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Cap��tulo 3A autonomia onquista-se . . .
3.1 Uma organiza�~ao promotora de uma autonomia res-pons�avel e solid�aria1 Gostaria de pedir aos entrevistados, que, se poss��vel, apresentassem alguns exem-plos das regras aprovadas pelos alunos, dos dizeres dos estudantes nos espa�os: \possoajudar", \preiso de ajuda", das \responsabilidades".Professora:As regras aprovadas pelos alunos onstituem o dispositivo dos Direitos e Deveres, aprovado emAssembl�eia de Esola. Enquanto a nova lista �e aprovada, est�a em vigor a lista do ano anterior.O Preiso de Ajuda est�a relaionado om \ajuda" ao n��vel das aprendizagens. Isto �e, os alunosutilizam-no para pedir ajuda relativamente a algum assunto em que sente di�uldade. Isto deveaonteer ap�os ter j�a pedido ajuda ao grupo, ter prourado nos livros ou outras fontes e ter pedidoajuda ao professor. S�o ap�os ter passado por todo este proesso, deve utilizar esse dispositivo, quedepois de visto pelo professor, o remeter�a para uma \aula direta".Nos dispositivos Aho Bem e Aho mal os alunos esrevem oisas tais omo:\Aho mal que alguns alunos n~ao pe�am a palavra; Aho mal que alguns alunos n~ao me respeitem;Aho mal que os elementos da mesa n~ao v~ao pedir assuntos para a onvoat�oria �a Edua�~ao F��sia;Aho mal que algu�em tenha deitado lixo para o h~ao; Aho mal que o \ . . . " n~ao aeite a minhaajuda; 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 de Esola e a Comiss~ao de Ajuda,estas asseguram a gest~ao dos espa�os de trabalho e das diversas formas de interven�~ao dos alunos,na vida da Esola. S~ao, muitas vezes, reguladoras de omportamentos e atitudes. Posso referir, porexemplo, a extrema importânia da Comiss~ao de Ajuda, na monitora�~ao do Aho Bem e Aho Male na resolu�~ao de problemas no dia-a-dia da Esola.3.2 A Assembl�eia: um dispositivo de vivênia demor�atiaAssembl�eias: Gostaria que voês disorressem um pouo mais sobre este t�opio. Re-presentantes dos alunos: s~ao eleitos dentro de ada projeto? N��vel? Tipos e exemplos1Invent�ario dos dispositivos pedag�ogios em anexo 17



de propostas apresentadas nas disuss~oes preparat�orias? Exemplos de propostas dosalunos adotadas, que trouxeram altera�~oes signi�ativas na estrutura ou metodologiada Esola?Podem disorrer um pouo sobre os reursos riados pelos alunos para oibir a indis-iplina e os resultados obtidos? No geral, estas pr�atias s~ao su�ientes para resolver osproblemas, ou �e neess�aria a interven�~ao dos tutores/professores?Eduadora brasileira:Para que as assembl�eias sejam iniiadas, �e preiso realizar a elei�~ao das listas (uma esp�eie dehapas), que fazem propostas para esola. As listas devem ser onstitu��das por 10 alunos, 5 meninose 5 meninas.Depois de formadas as listas devem fazer promessas para melhorar a esola. Na ampanha eleitoral,ada lista tem que eslareer suas promessas e expliar a todos as possibilidades de onretiza�~ao.Ap�os a apura�~ao dos votos, a mesa da assembl�eia �e omposta, respeitando a lei Hondt2, paraque haja representantes de todas as listas. O presidente da assembl�eia �e o presidente da lista maisvotada.Exemplos de promessas: organizar onurso de Karaokê om os professores; renovar o refeit�orio;fazer exposi�~ao de origami; organizar um onurso de limpeza da esola; olorir mais a esola; semearmais grama e oloar mais plantas no p�atio; fazer mais jogos no rereio; organizar um onurso deulin�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 reetir era algo presente no disursodas rian�as, prinipalmente om as rian�as que j�a tinham a proposta internalizada. Nos asos dealunos que estavam na Ponte pela primeira vez e que apresentavam s�erios problemas de indisiplina,a interven�~ao dos professores era fundamental.Eduadora brasileira:Transrevo uma Convoat�oria e duas Atas de assembl�eias, para que tenham uma no�~ao maisonreta de omo funiona. �E tudo feito pelos membros da mesa de assembl�eia, que ontam om aorienta�~ao de dois professores, para a prepara�~ao e avalia�~ao das assembl�eias, pois na hora mesmo �eom as rian�as/adolesentes, que s~ao os verdadeiros protagonistas.Convoat�oria No� 01Convoa-se todos os alunos, professores, funion�arios e visitas para a primeira Assembl�eia daEsola, a realizar na sexta-feira, dia 28 de Outubro de 2005, pelas 11h00min, om a seguinte ordemde 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 Casa da M�usia2Sistema de representa�~ao proporional de lista, utilizando o m�etodo de d'Hondt (onebido nas �ultimas d�eadasdo s�eulo XIX pelo jurista belga Vitor d'Hondt) 18



Vila das Aves, 26 de Outubro de 2005.A Presidente da Mesa(Sara Patr��ia da Silva Roha)
Ata das Elei�~oesNo dia 14 de Outubro de 2005, pelas 08h 55 minutos, no refeit�orio, foram abertas as urnas daselei�~oes da Mesa da Assembl�eia do ano letivo 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 Aobteve 23 votos; a lista B, 4 votos; a lista C, 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 C teve 4 e a lista D, 6 votos.Na mesa III votaram 37 alunos, n~ao tendo faltado ningu�em. Os resultados obtidos foram: a listaA teve 21 votos; a lista B teve 6 votos; a lista C, 6 votos e a lista D teve 3 votos.Na mesa IV votaram 48 pessoas, tendo faltado duas pessoas. Os resultados obtidos foram: listaA, 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; a lista C teve 31 votos e a D teve18 votos.Ap�os a ontagem dos votos, a Mesa �ou onstitu��da da seguinte forma:Sara Roha - Presidente da mesa / Lu��s Castro - Vie-presidente / Jo~ao Pinheiro-1o� seret�ario /Inês Tavares - 2o� seret�aria / Susana Ferreira - 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 Ângelo - 3o� suplente / Miguel Castro - 4o� suplente / MarianaRodrigues - 5o� suplente (Para substituir o Miguel Ângelo: Jos�e Pedro Castro)Ata n. 01No dia 28 de Outubro de 2005, pelas 11h15m, realizou-se a primeira Assembl�eia do ano letivo2005/2006.A Sara Roha ome�ou por ler a Ata de Elei�~ao, que foi aprovada por unanimidade.Passamos ao assunto seguinte: \Funionamento da Assembl�eia". O Lu��s Castro perguntou o queera a Assembl�eia e v�arios meninos responderam, hegamos �a onlus~ao que a Assembl�eia era um loalonde se debatiam os problemas de toda a gente e se enontravam solu�~oes onjuntas. Depois o Lu��sperguntou para que serve a Assembl�eia e toda a gente disse que a Assembl�eia servia para debater eresolver os problemas da esola, menos o Gerson que disse que ao repetirmos as oisas est�avamos aperder tempo. A professora Ana disordou ompletamente do Gerson, dizendo que os meninos queestavam na esola pela primeira vez deveriam aprender estes assuntos. Depois disto o Lu��s Castroperguntou omo funiona a Assembl�eia e v�arios meninos responderam.Passamos ao assunto seguinte: \Elei�~ao da Comiss~ao de Ajuda". A Sara Roha disse que aComiss~ao de Ajuda deste ano era assim onstitu��da:19



Elementos esolhidos pela Mesa da Assembl�eia: Rita Cardoso e M�ario RuiElementos esolhidos pelos Professores: Susana Salgado e Ab��lio GodinhoCada elemento da Comiss~ao de Ajuda disse o que sentia. Depois disso a Mesa da Assembl�eia fezalgumas perguntas.Passamos ao assunto seguinte: \Tempo para professores, alunos, funion�arios e visitas". O RiardoMartins disse que existia o problema das bolas e o M�ario Rui tranq�uilizou o Riardo Martins, dizendoque a 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�usia se queriam falar do que �zerame omo se estavam a sentir. O Cristiano disse que gostou muito e que estava ontente om a visitaque fez, a Fl�avia disse que tinha gostado muito e que estava tamb�em muito feliz. A Rita Cardosodeu os parab�ens aos meninos do projeto da Casa da M�usia e o Cristiano agradeeu os parab�ens. ALet��ia tamb�em disse que gostou muito. Finalmente, o Paulinho deu os parab�ens a todos os meninosdo 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 experiênia, poderia eslareer um pouo mais sobre omo se d�ao desenvolvimento do senso r��tio? Existe uma base de trabalho, que vem de anosanteriores, muito relaionada om as atitudes, que ajuda a integrar os novos. Queformas s~ao essas? Como voê de�niria o estado emoional e psiol�ogio das rian�aspartiipantes das primeiras assembl�eias? Por tratar-se de uma edua�~ao para todos,qual �e o per��odo estimado para a supera�~ao da rian�a que voês reebem de outraesola?Professor:Tudo est�a relaionado om as vivênias de anos anteriores, om toda a experiênia que os alunos j�apossuem de vida em idadania atrav�es da sua assembl�eia de esola e de outros dispositivos e vivênias.�E evidente que muito do trabalho que �e desenvolvido por estes \idad~aos de palmo e meio" nase deum forte ontexto de aprendizagem, numa base de tentativa e erro, de muita tentativa e muito erro!Pela experiênia que possuo (que tamb�em n~ao �e muita . . . ), veri�o que os elementos que onsti-tuem as mesas das assembl�eias desenvolvem enormes apaidades ao longo do ano. O in��io �e muitodif��il para eles e �e neess�aria muita ompreens~ao por parte de todos. As di�uldades apontadas s~aotrabalhadas, em grande parte, fora do espa�o da assembl�eia, nomeadamente, em espa�os de debate,que anteedem as reuni~oes (em grupos menores, o que ajuda bastante), em reuni~ao de tutoria e nopr�oprio dia-a-dia. �E importante que os meninos se preparem de forma onsistente e adequada paraas reuni~oes, para que as sintam omo algo signi�ativo.Quando me perguntam qual o estado emoional das rian�as nas primeiras assembl�eias, a resposta�e muito simples: omo os adultos se 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�uldades, e tal omo os adultos fazem,20



quanto melhor for a prepara�~ao das reuni~oes e o onheimento dos assuntos, menor ser�a o estadode ansiedade dos meninos. J�a aonteeu de alguns alunos n~ao onseguirem intervir quando s~aosoliitados, mas isso �e um proesso natural, que se vai desenvolvendo positivamente e om muitaajuda dos olegas e de todos os demais intervenientes eduativos.Quando me perguntam qual o tempo que os novos alunos neessitam para se ambientarem �a novaesola, n~ao posso responder om muita exatid~ao, pois ada aluno neessita de um tempo espe���o.No entanto, pelo que veri�o, n~ao �e neess�ario muito tempo, para que tal aonte�a, uma vez queo aluno tem a ajuda dos seus olegas e em espeial, do seu grupo de trabalho. Por outro lado,as rian�as possuem enormes apaidades de adapta�~ao a novas situa�~oes e, quando se muda paramelhor, �e sempre mais f�ail . . .Voês falam de \valores humanos n~ao instituionalizados" prop~oem a onstru�~ao daautonomia da rian�a, atrav�es dos modos de desenvolverem as atividades na esola, omouma das maneiras `tranq�uilas' de supera�~ao da indisiplina: a rian�a tem a hane deonstruir atitudes diversas. Por isso, talvez n~ao �que presa ao onstante questionamentoda ordem vigente. Pode inventar e pensar outras ordens e outros questionamentos. �Emais ou menos isto?Tive uma experiênia de pr�atia pedag�ogia numa a esola experimental, onde osalunos faziam assembl�eias. Nossa di�uldade era administrar (ontrolar) a enorme gamade a�~oes e atitudes propostas pelas rian�as para resolver os problemas da esola. N~aot��nhamos pernas para tanta solu�~ao e enaminhamento! Como voês trabalham om asdemandas da pr�opria assembl�eia? Ela tem um ar�ater deliberativo? Exeutivo? Ou osdois? E, quando n~ao onseguem dar onseq�uênia aos enaminhamentos, o que fazem?A vossa proposta paree-me muito pr�oxima da abordagem de Humberto Maturana,quando prop~oe que as rela�~oes soiais s�o s~ao soiais - onstitutivas da soiabilidade dossujeitos - na medida em que aprendemos a \respeitar o outro omo leg��timo outro naonvivênia".Em que medida neessitamos, em nossos ambientes esolares (instituionalizados), deum pouo de indisiplina para superarmos rotinas, ristaliza�~oes de espa�os e tempost~ao omuns nos meios pedag�ogios? Ou, em outras palavras, seria perguntar se voêsonordam que nem toda a autoridade deve ser exerida todo o tempo quando falamosde edua�~ao (transforma�~ao)? Ou, ainda: Quais os limites da pr�opria autoridade? Dadisiplina?Professores:A assembl�eia �e vista pelos alunos omo um dispositivo de trabalho muito importante e muitosigni�ativo, at�e para os alunos ditos omo mais problem�atios. Tudo depende do que �e tratado nasassembl�eias! Se neste espa�o de trabalho forem disutidos assuntos que lhes digam muito, o ompor-tamento ser�a adequado e apropriado. Da��, a importânia de serem os alunos a fazer a onvoat�oria,ou seja, serem eles a pedir os assuntos pelos espa�os de trabalho di�ario, para que estes possam dar oseu ontributo para o debate da assembl�eia seguinte.Outro aspeto muito importante a ter em onta diz respeito ao fato de este espa�o ser visto pelosalunos omo uma oportunidade fant�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: deliberativo e exeutivo. S~ao os alunosque fazem as propostas a serem votadas e s~ao os mesmos que as oloam em pr�atia, de uma formaorganizada e plani�ada. �E evidente que, por vezes, somos oloados perante situa�~oes dif��eis.Nem sempre os alunos agem om bom senso. �E aqui que entra o professor, agindo omo \entidadereguladora" . . .O aluno dever�a esolher o seu pr�oprio aminho esolar, mas n~ao pode onfundir liberdade om21



falta de responsabilidade ou om desresponsabiliza�~ao. Autonomia om responsabilidade!Muitos problemas de indisiplina est~ao relaionados om uma rela�~ao muito distante, fria entrealuno e professor. Se existir uma rela�~ao de respeito, o aluno perebe que existem barreiras quen~ao pode passar. Ele perebe isto sem que o professor o diga. Somente �e preiso que o sinta.Quando falamos em rela�~ao pr�oxima, n~ao nos referimos \aos beijinhos e abra�os", entre professor ealuno (tamb�em pode aonteer . . . ), referimo-nos a uma rela�~ao onstru��da em alieres de respeitoe admira�~ao n~ao for�ada, que se vai ganhando om o deorrer do tempo.N~ao entendemos que um aluno �e disiplinado quando est�a domestiado! S~ao oisas antagônias.A domestia�~ao passa pela imposi�~ao de algo, disiplina est�a relaionada om o resimento pessoaldo indiv��duo.Desejo entender um pouo melhor a dinâmia das assembl�eias dos alunos, omo elesperebem as situa�~oes viveniadas. Os pais partiipam delas tamb�em? Como elas seinstalam? Qual o sentimento dos alunos ao partiiparem desta atividade? Com quefreq�uênia elas aonteem?Aluna:A assembl�eia realiza-se todas as sextas-feiras e nela partiipa toda a omunidade esolar, desde osalunos aos professores, passando pelos funion�arios e pais.Todos os anos, os alunos que gostariam de onstituir a Mesa da Assembl�eia, formam listas de10 elementos e, durante um tempo pr�e-estabeleido pela \Comiss~ao Eleitoral" (onjunto de alunosenarregados de organizarem as elei�~oes, de forma a assegurar que nenhuma regra �e violada e quetudo orra o melhor poss��vel), apresentam as suas promessas e fazem a ampanha eleitoral.Chegado o dia das elei�~oes, todos os alunos se dirigem �as mesas de voto om o seu art~ao de eleitore 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 na reuni~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 presentes podem opinar, ontudo oPresidente �e o �unio que \d�a a palavra", ou seja, deide quem fala e quando fala, para que todospossam ser ouvidos. Em aso de vota�~ao, apenas os alunos têm o direito ao voto.O fato de termos uma Assembl�eia e de l�a tomarmos deis~oes que inueniam o futuro da esola,faz-nos sentir importantes, ou seja, ao vermos que a nossa opini~ao onta, envolvemo-nos muito maisna esola e o interesse ome�a a despertar! Sentir que somos parte de algo �e muito agrad�avel! A par-tiipa�~ao nas assembl�eias ajuda-nos a desenvolver o nosso \sentido r��tio", ajuda-nos a argumentare a sermos mais respons�aveis, pois temos mais onsiênia dos problemas que nos rodeiam. E queest�a em nossas m~aos resolvê-los!As nossas assembl�eias s~ao omo as assembl�eias nos parlamentos, reuni~oes de pais, ondôminos,embora um pouo mais organizadas . . .Sonho que, um dia, eu tamb�em possa preseniar enas de onvivênia e respeitom�utuo entre alunos e professores. Sinto-me \frustrada" quando n~ao onsigo ajudar umaluno onsiderado indisiplinado pelos professores.Reonhe�o que a quest~ao da indisiplina, no Brasil, �e muito omplexa. Em umadas palestras do Professor Paheo, aqui, no Brasil, ele disse que n~ao se forma para aidadania, mas na idadania. A minha pergunta �e omo �e poss��vel iniiamos um trabalhoque ontribua para forma�~ao deste ambiente de idadania e onvivênia demor�atia?Professor:Em minha opini~ao, e tal omo refere o Prof. Paheo, �e neess�ario que os alunos \vivam" e\onstruam" a sua pr�opria idadania, no exer��io da idadania. Muito do trabalho que �e desenvolvido22



por estes \idad~aos de palmo e meio", nase de um forte ontexto de aprendizagem, numa base detentativa e erro. Pela experiênia que possuo (que tamb�em n~ao �e muita . . . ), veri�o que, no in��io�e muito dif��il para os alunos e �e neess�aria muita ompreens~ao por parte de todos, para que osmeninos se preparem de forma onsistente e adequada para o exer��io efetivo de idadania.A Esola da Ponte, al�em de atender �a linha r��tio-soial, tamb�em �e rogeriana? Nasassembl�eias, existe essa preoupa�~ao fundamentada nesse paradigma?Professor:N~ao �e s�o nas Assembl�eias, �e em todo o trabalho.3.3 Os direitos e deveres: um proesso de auto-responsabiliza�~aoTrabalho em um projeto de esporte no Brasil em que prouramos tamb�em fazer omque as rian�as e adolesentes onstruam suas listas de direitos e deveres, que hamamosde \Combinados", e enfrentamos di�uldades em fazer om que umpram efetivamenteaquilo que prop~oem. Aredito que a di�uldade se deve ao proesso de interioriza�~ao,que �e demorado e diferente para ada um. Mas, por vezes, aredito que o proessopelo qual os Combinados s~ao onstru��dos prejudia seu umprimento, pois �e tratadopelo pr�oprio eduador omo uma atividade para fazer uma lista esrita e n~ao omo umexer��io efetivo de idadania, que s�o se iniia om a lista pronta . . .Gostaria de saberomo aontee o proesso de onstru�~ao da Lista de Direitos e Deveres: Como oorre amedia�~ao, para que n~ao haja abuso por parte das rian�as e adolesentes? Qual o papeldos adultos durante a onstru�~ao da lista?Areditamos ser importante que o eduando se responsabilize pela onseq�uênia deseu ato, busando repar�a-lo e hamamos isso de san�~ao por reiproidade (om base nosestudos de Piaget). Isso tamb�em aontee na Ponte?Professora:A essênia dos \Combinados" se perde se n~ao for aeita por TODOS e posta em pr�atia porTODOS! A listagem vira quase reeita de bolo de hoolate que voê, simplesmente, guarda noarm�ario da ozinha e promete fazer \amanh~a". Esse amanh~a nuna hega . . . Lista de Direitos ede Deveres n~ao pode ser levada que nem promessa de mulher para fazer regime, que ome�a bemintenionada, mas �a protelando a aplia�~ao!O projeto Fazer a Ponte tem algo basilar, onsiderando esse problema: trabalho em equipe -todos os professores têm de exibir a mesma atitude - (a�~ao onjunta) e atualiza�~ao da lista dos\Combinados", anualmente (pelos alunos, obviamente!). A atualiza�~ao �e analisada, 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 os adolesentes, um \bom papo" podeoperar milagres. �E l�ogio que existir~ao infra�~oes sempre! O erro �e humano . . . Como agir? Para adaa�~ao, h�a uma rea�~ao. A ada direito, orresponde um dever! Se algu�em, freq�uentemente, prevaria(erra) - a�~ao, qual que �e a rea�~ao? O que se onsidera mais importante? Punir, para que o outrotenha medo da san�~ao? Ou levar o outro a entender a dimens~ao da sua falha? O que se pretende?Robô ou gente? Pensemos em adulto na estrada. Por que p�ara no sinal? Porque tem medo que umpoliial esteja por perto! Por�em, no seu interior, uma vozinha grita assustada - pode morrer, \�o tio",pode matar \�o tio", n~ao �e? �E importante umprir regulamentos. Mas mais importante �e entender omotivo do inumprimento. Levar o outro a reetir pode ser at�e mais penoso do que dar astigo! Nahora em que se reonhee o quanto se foi injusto e ruel, at�e as entranhas se reviram de vergonha.Jesus falou quanto aos justos e peadores: mais vale o arrependimento sinero de um peador23



do que 1000 justos! Comparemos a situa�~ao em termos de aprendizado: umprir por medo dasan�~ao e umprir porque se tem onsiênia da neessidade da regra. Em qual das situa�~oes haver�aaprendizado? Quando o aluno umpre por medo da puni�~ao, ou quando n~ao umpre, �e hamado areetir, assume, ompreende e tenta orrigir a falha? Os \nazistas" umpriam o dever, umpriambem ertinho as regras impostas . . . Reetiam? (pergunta ret�oria - �e l�ogio que N~AO! - exeutavamordens sem pensar). Queremos formar pensadores e n~ao exeutantes! Queremos idad~aos ativos en~ao umpridores passivos!J�a existiu, em outras �epoas deste projeto, um Tribunal - os meninos, em Assembl�eia, de�niamastigos para os infratores. Isso aabou. Hoje, depois do erro ometido, h�a uma hamada de aten�~aopor parte do orientador! Tudo vai depender da falha, do n�umero de vezes oorrida, dos motivosdesse desarrilamento. Mediante a gravidade, o professor-tutor tamb�em vai agir, os pais v~ao tomaronheimento, existem v�arios dispositivos.A Comiss~ao de Ajuda veio substituir o tribunal. - Quem pode atirar a primeira pedra? �E preisodar a m~ao e n~ao dar tapa na m~ao! Reetir e n~ao humilhar! Meditar e n~ao anuir sem saber por quê!Todo mundo umpre, todo mundo falha.Sou apenas uma professora omo outros professores. Mas trabalho numa esola em que ningu�emse 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 am�usia que quisermos nos espa�os". Os orientadores eduativos entenderam o que eles pretendiam:ouvir todo o tipo de m�usia nos espa�os, mesmo a mais agitada. Todos n�os hesitamos: dever��amosintervir, ou n~ao, na Assembl�eia? Optamos por n~ao o fazer.O Direito foi aprovado e quinze dias depois foi alterado por sugest~ao dos alunos. Eles oloa-ram duas vezes m�usia mais agitada e ompreenderam que assim n~ao poderia ser, pois n~ao tinhamondi�~oes para estudar, quer em grupo, quer individualmente. A m�usia deixava de ser m�usia, paraser 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, favoreem e at�e failitam o \a onstru�~ao do proesso edua-ional do aluno", sendo um ambiente aolhedor e favor�avel a estas rela�~oes, que areditoque minimizam os onitos \indisiplinas". Como estes mesmos alunos se omportamou lidam om ambientes que n~ao s~ao t~ao favor�aveis, onde at�e que n~ao haja a demoraiaonstru��da no qual h�a direito ou a vez da palavra do aluno?Professores:No que diz respeito aos reexos em termos familiares, os �unios dados que temos s~ao reolhidosno enontro entre pais e professor-tutor. Aima de tudo, o que a esola tenta assegurar �e uma efetivaresponsabiliza�~ao dos pais pelo omportamento destes alunos na esola, ou seja, sem a oopera�~aodos pais, qualquer estrat�egia de regula�~ao de omportamentos se torna infrut��fera.Tamb�em tentamos pereber se o desenvolvimento de valores, o respeito ou o umprimento de re-gras, têm ummomento de reex~ao em asa e om os familiares. Neste sentido, a tarefa de \disiplinar"alunos passa pela tarefa de \disiplinar" os pais, na tentativa os sensibilizar para a partiipa�~ao epresen�a onstante na esola. A esola �e feita por todos (pais, alunos, professores, auxiliares, amigosda esola . . . ).S~ao v�arios os momentos em que os alunos podem estar em diferentes ontextos e �e sintom�atioo seu omportamento: distingue-se de outros alunos na mesma situa�~ao ou nos mesmos ontextos.Falamos espei�amente de visitas ou sa��das de estudo que, habitualmente, oorrem no âmbito do24



plano eo-esolas - os alunos omportam-se om \muita ategoria", interessam-se imenso por aprenderom essas experiênias (at�e porque as preparam previamente) e em situa�~ao de ontato om outrosalunos, destaam-se pelas suas atitudes. A preoupa�~ao eol�ogia, a uriosidade e a pertinênia dasperguntas levantadas, est~ao latentes nestas sa��das.3.4 A Comiss~ao de Ajuda na resolu�~ao de onitosGostaria de entender melhor alguns aspetos de implanta�~ao e funionamento da Co-miss~ao de Ajuda e Assembl�eia. Como �e a omposi�~ao da Comiss~ao de Ajuda? Comosurgiu, omo est�a estruturada e omo �e gerida? Qual o papel do eduador neste tra-balho? Os meninos da fase de iniia�~ao j�a viveniam essas pr�atias? Existe uma etapaintermedi�aria, onde eles aprendem a fazer assembl�eias menores, antes de entrarem nogrupo todo?Professor:Creio que a Comiss~ao de Ajuda tenta devolver a responsabilidade aos pr�oprios alunos, no sentidode, mais uma vez, lhes proporionar o exer��io da sua autonomia. A Comiss~ao de Ajuda �e onstitu��dapor seis alunos. Três deles foram designados pelos professores e três foram esolhidos pelos membrosda Mesa da Assembl�eia.A Comiss~ao de Ajuda re�une semanalmente om a Mesa da Assembl�eia e tenta resolver os problemasque v~ao surgindo. Gerem os dispositivos \Aho Bem" e \Aho Mal" e a \Caixinha dos Segredos".Com a Mesa da Assembl�eia e a Comiss~ao de Ajuda trabalham três professores, que tentam orientare ajudar (sobretudo nas situa�~oes mais ompliadas) as duas estruturas.Todos os alunos partiipam no proesso eleitoral. Ali�as, �e obrigat�orio que em ada lista para aMesa da Assembl�eia esteja, pelo menos, um aluno da primeira vez.�E neess�ario que a Comiss~ao Eleitoral, que preede a elei�~ao da Assembl�eia, explique aos alunosmenores, om muito detalhe, o proesso e qual a �nalidade da Assembl�eia. E as promessas de adalista tamb�em têm de ser muito bem debatidas.A Comiss~ao de Ajuda �e um instrumento fundamental no dia a dia da esola, tem um papel deauto-regula�~ao e de o-responsabiliza�~ao. Gere o proesso de resolu�~ao de onitos. As suas deis~oestêm por referênia a lista dos Direitos e Deveres.Entendo que disiplina est�a apliada a v�arios momentos da pessoa, no omporta-mento interno e externo. A disiplina interna estaria no esfor�o de estudar, pesquisar,onheer, aprender. Inlusive, aquela hora do estudo em asa, nos h�abitos de higiene,no uidado onsigo, ter dom��nio de si e das pr�oprias neessidades. A disiplina externaestaria no ontato ou relaionamento om os olegas e professores.A disiplina pode ser entendida omo a harmonia entre as rian�as? O interno ao-rando naturalmente para o externo, a aten�~ao para ouvir e poder falar e ser respeitado.A tolerânia pode tornar-se preoupante por ter que suportar situa�~oes que n~ao sejamagrad�aveis, viver ag�uentando os outros e �ar submisso? Existem asos e omo voêsatuam om os asos de passividade e obediênia extrema, a rian�a apagada?Professora:A quest~ao �e pertinente e n�os sentimo-la na Ponte. Num destes dias, est�avamos numa reuni~aopreparat�oria da Assembl�eia, (responsabilidade a que estamos ligados) e a onvoat�oria onstru��dapelos alunos previa o debate sobre violênia no rereio. Os alunos debateram o assunto, no sentido dese prepararem para a dinamiza�~ao do debate, e a disuss~ao tornou-se bastante emotiva. Um meninoargumentava que, por mais violentos que sejam os atos dos olegas, eles deviam sempre ajudar e25



intervir para que eles reetissem.Outra menina da mesa dizia que �e tarefa da Comiss~ao de Ajuda sanar de imediato os problemase prourar saber o que se passou. Mas, no antinho um horo se ome�ou a ouvir e um dos me-ninos da Comiss~ao de Ajuda pergunta emoionado: \Como podemos n�os ajudar, se eles reusamonstantemente a nossa ajuda. N~ao preisaremos n�os tamb�em (Comiss~ao) de ajuda?"De fato, apesar de haver refereniais orientadores de atitudes, alguns alunos (os que ingressaramreentemente na Ponte) onseguem subvertê-los em seu favor e persistir na atitude de nega�~ao, de n~aoreonheimento do institu��do. Ora, num sistema onde a maioria (\os pombos") deveriam inueniara minoria (\os fal~oes"), ela refor�a-se e perverte a realidade. �E erto que, de alguma forma, elesinueniam a maioria a tornar-se passiva porque esta est�a desmotivada e sem auto-estima. �E ertoque o fazem porque at�e as atitudes da maioria n~ao demonstram onsistênia, mas tamb�em �e ertoque no mundo das \aves" �e preiso ajudar no primeiro vôo e para alguns asos este �e o primeiro vôopara a responsabilidade, para a liberdade, para a aprendizagem. Alguns meninos n~ao enontraramnos anteriores ontextos eduativos estes prin��pios e valores.Voltando ao menino da reuni~ao da mesa da assembl�eia, n�os onfront�a-mo-lo om a neessidadede ser paiente e de n~ao desistir da ajuda, apesar de n~ao ver ainda o reonheimento dos olegas.Mas perebemos que o sofrimento e a inapaidade de resposta dos alunos denunia a di�uldadedos orientadores em demarar os limites do aeit�avel e n~ao deixar impune este tipo de atitudes.�E muito importante que os alunos perebam que o professor n~ao ignorou o inumprimento ou odesrespeito, ou desulpabilizou determinados atos, porque o aluno preisa de muito afeto e arinho,pois ent~ao air��amos na velha quest~ao de que \o rime ompensa" e refor�ar��amos a tendênia dosfal~oes dominarem os pombos . . . N~ao �e f�ail pedir tolerânia ao intoler�avel, mas �e indispens�avelontinuar a valorizar a solidariedade, o respeito e a oopera�~ao dos pombos, sob pena de n~ao haverexemplos para 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 a um olega e entrar em onitoom ele, de modo que toda a gente na sala p�ara de trabalhar? Como abordaram asitua�~ao, posteriormente, om os alunos e om os pais?Professores:Conitos entre alunos, dentro do espa�o de trabalho, oorrem, por vezes, ainda que n~ao sejamfreq�uentes. Quando tal aontee, partimos para uma reex~ao em onjunto om todos os alunos domesmo espa�o, ouvindo opini~oes, sugest~oes. �E fundamental onversar om esses alunos, de modo aque perebam que os seus omportamentos n~ao s~ao adequados a um espa�o que se pretende tranq�uilo.Muitas vezes, ontamos om a ajuda dos pr�oprios olegas do grupo, uma vez que têm uma rela�~aomais pr�oxima om os mesmos. Como �e evidente, se o professor-tutor do aluno em ausa entenderque ser�a neess�ario omuniar aos pais o suedido, falo-�a.Na vossa esola, a indisiplina �e trabalhada om os alunos atrav�es da reex~ao e n~aoda san�~ao. Por�em �quei om d�uvidas em rela�~ao �a reex~ao. De que forma ela aontee?O aluno perde algum direito na esola? Faz alguma atividade para reparar seu erro?Professor:Quando os alunos est~ao almos e serenos, ompreendem om muita failidade o que �zeram deerrado. A id�eia da reex~ao �e que seja boa onselheira em situa�~oes futuras. No imediato, se forposs��vel reparar algo que foi menos bom, tentamos fazê-lo. Se dermos responsabilidade aos alunos,eles s~ao perfeitamente apazes de assumi-la.Muitos direitos (apesar de independentes) est~ao relaionados om deveres.Essa rela�~ao �e trabalhada om eles, aquando da de�ni�~ao dos Direitos e Deveres.26



Professor:Se um aluno deixa de jogar a bola, ou brinar na hora do seu intervalo, para estar a reetir sobreum mau omportamento qualquer (vemos isto omo um momento de reex~ao e n~ao de san�~ao omomuitos o vêem, pois a san�~ao seria apenas retirar-lhes direitos, o que n~ao aontee taxativamente naPonte), alguns ver~ao esta reex~ao omo san�~ao. N�os vemos isto omo um momento de edua�~ao, ummomento em que o aluno ome�a entender que para determinadas a�~oes ter�a sempre uma rea�~ao,mas que ele mesmo ter�a que pereber e enontrar uma maneira de lhe dar resposta. Para tal, ter�a oapoio da Comiss~ao de Ajuda e, depois de algum adulto.Os alunos organizam seus direitos e deveres. Nessa organiza�~ao �a estabeleidopara ada direito e dever um tipo de reex~ao? Ou isso oorre onforme os onitosque surgem entre alunos? A reex~ao �a apenas no di�alogo? Ou aluno pode a vir fazeralgum 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 ada aluno �e um aluno. A reex~ao pode ser individual, pode serfeita om a ajuda de algu�em, pode hegar �a Assembl�eia, pode ser por esrito, mas tem de aonteer. . .3.5 A aixinha de segredos: dispositivo de omunia�~aoA Esola da Ponte �e diferente das outras esolas, porque lida om as d�uvidas sobre omoresolver os problemas de indisiplina, implementando estrat�egias variadas, mas n~ao s�o.A esola tamb�em possui um instrumento pedag�ogio \A aixinha dos segredos", que,omo li a respeito, tamb�em muito ajuda na omunia�~ao entre professores e alunos,alunos e alunos et. Ser�a que o empenho e o uidado para \ouvir e ser ouvido", porparte de todos os envolvidos, estabeleendo assim uma boa omunia�~ao, n~ao seriarespons�avel (tamb�em) pelo suesso dos resultados do projeto?Professores:�E evidente que a omunia�~ao �e fundamental para o suesso do nosso projeto. Ali�as, todo onosso otidiano est�a onstru��do na base de dispositivos de omunia�~ao. E n~ao se trata apenas daaixinha dos segredos. Existem v�arios dispositivos que ontribuem em grande esala para tal: aassembl�eia de esola, os debates preparat�orios das mesmas, debates de espa�o em pequeno grupo, opr�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 um dispositivo que ajuda neste sentido, at�eporque failita o nosso trabalho, quando os alunos possuem algumas di�uldades em se exporem,preferindo fazê-lo de uma forma mais disreta (que pode ser anônima ou n~ao . . . ).Professor:Penso que a \qualidade" da omunia�~ao �e um elemento essenial. A partir da�� onseguimosompreender muitas oisas que n~ao onseguir��amos ompreender de outra forma. Por outro lado, s�oexiste omunia�~ao quando reonheemos no outro algu�em igual a n�os. Estando n�os om os ouvidosbem abertos, aumenta a probabilidade dos outros tamb�em estarem om os ouvidos bem abertos . . .Conte-me um segredo: o que os alunos esrevem nos bilhetes 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 ter destinat�ario espe���o, ou n~ao.27



Quando n~ao têm, os elementos da Comiss~ao de Ajuda lêem-nas e tratam do assunto; quando têmdestinat�ario s~ao entregues sem serem lidos.As mensagens podem servir para desabafar, denuniar uma situa�~ao (que n~ao queira esrever noAho bem/Aho mal), enviar um reado a algum olega, ou a um orientador eduativo.Professor:Nuna li um bilhete da \Caixinha dos Segredos". Nuna, feliz ou infelizmente, me esreveramatrav�es desse dispositivo. Normalmente, falam omigo.Os \segredos" podem, ou n~ao, ser dirigidos a algu�em. E podem, ou n~ao, serem assinados.Gostaria de saber mais sobre a \Caixinha dos segredos". Pelo que entendi, estaaixinha (de reados, artas, pedidos de ajuda dos alunos) ajuda muito a entender a in-disiplina de ertos alunos. No tempo que estiveram na Esola da Ponte, voês puderamaompanhar algum aso da \Caixinha dos segredos"? Como �e feito este aompanha-mento?Muito j�a se falou da partiipa�~ao dos pais na Esola da Ponte. Muito envolvente,por sinal . . . Fio a me questionar: O gestor pode at�e querer a partiipa�~ao dos pais naesola, pois tem muitos pais que querem realmente o resimento da esola em todosos sentidos e que oloam a m~ao na massa. Mas tem tamb�em muitos pais que �amdando palpites, ritiando sem dar sugest~oes, sentem i�umes daqueles pais que realmentepartiipam pais que, s�o porque ajudam, querem \exlusividade" para os �lhos, e muitosonitos podem surgir. Como o gestor deve agir?Na Esola da Ponte s~ao esolhidos os pais para a Assembl�eia pela partiipa�~ao dosmesmos nas atividades da esola?Eduadora brasileira:Para a \Caixinha dos Segredos" v~ao os reados, artas, pedidos de ajuda, omo voê falou, ouseja, o onte�udo que a rian�a/adolesente n~ao onsegue falar ao outro. Ela �e aompanhada pelosmembros da \Comiss~ao de Ajuda", que s~ao eleitos entre os omponentes da \Mesa de Assembl�eia".Estes analisam o onte�udo dos reados deixados na Caixa e prouram resolver, ajudar, de aordoom ada aso.Voê aponta alguns onitos que podem se desenadear a partir da partiipa�~ao de alguns pais eda falta de partiipa�~ao de outros. No aso do Brasil, aho que os problemas que aponta at�e s~ao bemomuns. Na Ponte, n~ao perebi nada do tipo, at�e porque j�a existe uma ultura esolar respaldada poraquela omunidade. Os pais que partiipam dos �org~aos diretivos da Assoia�~ao de Pais se oloamlivremente e nuna falta trabalho para ningu�em. Assim a�rmam os mais antigos. Entre eles de�nemquem assume as posi�~oes estrat�egias. A Equipe da Esola em nada interfere.Para essas fun�~oes estrat�egias eles levam em onsidera�~ao se o pai/m~ae tem failidade para seexpressar, argumentar et. H�a uma interlou�~ao om algumas instânias, omo o Minist�erio daEdua�~ao, que requer que a pessoa tenha o per�l julgado pelos pr�oprios pais om sendo o maisapropriado. Por�em, todos que se oloam para partiipar assumem algum tipo de responsabilidade.Como s~ao as mensagens da Caixa dos Segredos?Professora:As mensagens que se oloam na aixinha dos segredos podem ter destinat�ario espe���o ou n~ao.Quando n~ao têm, os elementos da Comiss~ao de Ajuda lêem-nas e tratam do assunto; quando têmdestinat�ario s~ao entregues sem serem lidas. Podem servir para desabafar, denuniar uma situa�~ao(que n~ao se queira esrever no Aho bem/Aho mal), enviar um reado a algum olega, ou a umorientador eduativo. 28



Eu poderia esrever um bilhete do gênero: \Gosto muito de onversar om os olegas do Brasilsobre a Ponte. Um beijinho!"
3.6 A Esola omo um dos pareiros da Fam��liaGostaria se poss��vel, de maiores eslareimentos quanto a estas reuni~oes om os pais.Com que freq�uênia oorre e qual a dinâmia das mesmas?Professora:Trata-se de um aprendizado oletivo e a troa de id�eias e sugest~oes e experiênias ontribuem parauma no�~ao de perten�a de um grupo que se preoupa om o outro, om seu desenvolvimento, om seutrilho e sua feliidade. Remeto para o Projeto Fazer a Ponte: queremos rian�as mais s�abias e maisfelizes! Cada ser �e �unio e irrepet��vel. Cada projeto �e singular. A sua aplia�~ao deve ter em onta omeio e os intervenientes no proesso. Tudo o resto s~ao prin��pios nos quais todos areditamos.Este projeto deve a sua ontinuidade ao seu riador, �a equipe de eduadores, aos nossos alunos e,prinipalmente, aos pais. Somos, verdadeiramente, uma omunidade eduativa. Temos de funionarem onjunto, todos somos eduadores.As rian�as passam a maior parte de seu tempo na esola. Esta, naturalmente, desempenha umpapel preponderante, fulral na vida de ada pessoa. �E fundamental que todos os eduadores - osorientadores nas esolas e os pais, em asa - remem para o mesmo lado, de modo a se desviar dasorrentezas que podem fazer perigar a embara�~ao!�E fundamental que se perpetuem os valores intemporais - honestidade; integridade; ivismo; soli-dariedade; fraternidade, entre outros. �E fundamental que os pais tenham oportunidade de expor assuas d�uvidas om rela�~ao �a atividade de seu eduando/a na esola; que os pais possam ir �a esola,n~ao s�o para esutar do insuesso ou da indisiplina de seu �lho/a, (omo aontee em outros emoutras esolas - reuni~ao das lassi�a�~oes), mas que eles possam, igualmente, esutar os reeios e asalegrias de outros pais. �E fundamental que os pais entrem nas esolas e sintam esse espa�o omo seutamb�em, que se imisuam nos problemas e na sua resolu�~ao, bem omo nas festas e momentos deexalta�~ao. �E fundamental que os pais entendam o projeto eduativo do seu eduando/a e o abraeme o questionem e o atualizem e o promovam e o defendam e se apropriem dele.Os pais fazem parte do �org~ao m�aximo da esola - Conselho de Dire�~ao - e intervêm diretamenteno proesso de gest~ao da mesma.O Conselho de Projeto (equipe de orientadores eduativos) se disponibiliza para tratar de variadasquest~oes gerais - alimenta�~ao, higiene, entre milhentos assuntos de interesse omum. Quest~oes geraiss~ao a�� analisadas. As partiulares e espe���as s~ao resolvidas em sede om o professor-tutor. Ningu�emtem de se expor . . .A primeira reuni~ao do ano �e feita na presen�a de todos os n�uleos. A segunda poder�a ser separada,sob o prop�osito de garantir a explora�~ao de assuntos referentes a ada n�uleo - por exemplo, oespa�o, dado que os n�uleos n~ao est~ao funionando todos no mesmo p�olo. Tudo isso �e deidido om aAssoia�~ao de enarregados de edua�~ao, via seu representante - o seu Presidente - que tem assentono Conselho de Projeto.Amanh~a, vamos ter uma reuni~ao important��ssima sobre futuras instala�~oes para albergar o nossoprojeto. Ser~ao os pais a deidir se a proposta do governo serve os interesses de seus �lhos, ou n~ao,se essa proposta n~ao leva a orrer risos de uma potenial desarateriza�~ao do projeto.J�a enontraram di�uldades de onseguir o apoio da fam��lia em asos de indisiplina?Como onseguiram resolver a quest~ao? 29



Professora:Professores e pais s~ao, n~ao raramente, uma das ausas da indisiplina - quase involuntariamenteignoram o ser humano que têm na frente - as suas dores, o seu passado, o seu presente e somentese interessam por lhe designar um \futuro". Persistênia e tranq�uilidade s~ao palavras-have nessamat�eria. Tem raz~ao quando se refere �a di�uldade que, por vezes, enfrentamos ao lidarmos om paisque masaram as atitudes dos eduandos, que super protegem os �lhos, que rejeitam a realidade.Mas pensemos sobre o qu~ao deve ser dif��il para um pai esutar professores a falar do que em g��riadizemos \barbaridades" de seu �lho . . .O sarif��io que muitas fam��lias fazem para manter os �lhos na esola pode interferir na apaidadede observa�~ao da realidade, porque n~ao passam tempo de qualidade om eles, por que hegam a asae seus �lhos j�a est~ao dormindo. Trata-se de um problema soial.A esola n~ao pode substituir a fam��lia. Uma vez mais, persistênia e tranq�uilidade s~ao palavras-have nessa mat�eria. As assembl�eias de enarregados de edua�~ao servem para debate de quest~oesgerais, mas sugeriria que adotasse a ria�~ao de uma �gura - do Professor-Tutor. Neste projeto, o papeldeste dispositivo �e de liga�~ao da esola om a fam��lia, e assim �e uma ponte. Mais uma . . .Quandorefor�amos os enontros om os pais, prouramos estreitar os la�os, abrindo as portas da esola eonvidando-os a observarem . . . E usamos o aderno de reados, quer para relatar um epis�odio menosfortuito, quer para equilibrar om outro positivo. Ningu�em �a feliz, se estiverem sempre ritiandoaqueles que n�os amamos.O professor-tutor relata estrat�egias pedag�ogias usadas e proura demonstrar o papel formativoda esola, sem entrar em exessos. Reolhe dados junto da rian�a, pede a esta que assista aosenontros e n~ao aponta falhas somente, ondi�~ao sem a qual, todo o proesso �a em riso de falir.O Plano da Quinzena onstituiu-se num ve��ulo de omunia�~ao entre os orientadores eduativos eos pais. O espa�o onsignado para redigir alguma observa�~ao deve ser usado e n~ao se pode aumularsitua�~oes. Chamar os pais para lhes transmitir um des�ar de queixas mina o suesso das rela�~oes. �Eruial nos vejamos omo pareiros e n~ao inimigos.N~ao h�a reeitas. H�a tentativas de resolu�~ao que poder~ao fugir do resultado esperado, mas nunapoderemos rer que n~ao deram em nada. Tamb�em �e verdade que enontramos pais que nos \jogambalde de �agua fria" na an�alise de onduta dos seus �lhos; que n~ao ompreendem bem o ProjetoEduativo; que \esolhem" os Deveres que desejam que seus �lhos umpram; que exigem diferentesatitudes da parte dos orientadores eduativos para om seus eduandos, promovendo um estatutode singularidade e de diferenia�~ao negativa . . . Os proedimentos que temos om estes s~ao os que j�areferi.No que se refere aos pais, que estrat�egias s~ao desenvolvidas om este grupo omoaux��lio �a motiva�~ao da rian�a? A Ponte oferee ursos e palestras (al�em das reuni~oes)para disutir temas omo Edua�~ao Familiar, Inteligênia Emoional e Disiplina?Trabalho om Orienta�~ao Familiar e perebo que os pais têm grande di�uldade naedua�~ao de seus �lhos no lar. Dentre os problemas est~ao a falta de tempo para ori-entar as rian�as, o desonheimento das fases de desenvolvimento infantil, a utiliza�~aode m�etodos duvidosos de edua�~ao (puni�~ao orporal, tortura psiol�ogia) e falta desensibilidade em rela�~ao �as emo�~oes da rian�a. Na institui�~ao que desenvolvo meusprojetos de Edua�~ao Familiar, fazemos ursos, muito bem aeitos pelos pais para re-verter o proesso desrito aima.Quais os maiores problemas enfrentados pela Ponte referentes ao papel da fam��lia naedua�~ao e motiva�~ao da rian�a?Professora:�E uma quest~ao importante, relaionada om a motiva�~ao dos pais para olaborar om os orienta-30



dores eduativos na onretiza�~ao do projeto Fazer a Ponte. Ao esolherem elebrar um ompromissoeduativo om a Esola, os pais dos nossos alunos omprometem-se a zelar pelo umprimento dosprin��pios que regulam o projeto e demonstram on�ar no trabalho desenvolvido por todos os ele-mentos da equipa de orientadores eduativos. Al�em disso, �e indispens�avel o ontributo dos pais parareetirmos e melhorarmos a organiza�~ao e funionamento da Esola. As suas vozes (manifestadas,por exemplo, atrav�es do Conselho de Gest~ao, do Conselho de Dire�~ao e da Assoia�~ao de Pais) s~aoleg��timas e levadas em onsidera�~ao. Relativamente ao aompanhamento do proesso de aprendi-zagem dos seus �lhos, e, ontrariamente ao que aontee na maioria das esolas, os pais n~ao s~aoonvoados para ouvirem relama�~oes e serem informados aera das lassi�a�~oes atribu��das nasdiferentes �areas, nos �nais do per��odo. Os pais reebem de forma ontinuada o feedbak do trabalhodesenvolvido pelos seus �lhos, estendendo-se esse feedbak a uma reex~ao sobre atitudes e ompor-tamentos. Da�� ser importante a �gura do professor-tutor, orientador eduativo que aompanha deperto toda a aprendizagem de um pequeno grupo de rian�as. �E o professor-tutor que mant�em oontato direto om os pais, atrav�es do reurso a diferentes dispositivos, omo o plano da quinzena,o aderno de reados. Nos enontros 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�egiaspara resolu�~ao de problemas e supera�~ao de di�uldades.A partiipa�~ao dos pais �e ainda estimulada quando estes s~ao enorajados a assistir �as reuni~oesda Assembl�eia de Esola, a entrar nos espa�os para onheer e pereber as diferentes dinâmias detrabalho, a estarem presentes omo agentes ou espetadores de iniiativas v�arios promovidas pelasdiferentes dimens~oes.Contudo, �e ilus�orio pensar que, neste momento, todos os pais que se omprometeram a agir emonformidade om o projeto estejam dispon��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, apsi�ologa da esola organizou um grupo de pais (n~ao uma esola de pais) em que estes disutiam osproblemas que sentiam e tentavam enontrar poss��veis solu�~oes.O maior problema �e laramente o estado em que se enontram muitas das fam��lias dos nossosalunos. Por vezes, os elementos da fam��lia at�e têm toda a boa vontade do mundo e perebem que asitua�~ao n~ao �e a ideal. Contudo, a situa�~ao soial e eonômia em que vivem di�ulta-lhes imenso asua partiipa�~ao noutros moldes.Por vezes, temos prourar solu�~oes junto da Assistênia Soial e em alguns asos, felizmente, maisraros, junto da Comiss~ao de Prote�~ao de Jovens e Menores em riso.No que se refere aos pais, que estrat�egias s~ao desenvolvidas om este grupo omoaux��lio �a motiva�~ao da rian�a?Professor:Existem diferentes espa�os de intera�~ao om os pais. Muitos deles s~ao informais e por vezes s~aoos mais rios (para resolver problemas espe���os), outros s~ao mais formais (reuni~oes gerais - queservem mais para resolver quest~oes relaionadas om a esola).O trabalho de liga�~ao do professor-tutor om ada pai �e fundamental. �E um trabalho muito maispersonalizado, mais ont��nuo e mais prolongado. Penso que estes três fatores s~ao absolutamenteesseniais para que algumas altera�~oes se proessem (na esola, nos pais e nas rian�as/adolesentes).Muitas vezes o trabalho que tentamos realizar situa-se muito a montante da motiva�~ao para o trabalhona Esola. Existem muitas ondi�~oes neess�arias, mas n~ao su�ientes, para tudo orra bem e aestabilidade familiar (que �e um oneito muito vago e muito vari�avel de aso para aso) �e um deles.Quais s~ao os meios utilizados para \motivar" a partiipa�~ao? Perebo que na maioriadas esolas, os pais s~ao onvoados apenas para busarem os \boletins" dos �lhos e para31



ouvirem relama�~oes sobre o omportamento dos mesmos.Professor:N~ao s~ao apenas os pais que s~ao hamados pelos professores. Os professores tamb�em s~ao hamadospelos pais. N�os estamos sempre dispon��veis para disutir seja o que for om os pais. E os paistomam, efetivamente, deis~oes sobre o perurso do seu �lho e sobre a esola. �E neess�ario que aesola assuma, de uma vez por todas, que existe porque os pais tamb�em querem que ela exista.3.7 Demoraia implia responsabilidadeParee-me que as deis~oes nas assembl�eias s~ao tomadas majoritariamente pelos alunos.Estou erta? Paree que o professor espera deles as deis~oes e quase n~ao interferem. Vi-sitei outras esolas em Portugal, as hamadas \tradiionais". Perebi que por mais quen~ao haja doumentos, nem assembl�eias, os alunos sabem �a hora de pedir e de onedera palavra, pela pr�opria ultura do povo, pela forma omo os portugueses naturalmenteusam termos, omo \desulpa l�a", \om lien�a", \se faz favor", \obrigado", palavri-nhas m�agias que fazem toda a diferen�a. Vi que os alunos, na grande maioria, tratamseus professores om o m�aximo respeito, por isso penso que as onquistas da Ponte n~aodevem ser ompliadas, se tentadas e exeritadas por outras esolas portuguesas. Naopini~ao de voês, por que as experiênias da Esola da Ponte ainda s~ao desonheidaspor outras esolas de Portugal? Como voês expliam o fato de a Esola da Ponte sert~ao pouo (re)onheida pelo pr�oprio ME de Portugal?Professor:A ria�~ao de uma lista de direitos e deveres, assumida e reetida pelos pr�oprios alunos, faz omque os mesmos se sintam diretamente ligados e responsabilizados no umprimento das suas regras.N~ao se trata de algo imposto pelo professor. Foram eles pr�oprios que ditaram as \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 de Autonomia que, de erto modo, veio \legalizar" pr�atias deh�a mais de trinta anos. As resistênias surgem, essenialmente, do meio onde est�a inserida a esola.O fato de existir uma esola diferente n~ao �e visto om bons olhos por alguns setores da omunidade.En�m! . . . Como diz o velho ditado: \Santos da asa n~ao fazem milagres . . . ". Basta afastarmo-nosalguns quilômetros de Vila das Aves, para nos aperebermos que estas \resistênias" desapareem.Apenas se sente respeito por uma esola que n~ao tem que ser vista omo melhor ou pior, mas omomais uma alternativa.Estamos inseridos numa soiedade bastante onservadora. Ainda assim, reebemos visitas dev�arias esolas de Portugal, que se mostram ada vez mais interessadas em onheer e em estudar anossa esola.Gostaria de mais detalhes sobre o dispositivo \RECREIO BOM". Paree interessantee deve evitar as famosas indisiplinas deste hor�ario muitas vezes tumultuado.Professora:Qualquer op�~ao eduativa �e um ato de f�e em valores, susita o desejo de transformar outrem.Mas os valores podem ser tempor�arios, fr�ageis, disut��veis: nas suas onseq�uênias extremas, o atoeduativo imp~oe uma lei, oage, ainda que se queira distinguir do adestramento e ser liberta�~ao. Estaontradi�~ao arrasta, por vezes, no eduador o desejo de se libertar atrav�es da manifesta�~ao p�ubliada sua opini~ao, ou atrav�es de uma ambivalênia de pap�eis, que se manifesta por uma alternânia deexessiva diretividade e de permissivismo, em vez de a vontade de assumir a sua fun�~ao, propondo32



pontos de referênia preisos para uma estrutura�~ao do omportamento e ofereendo uma gama deesquemas de atua�~ao, entre os quais o indiv��duo faz uma esolha.Para ter inuênia sobre o eduando, o ato eduativo tem neessidade de enontrar uma ades~ao,uma aeita�~ao tempor�aria da rela�~ao; mas, para se prolongar no tempo e atingir a sua �nalidadefundamental, deve provoar o entusiasmo da pesquisa autônoma e fazer naser um movimento r��tio.No projeto da Ponte, os intervalos n~ao s~ao interrup�~oes no ato eduativo. N~ao sa��mos do espa�ode trabalho, votando os meninos ao abandono. Os intervalos podem ser um onvite ao riso e aoperigo se os alunos entenderem omo estar sendo soltos de uma pris~ao! O intervalo �e uma pausa noper��odo de trabalho. Ora, se o trabalho �e sentido que nem estar numa ela, �e absolutamente normalque os meninos tenham quase omportamentos \animalesos". N~ao sabem nem o que fazer om essetempo livre e �am fazendo \bobagem".Prenda-se um ahorro que adora estar solto, deixemo-lo preso durante umas horas. Depois,libertemo-lo. O que aontee? Que me seja perdoada a ompara�~ao, mas, n�os, humanos, tamb�emagimos, frequentemente, omo animais (raionais).O intervalo deve ser um per��odo de desanso, de lazer, de desompress~ao. Se o trabalho forprazeroso, se o que os alunos fazem �e gostoso, se as tarefas s~ao apelativas, o intervalo vai surgir omouma pausa e n~ao uma liberta�~ao dos grilh~oes do aborreimento. Os intervalos, na Ponte, s~ao almos.Mas �e l�ogio que existem desentendimentos, brigas (n~ao s~ao anjos, s~ao gente). Mas s~ao os alunos quegerem os onitos entre eles.A Responsabilidade do Rereio desempenha um papel primordial e �e oadjuvada por outros dispo-sitivos: Aho Mal e Aho Bem; Caixinha dos Segredos; Comiss~ao de Ajuda; relat�orios dos alunos quepertenem a essa Responsabilidade, Listas de Jogos dispon��veis; Regulamento da Responsabilidade(elaborado pelos alunos de ada uma delas) e pelo Professor-tutor.N�os funionamos em n�uleos de desenvolvimento. Eu trabalho mais diretamente no N�uleo doAprofundamento e, neste ano, estou olaborando om a Responsabilidade do Rereio Bom. J�a auxilieina Responsabilidade 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 asResponsabilidades (demora um pouquinho para haver negoia�~ao entre todos), aabaram os \hegapra l�a nele" entre os alunos, porque essa Responsabilidade adquiriu formas de divers~ao. Promoveram\workshops" de jogo de Damas; de \Xadrez", (agora vai ter de \Mi�angas") organizados e desen-volvidos pelos alunos; ompraram-se jogos omo o \Pitionary"; o \Trivial"; artas, entre outros.Conseguiram verba para arrumar o v��deo e a TV e, presentemente, j�a �e, de novo, poss��vel, assistir�lmes (nenhum v��deo �e visto sem os alunos da Responsabilidade o permitirem). Os elulares pessoaisdeles, tamb�em, s~ao um modo de passar o tempo. A gente n~ao obsta o seu uso, nesse per��odo.Toda a semana h�a reuni~ao para an�alise das oorrênias e promo�~ao de atividades. Ser�a justo men-ionar que om a organiza�~ao da Responsabilidade da Bibliotea os intervalos sofreram uma evolu�~aomuito positiva. �E igualmente de referir, que a Responsabilidade dos Computadores ontribuiu, lar-gamente, para um ambiente salutar, nos intervalos. Eles sempre desobrem formas de se distrair. Onosso papel �e permitir que eles se organizem. O intervalo �e deles!Como onseguem que os alunos fa�am uso da internet de forma equilibrada, `disi-plinada'?Tenho ouvido falar que o uso da internet em algumas esolas mundo afora est�a sendomal monitorada. E, om isso, est�a sendo usada de forma indisiplinada, servindo, inlu-sive, �a pr�atia de rimes virtuais. Sabemos da grande fasina�~ao que o hipertexto exeresobre nossos olhos e, para rian�as, �e mais sedutor ainda. Se os adultos di�ilmente v~ao33



direto ao que interessa, quando aessam a internet, o que diremos das rian�as?Professora:Na nossa esola, uma das Responsabilidades que existe denomina-se de Computadores e M�usia.Este dispositivo, de erta forma, ajuda-nos nesta quest~ao. Todos os alunos na Esola têm aesso aoomputador e �a internet. No entanto, este aesso �e \ontrolado" e monitorizado pela Responsabili-dade referida, bem omo pelos orientadores eduativos. Existem algumas regras a ser umpridas.Os alunos n~ao onseguem aeder a todos os sites que querem, uma vez que as liga�~oes n~ao s~aopermitidas. Tudo est�a on�gurado para que tenham apenas aesso aos sites que onsideramos inte-ressantes e �uteis para eles.

3.8 Disiplina: meanismos de autorregula�~ao e/ou regula�~aopartiipadaAredito que a aeita�~ao de si mesmo (auto-estima), o omprometimento om as ati-vidades esolares e os v��nulos riados s~ao pontos haves para hegar �a disiplina omliberdade e autonomia no ambiente esolar. Entretanto, para hegar ao ideal, temosque partir do que temos e o que temos nem sempre �e o ideal. Para fazer a grandemobiliza�~ao, a grande ruptura por onde ome�ar? Como ajudar a promover a inten�~aode mudar no grupo de professores? No in��io do projeto Fazer a Ponte, omo se orga-nizaram as assembl�eias? Que atividades pr�evias foram feitas om professores e alunosa �m de que se inteirassem do proesso e se preparassem para um trabalho novo omoo da assembl�eia que se onstituiria a partir dali? Qual a no�~ao/oneito (liberdade, au-tonomia, alteridade, idadania, solidariedade et.) impresind��vel para ser trabalhadoom o aluno e o professor numa esola que busa solu�~oes para problemas de disiplina?Professores:Conordamos onsigo, quando diz que alguns dos fatores que promovem a disiplina s~ao a auto-estima, o omprometimento om as atividades esolares e a rela�~ao om professores e alunos. Parase sentirem bem om os seus pares, os alunos têm que se sentir bem onsigo, aeitarem que as suasdiferen�as n~ao podem ser sinônimas de inompatibilidade. Isto �e: o aluno deve ser reonheido evalorizado pela sua individualidade, mas deve pereber que a aminhada para a liberdade n~ao est�aindissoi�avel da aminhada para a responsabilidade.Este proesso de reonheimento individual �e feito em intera�~ao om o resto do grupo e, destaforma, pode dizer-se que a autonomia n~ao se onsegue sem a ajuda dos outros.Os alunos que entram para a Ponte estabeleem intera�~oes, que deorrem do pr�oprio sistemaorganizaional da esola e que failitam a integra�~ao \disiplinada". O trabalho de grupo promove o34



exer��io da negoia�~ao entre pares, a tolerânia, a solidariedade e as deis~oes partilhadas. O trabalhoom diversos professores, que se entre-ajudam, demonstra o esp��rito de oopera�~ao e partilha, quedeve ser veiulado diariamente e inibe os alunos de atitudes ou omportamentos menos disiplinados.A ausênia de hor�arios e o planejamento di�ario responsabilizam o aluno e omprometem-no no seuproesso de ensino-aprendizagem, dando ao mesmo tempo sentido ao que fazem, uma vez que s~ao ospr�oprios alunos que planejam.Para al�em destes aspetos, que para n�os se assumem omo verdadeiros dispositivos de trabalho,as rela�~oes que se estabeleem entre professores e alunos s~ao muito pr�oximas e ajudam-nos nessetrabalho de desenvolvimento das atitudes e dos omportamentos.�E evidente que a gest~ao desta proximidade om os alunos deve ser eslareida: embora estandopermanentemente em rela�~ao de afetividade e arinho, o professor deve ser apaz de atuar omassertividade e �rmeza nos momentos pr�oprios.Em rela�~ao �a assembl�eia e, partiularmente, ao proesso eleitoral, vamos partilhar um pouo danossa experiênia mais reente na Ponte (s�o �a estamos h�a três anos).No in��io de ada ano letivo, �e neess�ario ome�ar os preparativos para a onstitui�~ao da nova mesada assembl�eia. Os alunos ome�am por formar a omiss~ao eleitoral, que ir�a organizar e supervisionartodo o proesso eleitoral. Estando estabeleidas as normas (riadas por eles), ome�am a formar-se aslistas. Cada lista �e formada de aordo om as normas do regimento da Assembl�eia. Posteriormente,os alunos iniiam a sua ampanha eleitoral, riando promessas a serem umpridas, se forem eleitos.A omiss~ao eleitoral veri�a se todos os alunos têm o art~ao de eleitor e supervisiona o dia daselei�~oes. A mesa �e onstitu��da por elementos das v�arias listas.Em rela�~ao �a �ultima quest~ao: em nossa opini~ao nenhum valor se sobrep~oe a outro. S~ao indis-soi�aveis, na medida em que o aluno n~ao pode exerer idadania sem ser respons�avel autônomo esolid�ario. A sua liberdade �e neessariamente partilhada e deve evideniar o respeito pelo outro.Todos estes oneitos formam uma simbiose perfeita, que sustenta o projeto eduativo da Esola daPonte.S~ao os alunos que riam as regras, que eles mesmos têm que umprir, regras signi�a-tivas e n~ao impostas. Qual �e o \tempo" da tolerânia das rian�as om rela�~ao a outras,que n~ao as umprem? Como os professores intermediam as atitudes de intolerânia deum grupo om outro, ou de um aluno om outro? Como �e feita a adapta�~ao �as regrasestabeleidas, no iniio do ano letivo, om os alunos que entram no deorrer do ano?A Esola da Ponte n~ao tem limite para nenhum aluno, ou seja, ela n~ao faz exlus~ao emnenhuma situa�~ao de rise?Professores:Areditamos ser fundamental a existênia do oneito de disiplina demor�atia na esola. Poder�an~ao ser a solu�~ao para todos os problemas, mas ser�a uma ajuda muito grande. Como dizia Freinet:\o prinipal rit�erio �e que todos a disutam e assumam".A problem�atia da indisiplina, ou da falta de disiplina, que assola as esolas de todo o mundo,exige uma reex~ao aberta e profunda por todos os intervenientes esolares. Se por um lado, n~aodeveremos fazer de onta que o problema n~ao existe, tamb�em n~ao deveremos querer ou esperarque os nossos meninos sejam ordeirinhos obedientes e passivos. N~ao devemos misturar as �aguas,\onfundindo obediênia om respeito". Da�� a importânia da existênia de uma lista de Direitos eDeveres riada pelos pr�oprios alunos, da utiliza�~ao de dispositivos para que a esola funione omequil��brio, de uma assembl�eia de esola onde os alunos podem disutir abertamente todos os seusproblemas di�arios, a esolha (livre, mas respons�avel) das suas aprendizagens et.Pergunta omo intermediar todos estes onitos entre alunos que umprem as normas e alunosque possuem mais di�uldades em fazê-lo. Diremos que n~ao �e f�ail, quer para professores, quer35



para os alunos. Mas o fato de os grupos de trabalho serem heterogêneos e onstru��dos em rit�eriosrelaionados om a afetividade failita um pouo este trabalho. Eles aeitam melhor um onselho,um pedido, ou mesmo uma ordem vinda de um olega de trabalho, om quem eles se identi�am. Eaeitam omo leg��timo o trabalho entre pares.Poder�a aonteer de alunos om mais di�uldades aabarem por usufruir mais direitos do queoutros. Esta situa�~ao �e muito perigosa e pode riar s�erios problemas. Poder�a ser ombatido, seexistir a preoupa�~ao de todos os alunos umprirem om os seus deveres. Todos, sem exe�~ao.Todos os alunos perebem e sabem quais s~ao os deveres e quando os est~ao a umprir, ou n~ao est~ao.A mesma oisa se passa em rela�~ao aos direitos, n~ao fazendo sentido que uns usufruam mais direitosdo que outros. Os meninos om mais di�uldades s~ao os primeiros a hamarem os olegas �a aten�~ao,quando esta situa�~ao aontee, apesar de todas as suas di�uldades. Os alunos perebem quandoexistem \alunos de primeira e alunos de segunda" . . .Pelo que nos �e relatado por olegas que j�a �a est~ao a mais anos do que n�os, a esola foi reebendo,ao longo dos anos, imensos meninos om di�uldades v�arias (atitudinais e/ou ognitivas), que, dealguma forma, prejudiou o trabalho e o funionamento de toda estrutura esolar. N~ao queremosom isto dizer que a esola se deva fehar a estes meninos, bem pelo ontr�ario: a esola tem o dever dereebê-los, de aarinh�a-los e fundamentalmente, de inlu��-los. Esta responsabilidade n~ao diz respeitoapenas �a Esola da Ponte, que �e vista por muitas pessoas (pais, psi�ologos . . . ) omo o �ultimo reursode que disp~oem para que estes meninos sejam minimamente felizes e integrados.Em nossa pratia pedag�ogia e observa�~oes, que temos feito nos espa�os esolares,temos tamb�em nos onvenidos ada vez mais de que a indisiplina n~ao se trata apenasde uma manifesta�~ao omportamental, mas de uma forma que os alunos enontram paradarem respostas aos problemas que enfrentam e n~ao onseguem lidar. Se nossas esolasditas \tradiionais" sufoam nossos alunos, eles respondem a isso om sua indiferen�ae agress~oes. Conordamos que a expuls~ao e a exlus~ao n~ao salva o nosso aluno, maso ondena a \morte". Carinho, amor, �rmeza, autoridade e solidariedade, se bemutilizados pelo professor, transforma e faz do aluno um verdadeiro ser humano e doespa�o esolar um lugar que se sabe amar. Aontee na Esola da Ponte divergêniasde id�eias entre os professores quanto as suas posturas diante dos alunos indisiplinados?Como resolvem este impasse?Professores:Tamb�em n�os pensamos que as manifesta�~oes de maus omportamentos, ou de omportamentosindisiplinados, est~ao relaionadas om problemas que afetam os meninos, no seu dia-a-dia, dentroe fora da esola. Tudo se agrava, quando n~ao onseguem desenvolver rela�~oes soiais de afetividadeom outros alunos de meios soiais diferentes. As omplia�~oes ontinuam quando hegam a umaesola qualquer e deparam-se om uma s�erie de regras previamente estipuladas, que têm de umpriregamente.�E fundamental promover a negoia�~ao, a disuss~ao, a troa de id�eias, a persuas~ao . . . Os alunosumprem mais o que eles pr�oprios deidem, o que eles prop~oem e onstroem, o que eles sentem omosigni�ativo. Se os alunos n~ao umprirem o que eles pr�oprios deidiram, os professores apenas têmque os relembrar que n~ao est~ao a umprir as suas regras. �E preiso dar algo para reebermos emtroa . . .N~ao ser�a om expuls~oes ou exlus~oes que o problema ser�a resolvido. Se expulsarmos um aluno,apenas estamos a abandonar temporariamente o problema, que vai reser e piorar om essa ati-tude. O aluno perebe que o professor est�a a desistir dele e sente-se ainda mais revoltado. J�a nosaonteeram v�arias situa�~oes em que um determinado aluno \fora de si" sabota o trabalho. A nossaatitude dever�a ser sempre oerente om os outros alunos e om as regras estabeleidas, ou seja, n~aopermitir que tal aonte�a, nem fazer de onta que nada se passa. S~ao essas as situa�~oes em que os36



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 pela responsabiliza�~ao do quepela repreens~ao. H�a dias atr�as, aonteeu o seguinte epis�odio om um aluno, que reagiu de formadesadequada a uma hamada de aten�~ao:Professor - Ahas que tiveste uma rea�~ao orreta?Aluno - Aho. Eu tinha raz~ao . . .Professor - E n~ao ahas que faltaste ao respeito a um professor que nuna o fez ontigo?Aluno - �O Professor! . . .Professor - Fio muito triste por saber que n~ao me respeitas da forma 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 �a agressividade". Mas nem todas assitua�~oes aabam om �nais felizes e nem sempre as oisas orrem omo n�os queremos, embora sejana oerênia das atitudes de hoje que poder~ao estar os resultados de amanh~a. Os alunos sabem issomelhor do que ningu�em!Oorre-me uma quest~ao a respeito da autoridade estabeleida na rela�~ao demor�atiada esola. O que fundamenta esta rela�~ao �e onsiderar as diferentes opini~oes, debatê-las,aolher argumentos, rea�rmar os fundamentos da oopera�~ao, di�alogo, aprendizagempara a vida? E exigi-los sem 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 a indisiplina, ou seja, omo aindisiplina poder�a ser, em alguns asos, �lha do autoritarismo.Na nossa Esola, a existênia dos Direitos e Deveres, da Assembl�eia, da 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 deresponsabiliza�~ao envolva toda a omunidade esolar, num proesso de aprendizagem ont��nua, j�aque os protagonistas, os ontextos e as ondiionantes variam \ad in�nitum". Assim, ajudamos osnossos alunos a serem idad~aos ativos e onsientes, soialmente impliados.Professor:Quando falo de autoritarismo falo de deis~oes que s~ao impostas sem a m��nima raionalidade, semhaver disuss~ao e negoia�~ao de signi�ados. Na Ponte, tentamos ao m�aximo pereber bem o que sepassa em ada situa�~ao. Depois, fazer ada pessoa pensar no seu omportamento e sobre a justi�a domesmo. Finalmente, tentamos que a pessoa pense numa forma de ompensar e evitar futuramente omesmo omportamento.O que resulta desta abordagem �e que failmente os jovens ompreendem, laramente, que o grandeobjetivo �e que ada um se apereba dos seus omportamentos e da neessidade de alter�a-los porompreender que n~ao s~ao os melhores.Exempli�o om um aso de hoje: houve um problema no intervalo de almo�o. Um aluno, quehegou �a nossa esola neste ano, insultou um olega om uma palavra bastante impr�opria. Depois dealmo�o, juntaram-se os envolvidos e dois ou três dos impliados. Perguntou-se a todos o que haviaaonteido e todos onordavam om o relato dos onheimentos, exeto . . . o aluno que hegou esteano �a esola. Ap�os alguma disuss~ao (no bom sentido da palavra), um dos olegas disse algo omo:37



\Oh p�a, n~ao vale a pena estares om isso. Est�as a pensar que algu�em te vai bater oupôr de astigo? S�o estamos a tentar ompreender o que �zeste e que assumas o que�zeste".�E este o aminho que queremos seguir. Nem sempre �e f�ail. Por vezes, tamb�em �e dif��il para n�os(adultos) seguirmos este aminho, mas vamos melhorando . . .Como tratam uma \indisiplina mais grave"? Os pais s~ao omuniados? Partiipamjunto om a Esola da deis~ao a ser tomada? Esta \indisiplina" �e tamb�em disutidaem assembl�eia?Professora:A experiênia diz que eles aeitam melhor um onselho, um pedido ou mesmo uma ordem, vindade um olega de trabalho, om quem eles se identi�am, aeitando-o omo leg��timo.Mas esta estrat�egia, por vezes, falha . . .Posso partilhar algumas das propostas dadas em Assembl�eia: fazer o aluno reetir, durante umlongo per��odo de tempo, nos intervalos do trabalho, fazê-lo aompanhar a Comiss~ao de Ajuda,ajudando-a na resolu�~ao de outros onitos, disutir o seu omportamento na Assembl�eia, perantetodos os olegas, e onversar om os enarregados de edua�~ao para intervir, em pareria, de formaoerente.Estas e outras propostas foram disutidas pelos alunos e ontinuar~ao a ser tema de debate aolongo do ano, pois, em minha opini~ao, aqui reside uma das melhores estrat�egias de interven�~ao nestaesola: a da disuss~ao aberta e a do debate regular em torno de problemas que, �a primeira vista,numa outra esola, seria relativo a um aluno, mas que na Ponte, se tornam problemas de toda aesola.3.9 Disiplina e limites: implia�~ao na aprendizagemEntendo que na rela�~ao aluno-professor �e importante o respeito, a ordialidade e odi�alogo. Mas quando o assunto �e indisiplina, �as vezes, esses requisitos n~ao s~ao su�-ientes. Creio que todo professor j�a passou por alguma situa�~ao inusitada e, muitasvezes, sente-se frustrado de n~ao onseguir lidar om alunos que apresentam dist�urbiosde omportamento. Quais s~ao os meanismos ou estrat�egias utilizadas pela Ponte paraos grupos de iniia�~ao, no proesso de onstru�~ao da autonomia, prinipalmente, paraaqueles que est~ao aostumados om o ensino tradiional? Quais s~ao as prinipais di�-uldades dos alunos no rompimento (tradiional para renovado)?Professor:Ser�a importante eslareer que, quando um aluno ingressa na esola pela primeira vez, n~ao querdizer que v�a integrar o N�uleo da Iniia�~ao. Se se trata de um aluno autônomo e respons�avel, poder�aintegrar de imediato o n�uleo da onsolida�~ao ou at�e o do aprofundamento. O novo aluno ser�aintegrado num grupo de trabalho, que o ir�a ajudar e orientar para novas pr�atias, desde logo nautiliza�~ao dos dispositivos que regulam todo o funionamento di�ario. Por outro lado, o professor-tutor e respetiva tutoria deste novo aluno desempenham um papel fundamental no aolhimento domesmo.Pela experiênia que temos, a adapta�~ao ser�a mais f�ail, quanto mais novo for o aluno. Algumasdas di�uldades om que nos deparamos advêm do fato de, nos �ultimos anos, a Esola da Ponteter reebido imensos alunos que, para al�em de possu��rem imensas arênias ognitivas (que n~aoonseguiram obter boas respostas em outras esolas), hegaram ao projeto om uma idade j�a muitoavan�ada e om muito \v��ios" adquiridos, que em nada ajudaram �a sua adapta�~ao. Tamb�em existem38



asos onde tal n~ao se passou e a adapta�~ao deorreu de uma forma gradual e satisfat�oria, apesar dasondiionantes atr�as menionadas.As prinipais di�uldades om que se deparam estes alunos est~ao relaionadas om o auto-planejamento, om a apaidade de pesquisa, entre-ajuda e no trabalho em grupo, uma vez quen~ao est~ao habituados a fazê-lo (exemplo: plano do dia e da quinzena; trabalho em projeto et.).�E aqui que entra a ajuda do grupo, dos professores (em espeial do professor-tutor) e de todos osolegas.N~ao aontee na Ponte, asos de reinidênia em atitudes negativas? E a�� omo agem?Eduadora brasileira:Algumas rian�as eram bastante agressivas e aonteiam muitos asos de reinidênia. A Ponteriou alguns meanismos para gereniar 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 esolhidospela mesa da assembl�eia e pelos professores, tem omo uma das fun�~oes ajudar a resolver algunsonitos otidianos, o que dilui a �gura do professor omo o respons�avel pela resolu�~ao dos \proble-mas". Mas em algumas situa�~oes pude pereber a neessidade de atitudes mais �rmes dos doentese mesmo a interven�~ao da psi�ologa para resolver quest~oes relaionadas �as rian�as mais agressivas.Existe uma rela�~ao estreita entre a disiplina e os limites e o proesso de auto-avalia�~ao? Pergunto isso porque trabalho om turmas de Progress~ao do 3o� Cilo, isto �e,adolesentes om problemas de aprendizagens e onseq�uentes problemas disiplinares.Quando terminam o ano esolar, est~ao diferentes. Embaso muito o meu trabalho nodi�alogo e na transparênia. A auto-avalia�~ao �e o meanismo que utilizo para a supera�~aodas di�uldades, tanto disiplinares, quanto de aprendizagem. N~ao onsigo pereberuma oisa sem a outra. O que aham disso?Professor:�E essenial que a nossa apaidade de auto-avalia�~ao esteja bem desenvolvida. Quase tudo queaontee na nossa vida �e um proesso interativo, em que agimos, auto-avaliamos o que �zemos evoltamos a avaliar . . .Pensando na adolesênia omo a fase da \transgress~ao", da \ontesta�~ao", omotrabalhar a disiplina om esses alunos dentro de um grupo t~ao heterogêneo?Professores:J�a trabalhamos om alunos de outras esolas om as hamadas \idades problem�atias". Naquiloque onsideramos omo fundamental e indispens�avel, a diferen�a n~ao �e muita em rela�~ao aos restantesalunos. Se, por um lado, paree evidente para todos que os jovens om estas idades, possuemneessidades muito espe���as que devem ser respeitadas, outros desejos, outras di�uldades, outrasansiedades, outras barreiras, tamb�em nos paree laro que sem responsabilidade, sem solidariedade,sem autonomia e sem demoratiidade, n~ao �e poss��vel desenvolver uma aprendizagem satisfat�oria.Se para os alunos menores j�a �e dif��il aatarem uma ordem dura, o que dir~ao alunos om idadesompreendidas entre os 14/15 anos? �E importante falar de forma diferente om estes alunos, utilizaraminhos diferentes para ada um deles. Por outro lado, n~ao �e isso que fazemos om os restantes?Por vezes, poderemos air no erro de aharmos que, para estes alunos, j�a n~ao �e neess�ario umaaposta forte no desenvolvimento de atitudes, porque (omo j�a ouvimos dizer) j�a aontee \fora daidade"! Ser�a assim? O desenvolvimento das aprendizagens n~ao est�a assoiado ao desenvolvimentodas atitudes? Ser�a poss��vel dissoiar as duas omponentes?A aposta forte no desenvolvimento das atitudes poder�a ajudar muitos alunos a pensarem pelassuas pr�oprias abeinhas. Mas �e preiso reonheer que n~ao existem reeitas m�agias, ou pr�atiasinfal��veis. Infelizmente, teremos exemplos de alunos que n~ao onseguem ultrapassar \partidas" que39



a vida lhes apresenta.H�a autores que defendem a tese que todo ato de indisiplina �e a prin��pio um sinal deque h�a algo de errado na rela�~ao de aprendizagem, em outras palavras, �e um termômetroda rela�~ao eduando - eduador, salvaguardados �e laro, os asos diagnostiados queextrapolam ato indisiplinar. \Combinados" laros, ontratos objetivos e levados arisa por todos da omunidade esolar d~ao erto, a minha experiênia omo pro�ssionaltamb�em �e testemunho disso.Talvez o grande problema n~ao seja a indisiplina, em si, mas as onseq�uênias dela,omo atos de violênia maiores do que a pr�opria indisiplina, omo agress~oes f��sias.Este tipo de violênia �e um dos prinipais problemas da edua�~ao p�ublia aqui noBrasil. Pode-se onsiderar, ontudo, a indisiplina omo um ato de violênia?Professora:Relativamente �a primeira parte da sua quest~ao, omeemos assim: Crian�a motivada �e rian�adisiplinada. O aluno neessita de se sentir motivado para as tarefas e saber por que raz~ao as faz. Aaprendizagem desontextualizada e desprovida de signi�a�~ao n~ao d�a resposta aos omportamentos.A aprendizagem om sentido �e a aprendizagem reetida. Para que o aluno sinta a esola omoespa�o que proporiona alegria e prazer (mais do que espa�o de oupa�~ao) ele tem que enarar a suapermanênia omo uma esp�eie de �lia�~ao em algo que s�o �e onstru��do por ele e para ele.Conordo om a tese de que \o ato de indisiplina �e um sinal de que h�a algo de errado na rela�~aode aprendizagem". Na nossa perspetiva, trabalhar sem orienta�~ao de�nida gera desmotiva�~ao,omportamentos desadequados no espa�o de trabalho e insatisfa�~ao fae ao papel que a esola deveriaexerer 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 desenvolvimento de determinadas ompetênias e a melhoria do indiv��duo omoser pensante.Areditamos que as tarefas de�nidas pelo professor, pensadas por ele, sem ter em onta os interessesindividuais do aluno, sem promover o envolvimento e a motiva�~ao, s~ao fatores mais que su�ientespara a indisiplina.Ser rian�a ou jovem n~ao signi�a que n~ao se entenda o mundo em nossa volta, n~ao signi�aque n~ao questionemos o que observamos. Tanto mais que as rian�as e os jovens s~ao dotados deuma sensibilidade tal que nem os adultos, por vezes, s~ao apazes de demonstrar. Contudo muitaspreisam sentir a seu lado um professor dotado tamb�em ele de \sensibilidade e senso humano",porque, infelizmente, n~ao o enontram nas fam��lias. �E aqui que, ao nosso papel de orientadores,arese a tarefa de ser eduador. Infelizmente, nem todas as rian�as da Ponte enontram no �nalde um dia de esola toda a aten�~ao e respeito que por direito deveriam ter.Relativamente �a segunda parte da sua quest~ao, em que refere que a indisiplina gera violênia,penso que essa oorre quando n~ao est�a interiorizado um esp��rito de arinho e assertividade nosmediadores do onito e em dose erta. E quando se onfunde autoridade om autoritarismo . . .Falando assim, paree que tudo �e tarefa f�ail, mas n~ao �e. No nosso dia-a-dia, n�os temos momentosem que sentimos di�uldades, mas existem na Ponte fatores que failitam e nos ajudam. Destao ofato de trabalharmos em parerias e grupos de professores, de nuna estarmos sozinhos numa sala deaula, de termos sempre um olega que est�a presente nessas situa�~oes de poss��vel indisiplina-violênia,Destao o fato de onstruirmos om os pr�oprios alunos uma atitude de solidariedade e oopera�~ao,que os leva a intervir de imediato, quando um olega n~ao tem a melhor atitude, destao dispositivosomo a Comiss~ao de Ajuda, que atua, tentando fazer o aluno reetir e lev�a-lo a alterar a sua posturae da Assembl�eia que busa solu�~oes e denunia os inumprimentos. Destao ainda o fato de nenhumaso de altera�~ao de omportamento de um aluno, nos ser indiferente e de nos reunirmos em equipa,40



semanalmente, para juntos onseguirmos enontrar a melhor estrat�egia de trabalho e de abordagemaos alunos. Destao tamb�em o trabalho de aproxima�~ao �as fam��lias, de permanente omunia�~ao(atrav�es do aderno de reados e do professor-tutor) que possibilita uma media�~ao mais e�az, natentativa de garantir que em asa a reex~ao tamb�em oorrer�a.Eduar para os valores, respeitar a individualidade e a diferen�a, e aprender a ser, al�em de aprendera aprender, s~ao algumas das metas que nos motivam e nos norteiam. Tendo estas metas beminteriorizadas e tendo a ajuda de quem onoso trabalha, aredito que estamos, verdadeiramente, aonretizar um projeto eduativo.O que �e onsiderado indisiplina por parte dos alunos da Esola da Ponte?Ex-aluna:�E para mim uma honra saber que o nosso testemunho pode ajudar a repensar e a questionar oque �e para muitos um dogma, ou seja, a utilidade do ensino \tradiional", n~ao querendo, ontudo,dizer que este n~ao tem, tamb�em, os seus m�eritos.Indisiplina �e o ompleto desrespeito pelo direito dos outros! A minha liberdade ome�a ondeome�a a liberdade do outro. O respeito est�a na base de uma vida em omum. Sem esta onsiêniada implia�~ao dos nossos atos na vida dos outros, a idadania extingue-se e tudo aquilo que nosdistingue dos animais, al�em da inteligênia, desaparee.Sempre que o umprimento dos deveres riados e disutidos, pelos alunos, em assembl�eia �e postoem ausa, estamos perante um aso de indisiplina, e logo entra em a�~ao o �org~ao \omiss~ao deajuda" que ir�a pensar na melhor maneira de fazer o aluno em quest~ao, tomar onsiênia do seu ato,remediando-o.3.10 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 de alunos que têm ontextos fa-miliares muito problem�atios? �E observada alguma altera�~ao de omportamento nessesalunos, sendo neess�ario que se retome o proesso \do zero" muitas vezes? Ou o fatode viveniar situa�~oes ompletamente diversas das da Ponte nas suas pr�oprias asas n~aoaltera o omportamento deles quando na esola, depois �e laro, de um onv��vio que per-mita a eles onheer/viveniar o proesso que se desenrola dentro da Ponte em termosde onvivênia e respeito ao oletivo? E h�a oment�arios vindos das fam��lias sobre esteproesso?Professor:Em três d�eadas de projeto (sem \familiarizar a esola", ou \esolarizar a fam��lia"), vivemos muitosexemplos de modi�a�~ao de omportamento. O trabalho dos professores tutores operou autêntios\milagres". Muitos pais de alunos que aolhemos ompreenderam a vantagem de estabeleer la�osde olabora�~ao om a esola, reformulando 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 onseguiu produzir altera�~oes sens��veis.Fiamos om mat�eria para reex~ao: onde falhamos?Professoras:3Internet: \http://pensador.uol.om.br/autor/paulo freire/".41



Vivemos uma �epoa em que o desemprego est�a a aumentar, a pobreza, o pessimismo, a riseeonômia, os div�orios, a violênia banalizada . . .O que pode a esola esperar de uma rian�a que n~ao tem um ambiente familiar est�avel, que n~aorespeita ningu�em, que n~ao tem referênias positivas? Perde o direito de freq�uentar a esola porqueo seu apital ultural n~ao �e ompat��vel om o apital ultural da esola?A esola pensa uniamente no suesso esolar dela? N~ao tem o dever de lhe dar arinho, tentar\sarar feridas internas"? Se a esola 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�asque aolhemos na Ponte, hegamos �a onlus~ao de que as esolas n~ao est~ao pensadas para ajud�a-las.Muitos alunos manifestam omportamentos indisiplinados s�o para dizer que est~ao ali, que existem.A transforma�~ao dessas rian�as faz-se em longo prazo, om persistênia.O ambiente e proesso eduaional demor�atio da Ponte, por meio das Assembl�eias,entre outros meanismos, favoreem e at�e failitam o \a onstru�~ao do proesso edua-ional do aluno", sendo um ambiente aolhedor e favor�avel a estas rela�~oes, que areditoque minimizam os onitos \indisiplinas". Como estes mesmos alunos se omportamou lidam om ambientes que n~ao s~ao t~ao favor�aveis, onde at�e que n~ao haja a demoraiaonstru��da no qual h�a direito ou a vez da palavra do aluno?Professores:No que diz respeito aos reexos em termos familiares, os �unios dados que temos s~ao reolhidosno enontro entre pais e professor-tutor. Aima de tudo, o que a esola tenta assegurar �e uma efetivaresponsabiliza�~ao dos pais pelo omportamento destes alunos na esola, ou seja, sem a oopera�~aodos pais, qualquer estrat�egia de regula�~ao de omportamentos se torna infrut��fera.Tamb�em tentamos pereber se o desenvolvimento de valores, o respeito ou o umprimento de re-gras, têm ummomento de reex~ao em asa e om os familiares. Neste sentido, a tarefa de \disiplinar"alunos passa pela tarefa de \disiplinar" os pais, na tentativa os sensibilizar para a partiipa�~ao epresen�a onstante na esola. A esola �e feita por todos (pais, alunos, professores, auxiliares, amigosda esola . . . ).S~ao v�arios os momentos em que os alunos podem estar em diferentes ontextos e �e sintom�atioo seu omportamento: distingue-se de outros alunos na mesma situa�~ao ou nos mesmos ontextos.Falamos espei�amente de visitas ou sa��das de estudo que, habitualmente, oorrem no âmbito doplano eo-esolas - os alunos omportam-se om \muita ategoria", interessam-se imenso por aprenderom essas experiênias (at�e porque as preparam previamente) e em situa�~ao de ontato om outrosalunos, destaam-se pelas suas atitudes. A preoupa�~ao eol�ogia, a uriosidade e a pertinênia dasperguntas levantadas, est~ao latentes nestas sa��das.Falando de disiplina, lembrei-me da experiênia que tive utilizando o livro de CarlosRodrigues Brand~ao \Aprender o Amor - Sobre um afeto que se aprende a viver", ondeele fala de uma forma po�etia e prazerosa sobre os valores do homem na atualidade.Gostaria de saber se voês j�a o leram e se voês onordam omigo de que h�a neessidadede busarmos outras formas para se trabalhar om os Valores.Este livro me ajudou muito a reetir om meus alunos do urso de pedagogia, utili-zando uma linguagem mais �los�o�a sobre este assunto, e om menos \pedagogês", poish�a tempos venho perebendo omo nossos disursos est~ao viiados e deorados, ompouo signi�ado: \Formar para a idadania . . . ser sujeito ativo . . . sujeito transforma-dor da realidade . . . " e a��, o que de fato �e isso tudo? Sei que a preoupa�~ao da esolada Ponte, est�a voltada para fazê-lo, para as a�~oes no otidiano, muito mais que para odisurso e/ou para os famosos projetos pol��tios pedag�ogios, que �am s�o no papel. Olivro do Brand~ao tamb�em me possibilitou esta vivênia, pois ele omenta sobre a par-tilha, sobre a amorosidade, sendo . . . amoroso, sendo paiente, sendo uidadoso. O que42



voês pensam a respeito? Voês têm outras experiênias para ontar para n�os? Comoviveniarmos disiplina, expliitamente relaionada aos valores de uma forma oerente,om ada um de n�os e dos nossos alunos, sem �armos somente no disurso?Professores:�E importante desentrarmo-nos do nosso papel de orientador e assumirmos, dia a dia, que n~aoestamos s�o a formar alunos, mas tamb�em indiv��duos que se preparam para enfrentar um mundo,onde nem sempre os valores e os prin��pios humanos s~ao orientadores de perurso. Devemos \busarnovas formas de se trabalhar valores", mas omo fazê-lo quando os pr�oprios projetos eduativos n~aoos veiulam? Enontramos essa mensagem nos livros de pedagogia, no disurso dos professores, nodisurso dos pol��tios . . .mas n~ao a enontramos em muitas esolas, nas pr�atias.Como se ensina amor? Como se ensina a amizade e a solidariedade? �E no dia-a-dia da Ponte quedevemos e podemos enontrar, em pequenos gestos, sinais de amor. E que desobrimos que muitoainda h�a a fazer para promover uma verdadeira ultura de respeito pelos direitos de ada um.Deve partir, em primeiro lugar, de ada um dos orientadores: o trabalho em equipa nos espa�os eem reuni~ao pressup~oe a partilha de tarefas, o respeito pelo outro, a ajuda e aprendizagem m�utua. Otrabalho de grupo de alunos pressup~oe a partilha de tarefas, a onstru�~ao de la�os aditivos, o esp��ritode equipa a entre-ajuda e a responsabiliza�~ao de ada elemento pelo funionamento do trabalho.O trabalho dos grupos de responsabilidade pressup~oe a partilha de tarefas, a responsabilidade eo esp��rito de oopera�~ao om toda a esola. As reuni~oes de assembl�eia pressup~oem a partilha deonquistas e de aprendizagens, a partilha de problemas (porque s~ao omuns a toda a esola) e adeis~ao partilhada demoratiamente. Os momentos de debate pressup~oem o respeito pela opini~aodo outro, a busa de onsenso e a liberdade de express~ao . . .Poderia ontinuar itando alguns dos dispositivos que sustentam o projeto e n~ao responderia ao queaima questionei. S�o se ensina valores transmitindo-os, viveniando-os e partilhando-os. Gostar��amosde partilhar algumas experiênias mais reais que na Ponte temos vivido. Como em qualquer outraesola, nem todos os alunos que est~ao na Ponte iniiaram o seu perurso aqui. Alguns, vindos deontextos eduativos radialmente opostos, trazem onsigo toda uma hist�oria de abandono esolar,familiar e maras afetivas que n~ao lhes permitem aproximar-se dos olegas failmente, ou integrar-seserenamente. No entanto, ao longo dos pouos anos que aqui estamos temos veri�ado algo que paran�os �e muito signi�ativo e nos sensibiliza: um dos sintomas iniiais dos alunos ao aolhimento queaqui enontram por parte de professores e alunos �e, imediatamente, o da assiduidade.Outro dos aspetos mais signi�ativos �e o fato de reonheerem a grande aeita�~ao do grupo detrabalho, apesar de \serem omo s~ao" (palavras dos alunos). Outro dos sinais de que a Ponte, aospouos, onsegue ensinar amor �e o fato de muitos voltarem �a Ponte, em visita e lembrarem momentosdo 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���aspara as disuss~oes junto ao orpo doente? Como o grupo de professores age diante deum professor equivoado om as posturas que devem assumir para Fazer a Ponte?Li a seguinte fala \Os professores exerem uma autoridade onstrutiva, para que osalunos onhe�am e reonhe�am os direitos e deveres elaborados." Gostaria de saber, emdetalhes, atrav�es de um exemplo pr�atio de interven�~ao, em oisas do dia a dia, omoo professor exere essa autoridade onstrutiva.Professoras: 43



A autoridade onstrutiva est�a intimamente ligada ao desenvolvimento de ompetênias soiais:a onsiênia ��via dos alunos, a responsabilidade, a apaidade r��tia, a partiipa�~ao individualou oletiva na vida da esola, os debates, a tomada de deis~oes, o trabalho de grupo, a partilha,a assembl�eia, a omiss~ao de ajuda . . . E a qualidade da rela�~ao professor-aluno aaba por ser um\ingrediente" fundamental. Na Ponte, n~ao h�a imposi�~ao de regras, porque os deveres e os direitoss~ao onstru��dos e aprovados pelos alunos. Desde edo, eles perebem que têm determinados deverese direitos. Aprendem que n~ao têm s�o direitos, que tamb�em têm deveres . . . As rian�as perebemque existe a neessidade da existênia de normas, para o bem estar de todos.O orientador eduativo deve prourar estabeleer uma rela�~ao afetuosa om os alunos, reordandoos deveres, quando estes n~ao s~ao umpridos. �E atrav�es da fam��lia, do di�alogo e da reex~ao dasatitudes inorretas que os orientadores eduativos prouram resolver os problemas de indisiplina. Odi�alogo �e a for�a motriz da rela�~ao entre o professor e o aluno.Na esola onde trabalho muitos professores relamam que seus alunos s~ao indisipli-nados, mal-eduados, e perebo que, em suas salas, têm um lima tenso, de onstantesgritos. Fio pensando: ser�a que o problema est�a nas rian�as, ou no professor? Comoo professor quer passar valores aos seus alunos, aos berros, sem nenhuma ternura eompreens~ao? �E preiso esutar o que a rian�a tem a dizer, prestar aten�~ao em seusdesejos, onitos e ansiedades. Aredito que a indisiplina est�a muito ligada a falta deinteresse e motiva�~ao. Ainda mais, se a esola se preoupa apenas om os onte�udos,em n~ao atrasar a mat�eria . . . Ent~ao, omo fazer? Sei que n~ao existe reeita, mas queonselhos voês poderiam nos passar?Professor:A resposta �a pergunta est�a ontida nas perguntas. Mas, apesar de me pareer redundante, fareium breve oment�ario, porque partilho as preoupa�~oes.Se \as salas têm um lima tenso, de onstantes gritos", quais as ausas da tens~ao e qual o efeitodos gritos? J�a falamos sobre isto neste urso. Mas ouso sugerir que os professores busquem ausas en~ao lamentem onseq�uênias.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 natureza soial. O professor est�a sempre \passando valores" aosseus alunos. E tamb�em os pode passar \aos berros, sem nenhuma ternura e ompreens~ao". J�aompreendeu que tipo de valores passar�a . . .Como disse, voê d�a a resposta �as suas perguntas: \Entre outras oisas �e preiso esutar o que arian�a tem a dizer, prestar aten�~ao em seus desejos, onitos e ansiedades. E aresenta: \Aindamais se a esola se preoupa apenas om os onte�udos, em n~ao atrasar a mat�eria . . . ". O que �epreiso, ent~ao, fazer? Repensar a esola. Eu sei que �e dif��il, mas n~ao �e imposs��vel.Deparo-me om a quest~ao familiar e estrutural, de base s�oio-eonômia, que inu-enia o omportamento da nossa meninada. A soma da falta de arinho, dureza e amor(adorei esta tr��ade) resulta numa rian�a que n~ao onhee limites, ou seja, n~ao traz adisiplina de asa?Onde surgiriam id�eias e a�~oes inovadoras? O dia-a-dia da esola tradiional �e destru-tivo, �as vezes penso se estamos no lugar erto, se �e por a�� que onseguiremos mudaralgo. O resultado da falta de investimento do Estado e de id�eias inovadoras de quem o-ordena a edua�~ao despeja a desestrutura eduativa em asa (desemprego, aloolismo,frustra�~ao) ou na esola (n�umero de alunos, forma�~ao de professores) resultando emindisiplina do aluno. Como mudar a situa�~ao?Reunimos 300 alunos, para uma Conferênia Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Afalta de respeito om os olegas, al�em do barulho gerado foi de dar desânimo. Pensei:44



ainda n~ao foram preparados! Por que n~ao ome�armos em salas-de-aula om \apenas"40 alunos estimulando o debate, a artiula�~ao de id�eias e a delibera�~ao, pensando daquia dois anos? Existem estes passos pr�e-assembl�eia na Ponte?Muitos professores n~ao têm a vis~ao e a paiênia neess�arias, visto que a maioria dosprofessores n~ao d�a aula porque gosta, porque vê perspetivas de mudan�a, e sim omoalternativa, mais uma, de emprego. Talvez se fôssemos uma pro�ss~ao mais reonheida,isto n~ao oorreria. Os professores da Ponte s~ao professores por op�~ao? Em que istoinuenia a organiza�~ao da esola?Como voês lidam om os deslizes autorit�arios do orpo doente? Existe retrata�~ao?Como �e esta exposi�~ao?Temos que formar jovens alunos para formar novos jovens alunos, omo mostradona experiênia de voês. Existe um grupo, aqui, em S~ao Paulo, onde Jovens têm om-partilhado experiênias entre gera�~oes. A edua�~ao �e o enontro da Juventude om aSabedoria. Voês onheem esta experiênia?Para terminar, gostaria de oloar uma vis~ao n~ao muito original que tenho sobreliberdade, j�a relaionando om a disiplina. A liberdade nuna �e somente individual,mas ela �e sempre oletiva, o que exige muita disiplina. A falta de liberdade de op�~aopode resultar em revoltas e justas indisiplinas? Existe algum aso onde a pr�opriaindisiplina se organizou e virou disiplina, num novo paradigma?Professor:A�nal, quem est�a a formar quem? . . . Aabaste de me dar uma li�~ao, o que agrade�o. Vamo-nosformando uns aos outros, omo vedes.A vari�avel eonômia, ou soioeonômia, da indisiplina �e inontorn�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 experiênias traumatizantes, om origem nas paras ondi�~oes em que vivem.A esola n~ao pode resolver tudo. E a Ponte nem sempre onsegue dar resposta aos seres que a elaaorrem. J�a s~ao portadores de tamanha violênia, que di�ilmente onseguimos realizar a reilagemdos afetos.Mas a vari�avel soioeonômia n~ao est�a sozinha. Consideremos a vari�avel s�oio-instituional. Oque eu quero dizer �e que, n~ao raras vezes, o modo omo as esolas est~ao organizadas potenia aindisiplina de 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 quepode um professor (isolado!) fazer?Eu sei o que �e trabalhar om turmas de 50 alunos. Conhe�o o sabor da ang�ustia. Antes dehegar �a Ponte, passei por situa�~oes em que senti impotênia e desespero. Por isso me solidarizoom os professores que, hoje, vivem esse drama. Mas n~ao me limito a uma solidariedade passiva:inito-os a ousar transformar as suas pr�atias (em oletivo), porque a indisiplina e o insuesso n~aos~ao fatalidades.Conseguir que entenas de alunos se omportem om maturidade demor�atia numa reuni~ao deassembl�eia, que saibam respeitar o outro, que saibam pedir a palavra, esperar a sua vez e fundamentaro que a�rma, n~ao �e alan�ado om um passe de m�agia. �E produto de um longo e paiente labor noampo do desenvolvimento s�oio-moral. Requer o exemplo dos professores. Requer o eslareimentoe a olabora�~ao das fam��lias. Passa por momentos de prepara�~ao (prepara�~ao dos assuntos, de�ni�~aoda agenda, elabora�~ao de propostas et.), que anteedem a reuni~ao semanal.Alguns inidentes r��tios serviram de assunto para reex~ao na equipa de projeto, para podermos45



ajudar os que têm inorrido em deslizes autorit�arios a n~ao os repetirem, e para podermos ajudar osque n~ao têm autoridade a ganh�a-la. Professores frouxos e professores autorit�arios podem ser \reu-perados" atrav�es da solidariedade e persistênia do trabalho ooperativo numa equipa de professores.Temos uma f�e inabal�avel nas pessoas dos professores.V�arias vezes voês em diferentes falas referem-se �a diferenia�~ao entre autoridade eautoritarismo. Como voês difereniam?Professor:Quando algu�em utiliza uma situa�~ao de superioridade para impor a sua vontade, isso �e autorita-rismo. Autoridade �e quando, utilizando um sistema de valores e ondutas partilhado por todos, fazom que esses valores e ondutas sejam respeitados.Perebo em minha atua�~ao que uma das ausas da indisiplina da rian�a se deveao fato de que o adulto n~ao respeita a infânia. Quando a rian�a n~ao entende porque algumas regras devem ser seguidas, os adultos ostumam dizer: \Tem que �arquieto porque eu estou mandando", ou \Se omporte, se n~ao vai para a diretoria". Oumentem: \Quem n~ao se omportar n~ao vai para Edua�~ao F��sia", ou \Quem n~ao �arquieto n~ao vai para o rereio" - frases repetidas, diariamente, que, muitas vezes, n~ao seonretizam e que mostram aos alunos que o professor n~ao umpre o que diz (al�em deaabar desvalorizando a Edua�~ao F��sia, omo se fosse atividade desart�avel).O professor que est�a sempre mandando aluno para a oordena�~ao ou dire�~ao, pararesolver problemas de indisiplina, mostra que n~ao onsegue resolver os problemas so-zinho, perdendo autoridade. E as atividades inadequadas, que geram indisiplina pelosimples fato de que os alunos n~ao onseguem se interessar e dirigir a aten�~ao a onte�udossem sentido?Na Ponte, o respeito ao aluno, �as suas apaidades e ao tempo individual, al�em dasresponsabilidades a ele delegadas, fazem om que ada eduando se sinta parte do mundoe (o mais importante!) uma pessoa apaz?Professor:O autoritarismo, as mentiras e a transferênia de responsabilidades n~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 em entender que temque seguir regras estabeleidas, isso aontee porque as mesmas n~ao s~ao riadas por eles. Faz todo osentido que seja o pr�oprio aluno a ontribuir para a onstru�~ao dos seus \Direitos e Deveres". E, parase sentirem bem om os seus pares, têm que se sentir bem onsigo. O aluno deve ser reonheido evalorizado na sua individualidade, ompreendendo que o perurso para a liberdade n~ao �e indissoi�aveldo perurso para a responsabilidade.As rela�~oes que se estabeleem entre professores e alunos da Ponte s~ao muito pr�oximas. No entanto,a gest~ao desta proximidade om os alunos deve ser eslareida: embora estando permanentemente emrela�~ao de afetividade e arinho, o professor deve ser apaz de atuar om assertividade e �rmeza nosmomentos devidos. O proesso de reonheimento individual �e feito em intera�~ao e na soializa�~aoom o resto do grupo. A onstru�~ao da autonomia n~ao se onsegue sem a ajuda dos outros.Os alunos que hegam �a Ponte estabeleem, de imediato, intera�~oes que deorrem da pr�opriaorganiza�~ao da esola e que failitam a sua integra�~ao. A organiza�~ao do trabalho de grupo promoveo exer��io da negoia�~ao entre pares, a tolerânia, a solidariedade e as deis~oes partilhadas. Otrabalho om os v�arios professores que se entre ajudam, reetem um esp��rito de oopera�~ao e partilhaque ontribui para um melhor ambiente de trabalho. Por outro lado, a inexistênia de hor�arios e aneessidade de auto-planejamento responsabilizam o aluno no seu proesso de aprendizagem.Fa�o a pergunta que o Rubem Alves \ulpou-se" por n~ao fazer �a menina que o guiou46



na Esola da Ponte, sobre o que aontee om os alunos \impenitentes reinidentes": Oque aontee, se os desabafos na \aixinha de segredos" e o tempo de reex~ao ofereidopela \Comiss~ao de Ajuda" n~ao surtirem efeito? As estrat�egias da Esola da Ponte paralidar om problemas de disiplina sempre d~ao erto?Professora:�E l�ogio que n~ao lidamos om anjos, nem a Ponte �e o para��so. H�a omportamentos reinidentes;h�a situa�~oes que se repetem, ainda que o menino ou a menina tenha entendido que errou e n~ao desejeprevariar. Isso aontee pela nossa inapaidade humana de perseverar no trilho erto e n~ao porquea estrat�egia de reex~ao n~ao resultou. Trata-se de falha e n~ao de maldade, ou de rueldade.Na verdade, as situa�~oes a que me re�ro, em que as rian�as repetem o erro, s~ao omuns e n~ao dedesespero - esqueer de umprir alguns deveres - n~ao bater no olega, n~ao atirar pap�eis para o h~ao,n~ao pedir a palavra. N~ao estou diminuindo a seriedade dessas falhas, mas quantas vezes n�os mesmosreinidimos em erros? Quantas vezes nos apaixonamos pelo ara errado? . . .Mais importante do que anular uma a�~ao errada por medo da puni�~ao �e entender o porquê dessainorre�~ao e prourar n~ao a repetir.Devo, ent~ao, eslareer: �e l�ogio que, mesmo depois das interven�~oes positivas e de forma�~ao eengrandeimento emoional da Comiss~ao de Ajuda, existem desentendimentos, brigas, rupturas. Mass~ao os alunos que gerem os onitos entre eles. S~ao os alunos que promovem a solu�~ao do problemae n~ao um adulto que hega e dita regras. S~ao eles que usam da sua riatividade, eles que investemna rela�~ao, que desenvolvem poss��veis solu�~oes. Em ada momento, em ada situa�~ao, om ada ser,os meninos enontrar~ao um jeito de resolver.Professor:Os asos mais ompliados e reinidentes s~ao, ainda assim, relativamente simples, quando ompa-rados om o que aontee em muitas esolas. Por outro lado, em todos estes asos, existe uma raz~aoforte a n��vel pessoal e/ou soial para que isso aonte�a. H�a alunos que n~ao fazem melhor porquen~ao têm nenhuma hip�otese de fazê-lo, ainda que todos os dias se esforem. �E preiso ajud�a-los, omalma, arinho e �rmeza.Perebi em alguns relatos que mesmo na Ponte h�a algum tipo de obran�a sobreos alunos por parte dos professores. Este tipo de atitude n~ao representaria uma a�~aoontra a liberdade de esolha do aluno?Professor:S�o seria uma a�~ao ontra a liberdade de esolha de ada aluno se fosse imposta. A id�eia n~ao �eessa. Penso, sineramente, que tal n~ao aontee. O que se tenta sempre (e os alunos s~ao pessoasinteligentes) �e que eles v~ao tomando onsiênia das suas neessidades, da importânia e interesse deada gesto. Creio ser fundamental que ompreendam que na Ponte a id�eia �e nuna impor nada, dereduzir a nossa interven�~ao ao m��nimo neess�ario e disutir tudo om os alunos/pais/professores.3.12 Constru�~ao de identidade e rela�~ao om o saberUm dos fundamentos b�asios do projeto da esola se refere �a onep�~ao de que o alunoest�a em permanente desenvolvimento e que esse segue em diferentes ritmos. Certo?Em rela�~ao ao desenvolvimento da identidade pessoal, quais seriam os prin��pios quenorteiam a ompreens~ao dessa dimens~ao do desenvolvimento do aluno? Est�a presente,de algum modo a no�~ao de fase de desenvolvimento?Professor: 47



Est�a impl��ito. Ou seja, ajuda-nos a analisar algumas situa�~oes om que nos deparamos e a esta-beleer de alguma forma um quadro mental de an�alise. Contudo, tentamos ao m�aximo analisar adaaluno em onreto. Coneitos t~ao vastos omo infânia/adolesênia ajudam-nos a ompreender osaspetos gerais dos omportamentos/formas de express~ao/esquemas mentais, mas s~ao generaliza�~oes.�E neess�ario depois ver omo �e ada aso onreto. Por outro lado, as passagens de umas fases paraas outras s~ao muito dinâmias e pessoais. �E interessante aompanhar os alunos (n�os aompanhamosmuitos alunos desde os 5 at�e aos 15 anos) e ver omo eles passam por fases em que paree que d~aosaltos de desenvolvimento para, logo de imediato, pareer que esses saltos ainda n~ao aonteeram.Professora:A fase de desenvolvimento em que o aluno se enontra inuenia a sua intera�~ao om o mundo.Assim, o respeito pela sua individualidade omplexa engloba, obviamente, a aten�~ao �a sua fase dedesenvolvimento. Para lhe expliar omo ter onsiênia disso �e importante, posso dar-lhe doisexemplos. Neste momento, na esola, os alunos est~ao a disutir os seus Direitos e Deveres. E osdebates (tamb�em de prepara�~ao da Assembl�eia), que oorreram em ada n�uleo, tiveram de ter emonta a fase de desenvolvimento dos alunos (para al�em de outros fatores, omo os anos de inlus~aono projeto \Fazer a Ponte").No ano passado, alguns alunos do n�uleo de Aprofundamento questionaram a existênia semanalda reuni~ao de Assembl�eia (nas quais partiipam os alunos dos três n�uleos, ou seja, om idades om-preendidas entre os 5 e os 17 anos). Os alunos argumentavam que sentiam a neessidade de debaterentre eles determinados problemas que temiam que os alunos mais novos n~ao ompreendessem. Ape-sar disso, os alunos do n�uleo de Aprofundamento hegaram tamb�em �a onlus~ao de que a partilhadas suas experiênias �e bastante f�ertil para o desenvolvimento dos olegas dos outros n�uleos. Elesvivem isso nas assembl�eias, nas reuni~oes de grupos de responsabilidade, en�m, no dia a dia. Este �eo esp��rito de oopera�~ao!Com este exemplo pretendia tornar laro omo tamb�em os alunos se aperebem da omplexidadede ada fase de desenvolvimento, sabendo, omo n�os, que nada se repete nem �e estanque.Trabalho om aompanhamento de bebês, e om eles �e evidente o desenvolvimento dopensamento e linguagem apenas nas suas vivênias pr�atias das brinadeiras, que aindan~ao s~ao reheadas de palavras por for�a do desenvolvimento. Vejo expliitamente \on-versas" atrav�es de olhares e gestos durante o brinar, e tenho �lmado essas intera�~oessem palavras, mas heias de entendimentos internos e interligados . . .Levando em onta essas quest~oes de desenvolvimento de uma forma mais ampla, etrazendo uma id�eia de que talvez as tentativas de teoriza�~ao da pr�atia tenham nosafastado da essênia do ser rian�a, gostaria de saber de eduadores, omo voês omoentendem o \apoiar o desenvolvimento" das rian�as dentro da edua�~ao. Como adaum aredita que isso se realize na sua pr�atia?Professor:O nosso apoio depende um pouo da fase em que se enontra ada aluno. Nos alunos da Iniia�~ao,�e neess�ario estarmos mais presentes na sugest~ao de tarefas, na ajuda da esolha do que oloar noPlano da Quinzena, na estimula�~ao da utiliza�~ao do \Eu j�a sei" e do \Eu preiso de ajuda" . . .Mas,sobretudo, prende-se om o fato de ouvir o aluno e tentar ompreender o que ele pretende e preisa.As d�uvidas de ada um deles s~ao muito diversas. Eles avan�am por aminhos diferentes e a passomuito \desompassado" . . .Na Consolida�~ao e no Aprofundamento a nossa ajuda j�a �e mais distante e j�a se entra mais nosaspetos essenialmente oneptuais ou d�uvidas pontuais. Paralelamente, �e neess�ario estar atento �apessoa que �e o aluno. Tentar ompreender se existe algo que o preoupa, algo que n~ao esteja bem omele, ou om os amigos, ou om a fam��lia. Este papel ostuma ser desempenhado pelo professor-tutor(n~ao exlusivamente). 48



3.13 Dar visibilidade ao urr��ulo: uma busa de signi�a�~aodas aprendizagensPelo que entendi, os alunos têm autonomia para esolherem seu roteiro de pesquisa/projetoquinzenal. Essa esolha �e a partir de onte�udos ou assuntos pr�e-estabeleidos? Exem-pli�o: os alunos podem esolher a ordem que querem estudar e omo, mas �e neess�arioestudar todo o urr��ulo; ou têm liberdade, pelo menos em partes, para estudar o quedesejam, n~ao neessariamente seguindo uma determina�~ao de onte�udos? �E que essaquest~ao de liberdade de aprendizado realmente me interessa muito . . .Eduadora brasileira:Quest~ao interessante sobre a liberdade. Conforme j�a esrevi em outras respostas os objetivos ouonte�udos das disiplinas �am expostos nos espa�os e foram previamente onstru��dos pelos orienta-dores eduativos a partir do urr��ulo naional.Geralmente s~ao traduzidos para uma linguagem mais pr�oxima das rian�as. No in��io do quadrode objetivos de matem�atia da onsolida�~ao, por exemplo, est�a esrito: Voê poder�a vir, a saber . . . eseguem os onte�udos. Os alunos têm 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 parase estabeleer uma l�ogia em alguns onte�udos, na onsolida�~ao a possibilidade de esolha �e maior.Aompanhei na onsolida�~ao o in��io de alguns projetos onde os alunos tinham a liberdade paraesolher os temas. Os projetos eram trabalhados em pequenos grupos e ada grupo tinha o direitode esolher e estudar um tema diferente, ex \Como fazer um arro tunning?". A partir da esolhados temas alguns questionamentos eram feitos, omo por exemplo: Quais as quest~oes que podemosformular a partir desse tema? Quais disiplinas podem ajudar na investiga�~ao? Como dividiremosas tarefas? A partir da�� outros onte�udos poderiam apareer. Aredito que o urr��ulo na Ponte �emais demor�atio, mas, omo em qualquer demoraia, �e preiso negoiar.Sou professora de Inglês e sinto muita di�uldade em despertar o desejo pela dis-iplina. Os alunos n~ao demonstram interesse em aprender. Como poderia ajudar odesenvolvimento desses alunos?Professora:Perebo a sua angustia. Mas todos os alunos têm uriosidades e querem aprender, desobrir oisasnovas nas diversas �areas. Talvez a solu�~ao seja onversar om os seus alunos, om intuito de disutire aferir as suas motiva�~oes e interesses, para desenvolver as aprendizagens.O di�alogo dever�a ser sempre o ponto de partida para trabalhar qualquer �area, de forma motivada.Se ome�armos pelo que eles querem aprender, isso poder�a onstituir-se em \arranque" para futurasaprendizagens, no âmbito da referida �area. Paralelamente, �e neess�ario trabalhar, reorrendo aestrat�egias diversi�adas, indo ao enontro das espei�idades de ada um.O fato de os alunos trabalharem e plani�arem em grupo pode transformar-se em mais uma ajudapara olmatar a di�uldade por si explanada.3.14 O saber �e integrado, quando inorporado no pensa-mento, na linguagemEntendi que a oloa�~ao aponta a linguagem verbal omo �unio meio de adquirir o-nheimento. �E isso mesmo? H�a te�orios que d~ao sustenta�~ao ao que �e trabalhado naPonte? 49



Eduadora brasileira:Julgo que Vygotsky �e uma referênia no estudo da rela�~ao entre linguagem e pensamento e umadas v�arias inuênias na Esola da Ponte.N~ao me paree que a linguagem verbal seja o �unio meio para atingir o onheimento. Mas todaa linguagem neessita do ve��ulo da palavra para podermos omuniar. E, quando omuniamos unsom os outros, estamos a gerar onheimento.Sobre a rela�~ao entre a linguagem e o pensamento e omo essa quest~ao �e abordada na Esolada Ponte gostaria de aresentar algumas id�eias. Na Esola da Ponte, os onte�udos que os alunosestudam est~ao baseados no urr��ulo naional. Todavia, os alunos esolhem o que querem trabalhar,quando querem trabalhar e omo querem trabalhar. Assim, logo na esolha do t�opio a estudar h�aum proesso em que o pr�oprio aluno �e levado a reetir sobre o que sabe sobre um dado tema, ouseja, sobre quais s~ao os seus pr�e-onheimentos. A partir desses oneitos (leia-se, linguagem), oaluno desenvolve o seu pensamento, relaionando os novos oneitos om os seus oneitos iniiais.Durante o seu estudo (seja este de pesquisa, trabalho de laborat�orio, ou outro) oloa em onito osseus onheimentos pr�evios om o onheimento novo, reformulando as suas estruturas mentais. Umm�etodo de trabalho, em que as diferentes disiplinas n~ao s~ao perebidas 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 quest~oes que p~oem em ontradi�~aoos onheimentos do aluno om o novo onheimento. N~ao h�a turmas, nem professores de disiplinas.Os orientadores eduativos ap�oiam o estudo de v�arias �areas, harmonizando id�eias, oneitos, harmo-nizando a linguagem. Deste modo, evitam-se as aprendizagens meânias. O aluno interioriza osoneitos atrav�es de aprendizagens signi�ativas. Estas aprendizagens têm a grande vantagem de se-rem muito mais duradouras. Os alunos n~ao deoram mat�eria para despejar num exame, interiorizamoneitos que perduram, desenvolvem a linguagem e o pensamento.Muito importante tamb�em no desenvolvimento do pensamento �e o trabalho ooperativo. Estetrabalho desenvolve, n~ao s�o o aluno que bene�ia do apoio, mas tamb�em o aluno que d�a o apoioao olega. Ao expliar algo, o aluno tem que dar exemplos, relaionar oneitos, expliar teorias.Ao fazê-lo, desenvolve a sua pr�opria linguagem e pensamento. A intera�~ao soial entre alunos �e umaspeto fundamental do desenvolvimento do pensamento.Professor:A linguagem desempenha um papel absolutamente deisivo no desenvolvimento do raio��nio edo onheimento. Três fatores s~ao fundamentais: a experiênia, as intera�~oes soiais e a afetivi-dade/emo�~ao. Na Ponte, aonteem experiênias onretas, nas quais as intera�~oes soiais têm umpapel deisivo. A experiênia (e sua qualidade) preede a linguagem e �e inueniada por ela.Na Ponte, �e dif��il enontrar uma linguagem su�ientemente ompreens��vel e oerente para desen-volver o tipo de trabalho que tentamos desenvolver. Muitas vezes, a linguagemme tolhe o pensamentoe o ondiiona.3.15 O despertar da sensibilidadeSei que os alunos, na Esola da Ponte, ouvem m�usia enquanto trabalham. Que tipo dem�usia ouvem geralmente? Isso se reete no seu omportamento?Professores:A m�usia �e um ontributo essenial para a qualidade do trabalho nos espa�os: ajuda �a onentra�~aoe tamb�em j�a serviu de ontrolador de ru��do. Existe uma responsabilidade dentro da esola (�Audio-visuais) que ontrola e seleiona qual ou quais as m�usias que devem ser ouvidas no dia-a-dia.50



Obviamente, a sele�~ao �e orientada pelo professor da responsabilidade. N~ao faria sentido que toda equalquer m�usia pudesse ser ouvida pelos alunos. Mas existe a preoupa�~ao de que a sele�~ao v�a deenontro aos gostos dos alunos: m�usia alma.Tenho a impress~ao de que, independente da ultura loal, rian�as e adolesentestendem a falar alto, hegando a serem `indisiplinados' no tom de voz. Quase que maisgritam do que falam. Voês onvivem om isso? Como atuam, nesse sentido?Professora:O falar alto n~ao aontee apenas no vosso pa��s. Na maioria vezes, �e um problema que vem j�a domeio familiar.Na nossa esola, falar alto n~ao �e o problema maior, uma vez que se onsegue ter no espa�o detrabalho um ambiente mais ou menos agrad�avel, sem se falar demasiado alto. Os alunos est~aohabituados a 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�~ao para esse fato. A m�usia nos espa�os �e tamb�em algoque ajuda a \ontrolar" o ru��do.A Ponte tem alunos que nem sempre têm ontrole sobre o seu tom de voz (por exemplo, autismo).Como estrat�egia, quando um aluno ou v�arios est~ao a falar mais alto do que o ideal, o orientadortende a falar ada vez mais baixo. Muitas vezes resulta . . . As rian�as s~ao inteligentes!Na Esola da Ponte, os alunos e professores pesquisam sobre m�usia? H�a algumaatividade de artes om abordagem espe���a em m�usia? Existe um oral ou o�inasde instrumentos (viol~ao, auta-doe, peruss~ao ou algo assim)?Professor:Os alunos pesquisam arte em geral, mediante o projeto art��stio que est~ao a desenvolver no mo-mento. A pesquisa �e direionada para o tema do projeto que foi esolhido, seja ele individual, ouoletivo. A pesquisa musial �e feita utilizando os reursos que a esola oferee; por�em, muitos s~aoaqueles que envolvem os familiares ou amigos na ajuda �a pesquisa do tema esolhido. Os professorestamb�em pesquisam, n~ao s�o para ajudar a forneer informa�~oes que, por vezes, os alunos sentemdi�uldade em arranjar, mas tamb�em preparando material de pesquisa que failita e potenia umapesquisa mais enriqueedora.Os alunos do N�uleo da Iniia�~ao passam duas a três vezes por semana pela �area art��stia, que�e um espa�o onde trabalham regularmente três valênias art��stias: a pl�astia, o drama e a m�usia.Geralmente, o trabalho destas valênias �e dilu��do por atividades que interligam saberes e que têmobjetivos omuns. Existe tamb�em uma omponente te�oria muito importante, feita em pesquisa oudebate.No entanto, apesar de a m�usia, geralmente, ser trabalhada om as outras valênias art��stias,existem algumas atividades em que a m�usia �e trabalhada de uma forma direta e independente. Porexemplo, em alguns projetos de esola omo uma festa, s~ao riadas o�inas, de maneira a trabalharapenas a m�usia para toar na festa. O proesso de aux��lio �a aprendizagem �e feito om uma dinâmiadiferente do trabalho do dia-a-dia, no entanto tem sido a maneira poss��vel de trabalhar artistiamentenum urto espa�o de tempo (geralmente a prepara�~ao para este tipo de festas �e feito em duas semanasou menos). �E importante real�ar que neste tipo de o�inas, o grupo de alunos pode ser bastanteheterogêneo, pelo fato de ser aberto para a esola toda. Signi�a que numa o�ina podem trabalharrian�as dos três n�uleos.Como disse anteriormente, as o�inas de m�usia s~ao riadas apenas se existir a neessidade paratal. Por exemplo, no in��io deste ano letivo, todos os alunos da esola foram onvidados a partiiparnum espet�aulo oral. Insreveram-se apenas os que sentiram vontade em partiipar, e om essegrupo de alunos foi riada uma o�ina do oro. O trabalho foi direionado apenas para aqueleonerto. Depois do onerto, a dinâmia normal do trabalho art��stio foi retomada.51



Sabemos que as atividades l�udias s~ao envolventes e levam �a aprendizagem. Frenteaos projetos a serem desenvolvidos pelos grupos de alunos e a autonomia a ser alan�ada,em que lugar se situa o l�udio, omo �e que ele �e promovido durante as pesquisas dosdiversos temas?Eduadora brasileira:A sua pergunta foi a mesma feita pelo meu amigo Lukesi (que trabalha om avalia�~ao), quandoeu ainda estava em Portugal. Assim omo voê, eu tamb�em aredito bastante na importânia dol�udio para o desenvolvimento e as aprendizagens.Algumas iniiativas �am mais evidentes no espa�o das express~oes art��stias e em um ou outromomento pontual, quando, por exemplo, as rian�as da Iniia�~ao brinavam de dramatizar a \Hist�oriada Bruxa Medonha", produ�~ao oletiva.3.16 Uma outra ultura de esolaQueria saber omo perebem o imenso espa�o de respeito, tanto pessoal/soial, quantopelos ampos de onheimento que os professores foram perdendo ao longo da Hist�oria,que os deixa inapazes de reivindiarem diferentes regula�~oes de seus tempos de traba-lho, estudo e planejamento. Jamais busaria ulpados para as vari�aveis da esola, masompreens~oes, a partir de an�alises transformadoras. E a quem abe transformar o quen~ao est�a bem?Para ser bem lara, exempli�o: tanto professores de s�eries iniiais quanto de disi-plinas nas s�eries posteriores preisam trabalhar muito (at�e 60h semanais), para garantirremunera�~ao pouo al�em de su�iente, e n~ao onseguem argumentar pedagogiamentea favor de mudan�as que bene�iariam as rela�~oes de aprendizagem. Quando lêem?Quando estudam? Quando planejam? Quando se divertem? De onde tirar prazerem ser professor nessas ondi�~oes? Como n~ao provoar indisiplina em quem preisaag�uentar os humores, nem sempre pro�ssionais, de tantas pessoas nem sempre felizes?Professor:Conversando om Celso Vasonelos, na Esola da Ponte, sobre esta problem�atia, observ�avamos oomportamento de alguns mi�udos que 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 de outras 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�udos e os orientadores eduativos.Vimos o mesmo aluno tendo diferentes atitudes perante diferentes orientadores. Qual a vari�avel? Aatitude do orientador!Um aluno reagia serenamente a uma ordem de um orientador, porque era dada por quem detinhauma autoridade af�avel, amorosa. Deorridos alguns minutos, o mesmo aluno reagia brusamente auma repreens~ao de outro orientador. O que mudou? O orientador!Enquanto onvers�avamos, uma professora que nos visitava (do grupo em que o Celso se integrava)viu uma rian�a fazendo um jogo, tranquilamente, e omentou a serenidade da rian�a. Uma auxiliar,a quem ompete a limpeza da esola, expliou que aquela menina tinha hegado �a Ponte h�a três mesese que vinha \reomendada por pedopsiquiatras e psi�ologos". Tinha passado pouo mais de um anonuma outra esola. E a m~ae dessa menina tinha deixado de poder trabalhar, porque todos os diasera hamada a essa esola, para levar a �lha para asa, pois (dizia uma professora dessa esola) \n~aotinha ondi�~oes para estar numa sala". A menina tem epilepsia e uma s��ndrome rara, que a levava arises freq�uentes. Desde que est�a na Ponte, nuna teve qualquer rise. Revela-se tranq�uila e af�avel.Apenas um tremor de olhos a denunia . . . O que mudou? O eduador?52



A auxiliar de limpeza disse �a professora visitante que a m~ae da menina j�a tinha regressado ao seuemprego e que estava muito satisfeita. A visitante quis saber qual a raz~ao de t~ao grande mudan�a.A nossa auxiliar de limpeza (um orientador eduativo!) foi expl��ita na sua resposta:\om alma, paiênia e tratando-a omo a qualquer outro, a menina integrou-se e aalmou-se"Era s�o isso que lhe faltava na outra esola.Pois: quando o professor est�a exausto, quando n~ao se sente bem onsigo mesmo, quando n~aopossui uma autoridade que adv�em de um amor maduro, o que poder�a transmitir aos seus alunos?Se os professores n~ao têm tempo para ler (ou quando reusam estudar . . . ), se n~ao sentem prazerno que fazem, \omo n~ao provoar indisiplina em quem preisa ag�uentar os humores, nem semprepro�ssionais, de tantas pessoas nem sempre felizes"?Os alunos organizam seus direitos e deveres. Nessa organiza�~ao �a estabeleido paraada direito e dever um tipo de reex~ao, onforme os onitos que surgem entre alunos?A reex~ao, a meu ver deve �ar registrada, mas, deve ela ser soializada om os demaisolegas, professores e orientadores (tutores)?Nas s�eries �nais, espeialmente �as do Ensino M�edio, s�o a reex~ao �e instrumentosu�iente de mudan�a de omportamento? Ser ajudado pela Comiss~ao poderia tornar-se um h�abito de fuga quando a fam��lia �e totalmente ausente? Gostaria de mais detalhes.Professor:Nada est�a pr�e-determinado, a n~ao ser que �e neess�ario que os alunos pensem sobre o que aonteeue sobre o que podem fazer para melhorar o seu omportamento e para reparar o suedido. Em algunsasos, isso �a registrado e �e partilhado em Assembl�eia. Mas temos que ter a no�~ao de que a imensamaioria das quest~oes �e de pequena importânia, nada de muito grave, pequenas brigas, atrasos naentrega dos materiais, algu�em que estava mais exaltado e respondeu de uma forma menos pr�opria,mas n~ao insultuosa . . .Normalmente, o professor-tutor tem onheimento do que aonteeu, mas n~ao �e neess�ario queinter�ra diretamente.Todos os jovens têm uma exelente no�~ao de justi�a (pelo menos �e o que me diz a minha ex-periênia, a n~ao ser que tenham um problema mental grave) e ompreendem failmente o que �zeram.Podem n~ao estar em ondi�~oes de admiti-lo, em momentos em que est~ao mais nervosos. Ser�a preisodar-lhes algum tempo (que tamb�em poder�a ser muito �util para nos aalmarmos).Neste ano, reebemos um aluno, que nos foi enaminhado pela Comiss~ao de Prote�~ao de Crian�ase Jovens de uma idade que dista das Aves era de 45 km. Dizem ser um jovem muito \ompliado".Tem 13 anos e est�a matriulado no 5o� ano (o que signi�a que �ou retido, pelo menos, três anos).Na fam��lia, ele sempre esteve habituado a ter maus omportamentos. Na esola habituou-se a quelhe respondessem na mesma moeda. Mas, neste momento, j�a se ome�a a notar que ele est�a aompreender que aqui �e diferente. J�a ompreendeu que os professores querem mesmo ajud�a-lo e n~aoexpuls�a-lo da esola.Levanta-se extremamente edo para pegar transporte para poder vir para a Ponte e vem todos osdias. Tem esola mesmo perto de asa. Em Portugal, ningu�em faz isto. Faz-se 45 km para ir para aFauldade 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 de tempo para aalmar. Depois,ompreende o que fez e tenta mesmo (penso que �e mesmo sinero) melhorar. Vai demorar tempo?Vai, sem d�uvida, mas \at�e a mais longa aminhada ome�a por um pequeno passo" . . . As rela�~oesna Ponte s~ao muito pessoais e intensas, os alunos perebem-nas bem.No Brasil, existe uma pr�atia muito omum: quando existem \problemas de disi-plina" om um aluno, a fam��lia �e hamada na esola para responder onjuntamente om53



o aluno sobre seu omportamento. Como a Esola da Ponte vê o envolvimento dos Paisna quest~ao da disiplina dos alunos?Trabalho em um abrigo om adolesentes que viveram ou vivem situa�~oes de violêniamuito grande por parte da fam��lia de origem. Nosso maior problema �e a indisiplina. S~aojovens que têm muitas di�uldades em aeitar limites. A maior di�uldade �e inentivarestes adolesentes a partiiparem de uma esola que n~ao privilegia suas hist�orias, muitopelo ontr�ario, que tem muitos preoneitos.Como trabalhar a quest~ao da disiplina om jovens que tiveram experiênias de vidast~ao traum�atias e que aabam n~ao vendo muitas perspetivas de vida?Professora:Respeitando a individualidade de ada aluno, todos se regem por um referenial omum de Di-reitos e Deveres, aprovado pelos alunos em Assembl�eia de Esola. S~ao as pr�oprias rian�as que têmo papel mais ativo na gest~ao dos onitos, regendo-se por um sistema de regras omplexo, que ne-nhum dos alunos �a dispensado de umprir. Visa-se a promo�~ao dos valores da solidariedade e dotrabalho ooperativo, no dia-a-dia da esola. Os alunos viveniam regras de idadania e partiipa�~aodemor�atia. Sempre que revela ind��ios de indisiplina, ou o inumprimento sistem�atio dos seusdeveres, a Comiss~ao de Ajuda interv�em.O professor-tutor �e o elo mais forte de liga�~ao entre a esola e a fam��lia. Aompanha e orientaindividualmente o perurso de ada tutorado, assim omo mant�em os enarregados de edua�~ao per-manentemente informados. A interven�~ao do professor-tutor junto dos pais �e fundamental. Fam��liasque 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 o mesmo �m. Por vezes, oorremsitua�~oes muito ompliadas em asa, que levam a que os alunos tenham omportamentos \estra-nhos" na esola. �E neess�ario ompreender os diferentes ontextos para hegarmos a bom porto.Tentamos que ada interven�~ao seja artiulada entre as entidades envolvidas, a�nando todos pelomesmo diapas~ao . . .O que observam para poder detetar os problemas? Imagino que têm as oisas�obvias, omo um aluno briguento, outro arruaeiro, o que n~ao partiipa . . . Os silen-iosos tamb�em s~ao problema? Paree que, na Ponte, nada passa em branas nuvens. . . Nenhum problema, por menor que seja, passa sem uma reex~ao. �E isso mesmo?Professor:O objetivo �e que onsigamos olhar para tudo . . . Infelizmente, sinto que nuna se onseguir�a. E omais simples de ver �e quem �e briguento, quem n~ao toma banho (por vezes o heiro tamb�em ajudamuito), quem tem fome. Contudo, �e mais ompliado ver quem tem maras por baixo da roupa,quem opta por se fehar, em vez de brigar.Quando h�a altera�~oes de omportamento, tentamos ompreender o que aonteeu, mas nem sempre�e f�ail. As intera�~oes a que estamos (e a que os alunos est~ao sujeitos) s~ao imensas. �E neess�arioestar pr�oximo de ada um, mostrar que existe espa�o para eles onversarem e mostrar aos pais queesse espa�o tamb�em existe. Os amigos, quando s~ao verdadeiros, tamb�em nos ajudam muito. Sentemsempre o problema de falar om um professor quando o olega pediu para n~ao falar. Mas sabem quen�os somos uidadosos e que s�o intervimos nos asos em que realmente �e neess�ario e om autela,para n~ao ferir suseptibilidades.Gostaria de saber se j�a houve asos de agress~ao ontra os professores e omo resol-veram essa quest~ao.Professora: 54



S�o posso responder que depende da sua de�ni�~ao de agress~ao, ou seja, a que tipo de agress~aose refere - violênia 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, sistema hol��stio epotenialmente promotor de fraternidade e de justi�a; falta de ivismo �e agress~ao �a soiedade omoum todo; falta de solidariedade �e auto-agress~ao, na medida em que somente nos poderemos ajudar an�os mesmos se ajudarmos os outros; permitirmos que nos ditem regras sem pensarmos sobre o porquêde 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 aque todos os dias estamos sujeitos e a que, sem querer, �as vezes, submetemos os outros.No nosso projeto, os dispositivos pedag�ogios onorrem para a forma�~ao de seres reexivos;idad~aos respons�aveis; homens e mulheres autônomos e solid�arios entre si e om o planeta. N~aomenionarei todos para n~ao ser exaerbadamente extensa, apenas aqueles que mais diretamenteest~ao impliados nesse proesso de intera�~ao e respeito pelo outro.O projeto Fazer a Ponte tem duas bases prinipais: trabalho em equipe - todos os professorestêm de exibir a mesma atitude - (a�~ao onjunta) e a atualiza�~ao da lista dos \Direitos e Deveres",anualmente (pelos alunos, obviamente!). Essa atualiza�~ao �e analisada, primeiramente, em pequenosgrupos. Depois, �e revista em debate e, �nalmente, aprovada em Assembl�eia.Professor:Agress~ao f��sia, tanto quanto eu sei, nuna houve. Agress~ao verbal, sim, j�a aonteeu. Conversa-mos om o aluno e foi \aionada" a Comiss~ao de Ajuda.Depois, onversamos om o enarregado de edua�~ao. Por �m, o assunto foi levado a Assembl�eia.Pai de aluna:Gostaria de dar um depoimento do que aompanhei na Ponte. Espero ajudar a formar um quadrodo que aontee om a violênia, quando ela �e enfrentada da forma omo me paree que deve ser.Minha �lha foi aluna na Ponte no ano letivo 2003/2004. Foi um ano ompliado, que ome�ouom a assoia�~ao de pais fehando a esola, omo uma forma de pressionar o Minist�erio da Edua�~ao,que se opunha �a amplia�~ao da esola. Ao �nal, os pais veneram, mas depois de muita luta e s�odepois que uma rise pol��tia, que levou o presidente a onvoar novas elei�~oes e um novo ministroassumiu (em Portugal o sistema de governo �e parlamentarista).O ano j�a era ompliado, porque havia este enfrentamento om o Minist�erio da Edua�~ao. Naqueleano, a Ponte reebeu muitas rian�as vindas de outras esolas, algumas vindas de institui�~oes derian�as em riso. Uma rian�a em partiular hamava mais a aten�~ao porque n~ao parava quieta emtodo aquele espa�o de tranquilidade. Naquele tempo, a esola, por onta do enfrentamento om ominist�erio, n~ao tinha apoio de psi�ologa.A tutora desse aluno pratiamente n~ao onseguia fazer outra oisa que n~ao seguir o menino otempo todo pela esola, tentando trazê-lo para alguma atividade na qual ele �asse. Com elevadograu de hiperatividade, o menino n~ao tardou a arrumar onfus~ao om outras rian�as, oasi~ao emque j�a partia para dar soos e pontap�es em quem hegasse perto. Numa destas oasi~oes foi pararno h~ao e n~ao deixava ningu�em se aproximar, logo aertando um soo ou um pontap�e. Lembro deter ouvido o relato de um professor neste dia, que foi marante: ele se ajoelhou ao lado do meninoe, laro, ome�ou a ser �siamente agredido por ele. Foi atingido por alguns soos, e pontap�es, quedeixaram maras em suas anelas. Mas ele n~ao revidou nem gritou om ele, n~ao se afastou. Peloontr�ario, breou sobre o menino e o abra�ou, um longo abra�o. E n~ao suspendeu este abra�o, at�eque o menino parou de esmurrar, hutar e ome�ou a horar. Aquele abra�o dever ter sido o primeiroabra�o mais demorado que ele reebia em muitos anos. A origem da violênia naquele menino estavasendo �nalmente atingida. Aquele professor aabou por onquist�a-lo - mas \apanhou" um boadoantes disto, literalmente . . . 55



Algumas professoras trabalham om arte e fazem om aquele grupo de rian�as e adolesentes umtrabalho de sensibiliza�~ao e express~ao orporal que, om alguma frequênia terminava om algum\marmanjo", numa atarse de l�agrimas libertadoras. Eram rian�as e jovens em profundo sofrimento,vindos de lares destru��dos e que tinham na violênia uma via tortuosa de express~ao da dor e da revoltaque sentiam. No entanto, depois de anos e anos de vida esolar, era a primeira vez que algu�em lhesdava alguma aten�~ao.A Ponte era a primeira esola em que n~ao havia uma sala onde pudessem se sentar ao fundo eserem ignorados, esqueidos, omo ostumava aonteer em outras esolas. A maneira omo a Pontese organiza onspira ontra a violênia. Mesmo querendo, mesmo tendo a inten�~ao de ser muitoviolento, um aluno n~ao onsegue passar muito tempo sem ser de alguma forma onfrontado onsigomesmo e om a fonte de sua violênia. �E toda uma ultura de antiviolênia, que n~ao signi�a que sejauma ultura \frouxa": professores podem ser bem inisivos e en�ergios em algumas oasi~oes. Masos fundamentos desta ultura expressos nos diversos dispositivos e pr�atias da esola diariamente seop~oem �a violênia. Chega uma hora em que o violento �a desarmado e n~ao onsegue mais ontinuara esalada de violênia que hama mais violênia.Como os outros alunos reagem em rela�~ao �as atitudes dessa rian�a? Dizem, porexemplo: \Por que ele pode?" Ou ainda, \Se ele faz isso, eu tamb�em vou fazer!". Outodos ompreendem 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 onviver om a diferen�a. Como qualqueroutro, este aluno n~ao foge �a regra e est�a integrado num grupo de trabalho heterogêneo, que desenvolve,sempre que poss��vel e o mesmo permite, um trabalho ooperativo. De uma maneira geral, os alunosentendem o seu omportamento, pois, de erta forma, foi-lhes expliada por n�os, orientadores.No geral, alguns alunos tendem a questionar algumas atividades que ele desenvolve omo o uso desoftware de forma mais sistem�atia, mas aabam por entender que om ele as estrat�egias a adotarter~ao de ser ligeiramente diferentes das dos restantes alunos.N~ao aontee de dizerem�se ele faz, eu tamb�em vou fazer�, e muito menos aontee �n~ao temjeito mesmo�. Os restantes alunos têm um papel interventivo, tentando, na medida do poss��vel,ajud�a-lo, olaborar om ele.3.17 A pessoa do professorTenho lareza de que os problemas de indisiplina s~ao resultantes de inoerêniasnos relaionamentos. Diante disto, estou viveniando nesta semana um dilema gigan-teso: omo efetivar pr�atias pedag�ogias que estejam baseadas na autonomia, se h�adivergênias entre os professores? . . . Falo isto porque trabalho numa esola de ensinofundamental que oferee tamb�em o projeto integral. Estou tentando efetivar om asrian�as do integral (trabalho tamb�em om o fundamental e este j�a vem trilhando umaminho de autonomia) a autonomia. Por�em o integral pouo �e disutido nas reuni~oese perebo que h�a um desaso por grande parte dos professores do fundamental. N~aosei mais o que fazer porque quando tento fazer algo muitas oisas outras aonteemerradamente. J�a estou at�e pensando em desistir. Trabalho no integral desde junho de2009 e tenho perebido laramente que, quando as rian�as podem ser autônomas, osproblemas de indisiplina oorrem em menor propor�~ao e as rian�as podem viveniarsuas infânias. J�a em aso ontr�ario, em sua grande maioria �e um stress. Voê j�aviveniou algo semelhante?Professora: 56



Senti o seu desânimo. Mas pense, por favor, que as \prova�~oes" s~ao atribu��das somente a quemtem verdadeira for�a e oragem. Os desa�os surgem para quem tem desejo de mudar. Aqueles quese meslam om o sistema, que n~ao se atrevem a voar, n~ao passam nuna do \h~ao".\N~ao me desenorajo, porque ada tentativa errada desartada �e outro passo �a frente." (ThomasEdison - um dos maiores inventores que j�a existiram) \A oragem onsiste n~ao em arrisar sem medo,mas em estar deidido quanto a uma ausa justa." (Plutaro - �l�osofo e prosador grego) Arediteque muitos \sonhadores" devem ter sentido verdadeira ang�ustia e tristeza . . .N~ao �e f�ail, mas os alunos mereem uma esola que se adapte aos dias de hoje, uma esola quese ajuste �as suas neessidades espe���as, uma esola que se desole do modelo de h�a dois s�eulos.Preisam da sua 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 aompanhar. Use debates oletivos(na esola - om alunos, om professores, om pais, om auxiliares de edua�~ao) para questionar oque todos gostariam de mudar e que neessidades sentem. A par e passo, voê onseguir�a operarpequenos milagres, estou onvita.O Projeto da Ponte tem 35 anos e ome�ou, exatamente, porque algu�em, apesar do desânimo,insistiu em \onspirar"; em \ontaminar"; em \ontar" (onsigo e om alguns \sonhadores" queainda nem sabiam que sabiam sonhar . . . ) - \Mude . . .Mas omee devagar, porque a dire�~ao �e maisimportante que a veloidade." (Edson Marques, mas, por vezes, atribu��do a Clarie Lispetor)Tenho o �rme prop�osito de ome�ar alguma mudan�a dentro da minha sala de aula.Gostaria de saber de voê qual desses projetos eu poderia introduzir logo no in��io doano. O grupo de Responsabilidades?Professora:Louvo a oragem de querer introduzir mudan�as na sua sala de aula. Um dos requisitos dequalquer bom eduador �e ser destemido. A primeira batalha j�a foi venida por si, pela vontade deagir. Aeitar este desa�o �e de se valorizar. Existem muitos professores que, infelizmente, ompatuamom o sistema e agem meaniamente, sem reetirem e sem efetivarem qualquer transforma�~ao.Sem querer sobrevalorizar umas op�~oes em detrimento de outras, se fosse eu talvez iniiasse o anoom um desa�o: indagaria os alunos, no sentido de se pereber o que estes mudariam na esola, se elesa gerissem (levantamento de neessidades, problemas, desejos); registraria a informa�~ao partilhadanum lugar onde todos pudessem visualizar. A partir da��, tudo pode aonteer . . . Cria�~ao de gruposde Responsabilidade; grupos de trabalho (dentro da turma); ria�~ao de uma listagem de Direitos eDeveres; reuni~ao de Assembl�eia (teria de ser riada/proposta) et. Se, por exemplo, eles trouxessemlivros de asa, revistas, jornais et., poderia ser dada a oportunidade de aprendizagem sem ter dereorrer apenas aos livros did�atios (inentivo �a partilha!).Com um exerto do livro da Alie do Pa��s das Maravilhas: - Qual �e o aminho? - Depende deonde queres hegar! . . .
3.18 De professor a orientador eduativo . . .Gostaria que partilhassem um pouo sobre a desonstru�~ao que os professores da Pontepreisam sofrer, abandonando antigas id�eias do que venha a ser (in)disiplina. Ou seja,o que venha ser um aluno disiplinado ou indisiplinado no projeto da Ponte e omo oprofessor supera suas antigas onep�~oes a esse respeito.Professor: 57



A mudan�a (ou da desonstru�~ao) a que est~ao sujeitos os professores passa por diversas fases: afase de motiva�~ao iniial, pelo que �e novo; a fase das d�uvidas om o que se implementou, ou se est�a aimplementar (om um erta desmotiva�~ao pelo meio); a angustiante proura pelas respostas a que,diariamente, nos sujeitamos.Todo pro�ssional que entra para um projeto omo o da Ponte, tem que estar onsiente dos desa�osque ir�a enfrentar. A leitura atenta do Projeto Eduativo, a disuss~ao sobre mesmo, a forma�~ao na edurante a pr�atia fazem-se presentes no nosso dia-a-dia, omo forma de enfrentarmos os problemasque surgem.A reonstru�~ao dos oneitos, no que se refere �a disiplina/indisiplina est�a pautada nas linhas daforma�~ao em a�~ao. Na Ponte, vamo-nos apoiando mutuamente. Quando os problemas aonteem,temos dispositivos para super�a-los. �E l�ogio que, quando aontee algum problema, a interven�~aodos adultos deve ser a �ultima instânia.Numa rela�~ao pedag�ogia bem estruturada, n~ao h�a indisiplina. N~ao h�a indisiplina que resista auma boa amizade, respeito e aten�~ao pelo outro.Como disse Paulo Freire, somos seres inompletos e nesta inompletude tamb�em estou onstruindoo meu ser . . .As rela�~oes no trabalho de equipe pareem estar onsolidadas, h�a uma linguageme atitudes un��ssonas - o que me paree fundamental e que nos falta nas experiêniasda esola brasileira. Mas, tamb�em, omo toda organiza�~ao ou ambiente em mobilidadeomo �e a esola, h�a rises. Os professores da vossa esola menionam momentos dif��eis.Como s~ao detetados esses momentos? Pelos pr�oprios professores, ao n~ao saberem lidar- temporariamente - om determinada situa�~ao? Pela india�~ao do aluno de que agiude forma inorreta? Pela omunidade de pais, que passa a negoiar novas partiipa�~oesda esola?O motivo primeiro da minha manifesta�~ao �e de uma inquieta�~ao oriunda de leiturase que talvez voês tenham argumentos para onsiderar, avaliar e talvez me responder.Quando lemos o trabalho de Dewey, Freinet e Piaget, junto om Heller, onde todostrabalham a partir da perspetiva do oletivo - das assembl�eias. As experiênias trazemrelatos de ser o lugar onde os alunos \imposs��veis - delinq�uentes - desajustados et."de outros estabeleimentos eram enaminhados e ali tinham uma oportunidade, que,em quase todas as situa�~oes resultava em situa�~oes positivas. No entanto, o que fezom que essas experiênias n~ao se onsolidassem omo dominantes uma vez que trazemresultados positivos? Sei que existem experiênias aladas em Freinet e Dewey aindahoje, mas s~ao esparsas, vivemos ainda sob o dom��nio da esola dita tradiional . . .Como avaliar a n~ao ontinuidade daquelas experiênias? O que eles �zeram de errado?O que deve ser evitado ou aprendido num empreendimento oletivo om os alunos - quepossibilita a autonomia, a disiplina partilhada e respeitada omo um valor para todos?O que voês �zeram de diferente?Na estrutura esolar tradiional, omo a que a maioria de n�os trabalhamos, o \serprofessor" j�a est�a posto, poua oisa, ou quase nada, deve ser onstru��da. Na verdade,basta \vestir algumas arapu�as". Ele �e aquele que diz omo as oisas devem aonteer.Aprovando ou desaprovando as atitudes em sua volta. A ele abe a tarefa (impl��ita, in-formal) de manter/fortaleer alguns modos de ser seu pr�oprio modo, o modo dos alunos,en�m o \modus esolares". No dia-a-dia esolar, em muitas situa�~oes, os eduadoresse vêem \seres n~ao autêntios", est~ao arregados de responsabilidades, proedimentos. . . restando pouo para \serem" e \onviverem".Contra quem a indisiplina se levanta? Contra a pessoa do professor, ou ontra aarapu�a que impede que os alunos tenham rela�~oes sineras?58



Professores:Quero partilhar muito suintamente a no�~ao de disiplina. Ela enerra muitos signi�ados.Por exemplo: \Est�a dif��il esse trabalho para o / a . . . porque ele/a n~ao tem disiplina!" (disi-plina=organiza�~ao!) Opto por uma \provoa�~ao": Julgo que muitos professores s~ao, n~ao raramente,ausas da indisiplina. Ignoram o ser humano que têm na frente - as suas dores, o seu passado, o seupresente; somente se interessam por lhe determinar um \futuro". \Cadê" a vida? \Cadê" o tempo?. . .Por vezes, o professor pune a falha, o erro, sem saber os motivos, a origem do ato. Adoro Brehte 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�aido mais trivial, na aparênia singelo / e examinai, sobretudo, o que paree habitual / n~ao aeiteis oque �e de h�abito omo oisa natural / nada deve pareer imposs��vel de mudar".Finalizamos om uma ita�~ao de um artigo esrito por um professor da Ponte: \Confesso a minhaompleta ignorânia, de indisiplina nada sei. Sei apenas de rian�as que d~ao li�~oes de autodisiplinana sua esola. Sei de rian�as que n~ao entendem a indisiplina do gritar mais alto que o pr�oximo,nas assembl�eias de adultos, porque na sua assembl�eia semanal erguem o bra�o quando pretendemintervir. Sei de rian�as de seis, sete anos, que sabem falar e alar, propor e aatar deis~oes. S~aorian�as apazes de expor, om serenidade, onitos e de, serenamente, enontrar solu�~oes. S~aoidad~aos de tenra idade que, no exer��io de uma liberdade responsavelmente assumida, institu��ramregras que fazem umprir no seu quotidiano. Poder~ao ontinuar a hamar-lhes alunos \ut�opios",que nem por isso eles deixar~ao de existir."Tenho lido muito sobre a Esola da Ponte e sempre quando algu�em se refere aosprofessores �e a�rmando que eles est~ao o tempo todo na esola, dispon��veis e atentos.Voê poderia larear para n�os o que signi�a esta aten�~ao e disponibilidade?Professor:Basiamente �e n~ao fazer �gura de orpo presente. No tempo que passamos na Ponte, temos deestar atentos e dispon��veis. Esta disponibilidade �e detetada nos mais pequenos pormenores.Os mais novos (tenho a impress~ao de que vamos perdendo esta ompetênia om a idade) têm ummeanismo muito a�nado de se apereberem 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 outroomo outro, n~ao omo aluno.A disponibilidade tamb�em passa por ombinar om os pais os momentos em que lhes �e mais f�ailreunir.3.19 O Professor-Tutor ajuda a \reser" e ria la�os omas fam��liasQuais s~ao, ou melhor, omo voê explia as atitudes �rmes dos tutores, quando aonteereinidênia de atitudes negativas dos alunos? Como os alunos organizam os planosquinzenais e di�arios? Esolhem os onte�udos que desejam? E as estrat�egias s~ao de adatutor?Eduadora brasileira:As atitudes mais �rmes v~ao no sentido da determina�~ao de limites. At�e asos de ter que evitaratitudes violentas de rian�as para om as outras rian�as. N~ao s~ao asos f�aeis. Realmente, �e umgrande desa�o. 59



Os planos di�arios s~ao feitos a partir do plano da quinzena. Os alunos elegem alguns dos objetivosque est~ao elenados para a quinzena e que podem ser umpridos nesse dia. O plano do dia tamb�empassa pela negoia�~ao om os professores dos espa�os. Os planos da quinzena ontêm os onte�udos dourr��ulo, a partir de uma esolha sempre negoiada om os professores. A autonomia �e onstru��dagradativamente.Os professores tutores sempre est~ao em ontato om os demais professores, para ompreenderemos avan�os dos alunos nas diferentes disiplinas.Eis os dispositivos mais importantes e determinantes da transforma�~ao paradigm�atiaque a Ponte est�a a operar na edua�~ao: a preoupa�~ao om quem est�a ali, antes dapreoupa�~ao de ensinar onte�udos de mat�erias b�asias.Lidar om o sujeito n~ao �e oisa f�ail e, embora o foo da quest~ao disiplinar sejao aluno, penso ser muito mais dif��il e neess�ario disiplinar/onsientizar o adulto(professor/orientador).Como �e trabalhado um aso reorrente e insistente de indisiplina, quando o ori-entador/tutor daquele aluno n~ao onsegue \dar onta do reado", seja por falta dehabilidade, por ser novo na esola, ou por estar om di�uldades pessoais om aquelealuno?Professor:Gostaria que reet��ssemos sobre esta palavra: disiplina. A palavra \disiplina" deriva de \dis��pulo".Ambas têm origem do termo latino para pupilo que, por sua vez, signi�a instruir, eduar e trei-nar. Assim, a palavra disiplina, al�em de signi�ar, em sentido aadêmio, aula, adeira ou �atedra,tamb�em �e utilizada para indiar, em edua�~ao, a disposi�~ao dos alunos em seguir os ensinamentos.N~ao �e um termo que se enaixa muito bem no esp��rito da Esola da Ponte, pois julgo que se onosso Jos�e Paheo n~ao fosse de alguma forma \indisiplinado", este Projeto nuna teria surgido eavan�ado. Perebo, no entanto, que falamos em indisiplina, relaionando o termo om omporta-mentos perturbadores do ambiente de trabalho.N~ao riamos um ambiente de solidariedade entre as rian�as, se n�os n~ao formos solid�arios om osnossos olegas de trabalho. Aaso algum tutor esgote todos os seus reursos, ou tenha di�uldadesem resolver um problema om uma rian�a, poder�a pedir ajuda aos seus olegas de trabalho. Outraforma de lidar om a situa�~ao poder�a passar pelo reurso �a Comiss~ao de Ajuda (onstitu��da poralunos), que poder�a hegar mais perto da rian�a em ausa, ajudando-a a pereber que n~ao est�a arespeitar os seus deveres, interferindo om os direitos dos outros olegas, prejudiando-se, lesandotodo um oletivo.No Brasil, enontramos uma lientela de alunos om s�erios problemas disiplinares.Muito desta indisiplina oorre por um hist�orio soial a�otio que estamos vivendo -omo aredito ser do onheimento de todos. Diferen�as soiais gritantes que, entretantas onseq�uênias, levam estes alunos a uma esolha ruel e muitas vezes irrevers��vel(ou pelo menos assim se apresenta), omo �e o aminho do tr�a�o de drogas. Al�emde sentirem-se sem perspetivas, julgam ser mais proveitoso este aminho pelo retorno�naneiro aparentemente mais f�ail e maior que qualquer outra proposta. H�a asosem que alguns desses hegam �a esola sob efeito de entorpeentes, seja �alool, drogasou oisas a�ns. Minha pergunta �e: na Esola da Ponte aontee ou j�a aonteeu asosemelhante? Se sim, omo foi que voês lidaram om esta situa�~ao? Se n~ao, aindaassim, poderiam nos orientar a este respeito?Professores:Felizmente, quase n~ao existem asos omo os que voê desreveu. �E mais usual aonteer emesolas inseridas em meios urbanos. Ainda assim, reebemos alunos que, de uma forma mais ou60



menos regular, onsomem drogas leves e/ou outros entorpeentes. S~ao asos que se enontram numafase muito iniial, mas que nos preoupam e nos levam a tomar algumas medidas de preven�~ao,um aompanhamento muito pr�oximo por parte do professor-tutor, alertas onstantes junto dos pais.Como �e �obvio, estamos onsientes que estas medidas nem sempre surtir~ao os efeitos desejados, mas�e essa a nossa fun�~ao enquanto orientadores eduativos. Temos onsiênia de que perante rian�ase/ou adolesentes sem presen�a ativa dos pais nas suas vidas, sem qualquer tipo de apoio ou inentivopara o suesso esolar, que vivem em meios soiais ompletamente degradados e hostis, onde reinaa lei do mais forte impera, ser�a muito dif��il que qualquer tipo de esfor�o por parte da esola (que �eapenas uma parte), muito provavelmente, sair�a frustrado e desprovido de suesso.Apesar das ontrariedades, vamos tentando fazer pequenos \milagres". Por vezes, v~ao aonte-endo, fruto de muito esfor�o e dedia�~ao . . .Quando falamos em indisiplina, falamos em fam��lia e omportamento. Os limites dafam��lia nem sempre s~ao os limites e regras que a esola determina. Como trabalhamestas quest~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~ao exerem a sua autoridade, que questionam os direitos e deveresdos alunos. Isso n~ao �e um problema apenas da nossa esola, mas estamos perante um problemabastante omplexo. Este assunto foi abordado na �ultima reuni~ao de pais do n�uleo de Iniia�~ao. N�osexpusemos as nossas preoupa�~oes, sem apontar dedos a ningu�em. Confrontar os pais de uma formaausat�oria n~ao �e boa id�eia. Aqui, a interven�~ao do professor-tutor junto dos pais �e fundamental.\Perebia o grande investimento dos professores tutores na rela�~ao om as rian�as,o que evideniava que, espeialmente atrav�es da afetividade, seria poss��vel uma maiorintegra�~ao. No entanto, diferentemente dessas rian�as, outras demonstravam ter in-ternalizado a proposta da esola, demonstravam que a Ponte deixa maras muito par-tiulares nos seus alunos. Crian�as e adolesentes que questionavam algumas posturasdoentes e que reivindiavam o direito de falar aquilo que pensam. A esperan�a �e deque esses alunos onsigam dar ontinuidade �aquilo que aprenderam e reonstruam aPonte em qualquer lugar".Destaquei esse omo um dos pontos haves. Estou enganada?Eduadora brasileira:Sem d�uvida, esse �e um dos pontos haves na minha vis~ao. Aprendia muito om as rian�asque j�a tinham a proposta internalizada, rian�as que partiipavam da Comiss~ao de Ajuda, quepartiipavam de maneira leg��tima da Assembl�eia e que reivindiavam seus direitos, que assumiamsuas responsabilidades. Crian�as que trabalhavam independentemente dos professores e que sabiamsinalizar quando estes estavam \perdidos". Crian�as que sabiam ouvir e pedir a palavra, que sabiamrespeitar a m�usia e o ritmo do outro. Esse �e o esp��rito que preisa ser ultivado!Voês disseram que, no in��io de ada ano letivo, os alunos, por vontade pr�opria,onstituem um grupo para eleger o professor-tutor. Gostaria que falassem mais sobrea forma�~ao desse grupo de alunos.Pai de aluno:Os alunos n~ao onstituem um grupo para eleger o professor-tutor. S~ao onstitu��dos grupos he-terogêneos (dos diversos anos/n��veis) de alunos em ada n�uleo. E ada aluno, individualmente,esolhe um professor om quem simpatiza mais, om quem se identi�a melhor, om quem poder�ater desenvolvido em anos anteriores alguma empatia (pelas mais variadas raz~oes) para ser o seu tutor.�As vezes, n~ao �e a primeira esolha, por isso, ada aluno, apresenta sempre três nomes de professores,por ordem de preferênia. Quase sempre �e poss��vel ir ao enontro do desejado.61



3.20 E se fal�assemos de Curr��ulo Oulto?Quando estive na vossa esola, elogiei a postura, a disiplina de todos os alunos. Naverdade foi o que mais me toou em toda a minha visita por l�a. Gostaria de saber seeste omportamento exemplar que se vê na Ponte �e resultado tamb�em do exemplo queos alunos têm do orpo doente. Penso que �e pelo exemplo que hegaremos l�a. Estouerta?Professora:�E importante desentrarmo-nos do mero papel de \professor" e assumirmos, dia a dia, que n~aoestamos apenas a formar alunos, mas tamb�em indiv��duos que se preparam para enfrentar um mundo,onde nem sempre os valores e os prin��pios humanos s~ao orientadores do perurso.Devemos prourar novas formas de se trabalhar valores, mas omo fazê-lo, quando os pr�opriosprojetos eduativos n~ao os veiulam? Enontramos essa mensagem nos livros de pedagogia, nodisurso dos professores, no disurso dos pol��tios . . .Mas n~ao enontramos em muitas esolas, naspr�atias.Como se ensina a amizade e a solidariedade? �E no dia a dia da Ponte que devemos e podemosenontrar em pequenos gestos estes sinais. E �e tamb�em no dia a dia que desobrimos que muitoainda h�a a fazer, para promover uma verdadeira ultura de respeito pelos direitos de ada um. Devepartir, em primeiro lugar, de ada um dos orientadores, devemos n�os pr�oprios ser exemplo disso, porisso trabalhamos em equipe, partilhamos tarefas, respeitamo-nos e ajudamo-nos. E a Aprendizagem�e m�utua.Tamb�em o trabalho de grupo de alunos pressup~oe a partilha de tarefas, a onstru�~ao de la�osafetivos, o esp��rito de equipa a entre-ajuda e a responsabiliza�~ao de ada elemento pelo trabalho detodos. O trabalho dos grupos de responsabilidade pressup~oe a partilha de tarefas, a responsabilidadee o esp��rito de oopera�~ao om toda a esola. As reuni~oes de Assembl�eia pressup~oem a partilha deonquistas e de aprendizagens, a partilha de problemas (porque s~ao omuns a toda a esola) e adeis~ao partilhada demoratiamente. Os momentos de debate pressup~oem o respeito pela opini~aodo outro, a busa de onsenso e a liberdade de express~ao . . .Poderia ontinuar a itar alguns dos dispositivos que sustentam o projeto, mas n~ao onseguiriaresponder abalmente ao que aima questionei. S�o se ensina valores transmitindo-os, viveniando-ose partilhando-os!A disiplina n~ao �e dissoi�avel dos valores. Na Ponte intervimos isomor�amente, isto �e, os alunoss~ao o que os orientadores s~ao. E os orientadores pautam a sua interven�~ao pela dos alunos. Numasitua�~ao de indisiplina, a nossa interven�~ao dever�a ser omum (omo o pai que n~ao desautoriza am~ae), e igualmente promotora de responsabiliza�~ao do aluno pela sua atitude e reex~ao em torno damesma.Para onseguirmos manter uma postura oesa e oletiva, reetimos semanalmente (em reuni~aode equipe) sobre as nossas pr�atias, disutimos abertamente os problemas e partilhamos ang�ustias.Devo destaar que a pr�opria estrutura organizaional, o fato de trabalharmos juntos, partilharmosespa�os, termos os mesmos hor�arios, failita e promove a oopera�~ao e a olabora�~ao dos orientadores.Desde h�a dez anos, trabalho om programas de aumento de esolaridade para jo-vens e adultos oriundos de omunidades om baixo ��ndie de desenvolvimento humano;sobrepondo-se a todas as ausênias imprimidas em suas vidas por quest~oes familiares,soioeonômias, pol��tias e eduaionais esses jovens nos trazem diariamente onhei-mentos adquiridos pelas suas experiênias de vida, que, em o�inas e salas de aulas,atrav�es de propostas elaboradas por eles junto om a equipe, s~ao trabalhadas sem fugirao onte�udo que vem no \paote" do programa, do qual n~ao podemos nos distaniar62



. . . No in��io das atividades, um termo de ompromisso elaborado, esrito e assinado portodos, �e a nossa arta magna. Ainda assim, todos os dias, alunos e professores quebramessas regras e a indisiplina disente e doente permeia nosso otidiano.N~ao h�a f�ormulas prontas e aabadas. N~ao aredito que gostar��amos que existissem,para resolvermos essas quest~oes. Mas gostaria de pedir a todos sugest~oes, sugest~oes esugest~oes, fundamentadas �e laro, nas vossas experiênias e onheimentos, que possamser somadas as nossas, nesse dia a dia t~ao dif��il quanto instigador.Professoras:Se os professores quebram as regras estabeleidas, omo �e que os alunos v~ao respeitar regras? Umfator que estimula a indisiplina �e a falta de oerênia 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 aimagem de um ideal, um exemplo positivo, ou negativo. O professor deve prourar ser um modelo deonduta, ser uma referênia. 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�~aode maior proximidade s~ao os que têm menos problemas de indisiplina. Essa proximidade e v��nulolevam aos alunos a sentirem-se importantes para os professores, inibindo-os de terem omportamentosindesej�aveis.As rian�as n~ao mudam o seu omportamento de um dia para o outro. �E neess�ario que a esolaestabele�a um sistema de est��mulos que favore�a o desenvolvimento de responsabilidade.Sugest~oes talvez �uteis: o trabalho om a fam��lia, que �e essenial para a resolu�~ao de situa�~oesompliadas; o desenvolvimento do trabalho partilhado, que �e fundamental para estimular a parti-ipa�~ao dos alunos; o di�alogo (neessidade de falar, de ser ouvido e respeitado), que refor�a a rela�~aoprofessor-aluno; a disuss~ao de omportamentos \indesej�aveis", numa atmosfera de responsabilidadere��proa. A solidariedade gera solidariedade . . .A disiplina, ou melhor, indisiplina em sala de aula �e um assunto muito polêmioe preisa ser n~ao s�o disutido, mas oloado em pr�atia. Assisti a uma palestra deLuis Shettini, na qual ele falava que todo professor deveria passar mais vezes pelaexperiênia de ser aluno, para ver omo se omportam, pois s~ao atitudes semelhantes aosque eles pr�oprios relamam dos seus alunos aquelas que reproduzem quando assim est~aoinseridos. Meu questionamento �e: ser�a que os professores n~ao est~ao nem se onheendoa si mesmos, para melhor onheer seus alunos, para que possam ser disiplinados e n~aoexigirem aquilo que n~ao lhe ompete do outro?Professor:Algumas das atitudes dos alunos s~ao espelhos dos omportamentos dos professores. Se um pro-fessor n~ao pede a palavra para intervir num debate, �e natural que o aluno n~ao o fa�a. Se o professorlevanta a voz, ou hega aos espa�os onstantemente atrasado, por que raz~ao o aluno n~ao ter�a om-portamentos semelhantes?Na Esola da Ponte, as agress~oes s~ao quase nulas dado: o alto n��vel de engajamento eomprometimento dos professores; o prazer dos professores em trabalhar naquele lugar,independentemente do sal�ario que reebem; o ompromisso dos pais junto �a metodologiada esola; a seriedade om que os alunos s~ao onduzidos em rela�~ao �as regras. �E issomesmo?Para que isso funione, d�a trabalho, ou seja, n~ao d�a pra fazer de onta, tem que selevar a s�erio o que se faz . . .Professora:Estou grata por ter esta oportunidade de partilhar medos, ang�ustias, estrat�egias e sugest~oes. A63



edua�~ao �e apaixonante e paix~ao se divide. Eduador n~ao �e ilha . . .Relativamente �a sua primeira onlus~ao na apreia�~ao desse assunto, devo onordar totalmenteom voê. O nosso omprometimento om o que desenvolvemos �e fundamental em tudo na vida e,prinipalmente, em edua�~ao. O entusiasmo de um Orientador Eduativo �e ontagiante. Se assimn~ao for, o que o aluno vai pensar? A nossa alegria se reveste de uma importânia vital. Para melhorinteragirmos om qualquer aluno, �e de aresentar que a doa�~ao sinera do Orientador Eduativon~ao �e uma prerrogativa - se tal n~ao aonteer, nada funiona.Por�em, devemos ompreender que a entrega e entusiasmo do aluno n~ao tem que ser a nossa. Muitasvezes, frustra os eduadores o desequil��brio existente entre sua motiva�~ao e a do aluno. Devemosentender o nosso interloutor e dar a hane de ele se envolver o quanto baste e n~ao exigir que elesaiba tudo . . . Se n~ao agirmos desse jeito, inorremos em grave perigo de desrespeito do ser om queminteragimos. Com tranq�uilidade, sem pressa exessiva, onseguimos ativar - \O essenial �e invis��velaos olhos. S�o se vê bem om os olhos do ora�~ao." (in O Prinipezinho - A. Exup�ery)No que diz respeito ao sal�ario, este projeto �e do Estado Português - reebemos tabelado. N~ao�e ol�egio partiular. E, omo em outras esolas, n�os investimos parte do sal�ario em material depesquisa para a nossa forma�~ao . . .Parabenizo pela tereira onlus~ao. Se esse projeto tem resistido a muitas intemp�eries �e pelaenergia om que os pais se envolvem na vida da esola. S~ao fundamentais na omunidade eduativaa que pertenemos. Sua atua�~ao �e atenta, partiipativa e reexiva. Eles nos alertam para situa�~oesque, por vezes, esapam at�e aos olhares mais atentos e em onjunto trabalhamos para que seus �lhossejam ada vez mais s�abios e mais felizes.Para terminar, refor�o sua id�eia de seriedade. Sem d�uvida que, se n~ao entendermos a ria�~aoe manuten�~ao de regras omo algo s�erio, para quê gastar tempo e energia em desenvolvê-las? N~aopodemos permitir que virem fahada . . . As oisas mais lindas do mundo aonteem no interior, muitomais do que �a superf��ie. Pense na beleza dos orais dos oeanos. Onde se situam eles? No maisprofundo do mar . . .Professores:Toda esta envolvênia da equipa �e o ideal que se proura dentro de um projeto omo o nosso.Somos muitos, muitas abe�as a pensar, sendo que ada um tem os seus valores e perspetivas emrela�~ao �a vida e �a edua�~ao.Temos problemas de agress~oes verbais, mas s~ao pouos. O omprometimento de toda a omunidadeesolar �e fulral.A Ponte reebeu um aluno de 15 anos, que tinha agredido seu professor e o deixadoem estado de oma. Gostaria de saber omo foi desenvolvido o trabalho om esse aluno.Professora:Tratava-se de um adolesente om s�erios problemas omportamentais, oriundo de uma fam��liaarente a v�arios n��veis. O \trabalho" feito om ele foi semelhante a outros que tamb�em j�a reebemosna esola. Tentamos sempre valorizar ada um omo espeial e �unio, tentando sempre ter em mentetoda a situa�~ao familiar, eonômia e soial da pessoa em quest~ao, uma vez que �e entendendo o seuhistorial que onseguimos uma aproxima�~ao. Por outro lado, n~ao �e a exlus~ao ou a expuls~ao queresolve os problemas de indisiplina, porque isso eles j�a têm no seu dia-a-dia familiar, ou soial.Tentamos n~ao desistir do aluno em quest~ao, mas onversar, estabeleer proximidades, ganhando asua on�an�a. Digamos que se tenta juntar assertividade om algum arinho e ompreens~ao. Outrasvezes negoiando.N~ao tenho d�uvidas (e a experiênia de alguns anos na Ponte diz-me isso) de que, algumas vezes,um olhar diferente, um gesto diferente, uma palavra diferente, onseguem mudar omportamentos.64



Se um aluno tem um mau omportamento, n~ao ser�a berrando que a sua atitude vai mudar. �As vezesaontee o ontr�ario, isto �e, um aluno fala alto e o orientador responde num tom sereno, perguntando:\Porque falas 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 que j�a vem de outra insti-tui�~ao, om um \urr��ulo oulto" assistematiamente falando? Esse aluno �e integradoaos demais, logo ao hegar �a esola? Durante o tempo em que voês pesquisaram eonviveram om alunos e pais de alunos da Esola da Ponte, houve alguma oasi~aoespe���a onde preseniaram algo semelhante?Pai de aluna:S~ao muitos os asos em que as rian�as mudam radialmente. O adolesente que nos apresentou aesola, assim que hegamos, em 2003 (quem mostra a esola para um visitante �e sempre uma rian�a,)havia hegado �a esola alguns anos antes, depois de ter sido expulso de outra. No seu primeiro dia naPonte, arrumou uma briga om outro jovem, que aabou levando-a ao hospital. S�o soube disto bemdepois e �quei impressionado: aquele rapazinho em nada se pareia om algu�em apaz de um diater feito uma oisa daquelas. Era agora um rapaz afetuoso, umprimentado om alegria pelos outrosalunos e admirado por seu talento de \gra�teiro". Ele agora analizava a energia, antes violenta, parauma forma de express~ao art��stia. Este aminho foi o mesmo seguido por outras rian�as outroraviolentas.Na maioria das vezes, basta que se aolha de verdade a rian�a, ofereendo-lhe aten�~ao e reursospara 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 professorese alunos n~ao est~ao mais presos atr�as das grades de hor�ario, n~ao passam mais todo o tempo dando ouassistindo aulas, e por isto podem enontrar tempo para aprender e ajudar 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, jovens e adultos apreendem a sergente om saberes onstru��dos em omunidade. Pergunto: Quando um professor quevem trabalhar na Esola da Ponte (que pertene ao Sistema Eduaional Português) n~aose enquadra/internaliza, ou n~ao apreende o Projeto Eduativo da Ponte, ele �e devolvidoao Sistema?Professores:�E evidente que a expuls~ao nuna se apresenta omo a solu�~ao dos nossos problemas, por muitofortes que sejam, porque as expuls~oes ou as exlus~oes n~ao s~ao nem nuna ser~ao resposta a nada.Quando expulsamos um aluno, apenas estamos a abandonar temporariamente o problema, que vaireser e piorar om esta atitude. O aluno perebe que o professor est�a a desistir dele e sente-seainda mais revoltado.Aera da quest~ao que levantas sobre o ingresso dos professores na esola da ponte, ser�a importanteome�ar por referir que ao ontr�ario do que aontee om quase todas as esolas do nosso pa��s, osprofessores que ingressam na ponte n~ao o fazem por nomea�~ao do estado ou por delega�~ao de umaentidade superior. O professor onorre para ingressar na esola, sabendo de antem~ao omo estafuniona e quais os prin��pios que defende. N~ao �e obrigado ou for�ado a fazê-lo! Entra na esolaporque se revê om estes ideais e om estas pr�atias, ou seja, om o projeto eduativo \Fazer aPonte". Se nem sempre isto aontee ou n~ao foi aonteendo ao longo destes anos, os professoresque se equivoaram ou que pereberam que n~ao era este o seu lugar, aabaram por sair, prourandoesolas om que se identi�assem mais. �E natural que nem todos entendam que seja esta a melhor65



forma de trabalhar ou que entendam que existem outros m�etodos, mais tradiionais ou n~ao, om quese identi�am (nem todos pensamos da mesma forma . . . ). Agora, desde o momento que integramoseste projeto, umprimos e fazemos umprimos o nele est�a estipulado, tendo em onta que os temposmudam e poder~ao oorrer determinadas altera�~oes ou mudan�as. Paree evidente. O projeto n~ao �eestanque e as pessoas n~ao s~ao arentes de opini~ao ou impedidas de fazerem novas sugest~oes. Aindaassim, ser�a neess�ario perebermos porque raz~ao n~ao estar�a a funionar o que j�a funionou e muitobem, antes de alterarmos apressadamente (e sem perebermos) o que quer que seja. Este aspetoparee-nos muito importante, uma vez que a tendênia do ser humano quando as oisas n~ao orremmuito bem, �e mudar, sem se apereber do por que das oisas.Falam dos alunos novos, que ainda n~ao entendem a linguagem e pr�atia da autonomia,levando os professores a exererem autoridade. Pode-se dar um exemplo dessa rela�~aoprofessor-aluno (novo) no exer��io dessa autoridade, na Esola da Ponte? Existemevidênias de mudan�as nos relaionamentos familiares na asa do aluno inueniadaspela metodologia da esola?Professor:A metodologia e o ambiente de trabalho na Ponte s~ao muito diferentes da esola \tradiional".Quando reebemos um aluno \novo", que j�a passou v�arios anos em outras esolas, ele traz j�a umagrande \bagagem" de onep�~ao de um tipo de esola, que n~ao �e f�ail alterar. �E extremamente dif��ilriar ondi�~oes de motiva�~ao intr��nsea em alunos que, durante muitos anos, foram estimulados nosentido 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 do grupo de trabalho. Os alunosnovos �am inseridos em grupos de alunos om maior experiênia de projeto, que os v~ao orientandono seu trabalho. �E um proesso longo, que requer a interven�~ao dos professores.Esses alunos failmente onfundem liberdade om libertinagem. Ent~ao, o papel do professor �emuito importante, �e seu dever intervir, lembrando que assoiados aos direitos est~ao os deveres.N~ao tenho d�uvidas de que as mudan�as nos relaionamentos familiares na asa do aluno s~aograndes raz~oes, pelas quais os pais ontinuam a aderir a este projeto. Mais do que o onheimentoque adquirem, �e o saber ser e o saber estar o que arateriza os alunos da esola. Esse resimenton~ao implia que a rian�a se torne num pequeno adulto, omo poderia aonteer numa esola deregras r��gidas. Aprende a ser respons�avel, solid�ario, autônomo 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 revela na rela�~ao familiar, naspequenas oisas do dia-a-dia. Na �ultima reuni~ao geral de pais, um enarregado de edua�~ao expliouque foi a �lha que lhe ensinou a pedir a palavra e esperar a sua vez para falar . . .3.22 Respeito pelas diferen�as . . .Aqui, no Brasil, \oopera�~ao" (operar om) �e vista, quase sempre, omo \ola" ou\onversa fora de hora". Comeei a onstruir uma d�uvida oneitual em rela�~ao �a a�~aode voês: vejo uma forte defesa da id�eia de que, apesar de respeitarmos as diferen�asde trajet�oria de vida e perurso esolar, \ningu�em �e mais espeial que o outro" ou \n~aoaeita que 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 momento omo algo de�nitivo e exigir a transforma�~ao numa hora em quetalvez n~ao se esteja em ondi�~ao de se transformar (ainda!) n~ao �e autorit�ario? Emsuma, disutir abertamente que algu�em est�a num momento agressivo e que preisa deum tempo para repensar atitudes n~ao �e vi�avel? No modelo de voês haveria exesso de66



exposi�~ao do aluno? Tenho �a minhas d�uvidas at�e por ambos terem sido enf�atios noponto.Professor:Para a Ponte, paree-me que a id�eia �e esta: \todos s~ao espeiais de diferentes formas; em diferentesmomentos da sua vida, todos s~ao espeiais e preisam de tratamento espeial".Tratar pessoas diferentes da mesma forma �e gerar desigualdade. Cada um preisa de um tra-tamento difereniado. Contudo, �e preiso pereber bem o que se entende por isto. O objetivo �eenontrar um ambiente em que o tratamento de ada um �e difereniado. Ou seja, a igualdade �e adiferenia�~ao para todos e n~ao s�o para os que normalmente s~ao onsiderados \espeiais". Espero quetenha sido ompreens��vel a id�eia.A quest~ao n~ao �e exigir a transforma�~ao, a quest~ao �e torn�a-la neess�aria e om possibilidade desurgir. Torn�a-la neess�aria junto da pessoa (omo �e �obvio re�ro-me a uma neessidade pr�opria,ompreendida e assumida pelo pr�oprio) e riar ondi�~oes para que ela possa surgir. Por vezes, esteaminho �e demorado.Em rela�~ao �a exposi�~ao dos alunos, tudo depende do aluno em ausa e do seu omportamento.Cada aso �e um aso.Como trabalhamos om rian�as e adolesentes, a indisiplina �e fato. Como lidar omessa indisiplina em rian�as portadoras de neessidades espeiais? J�a que a Esola daPonte preza pela reex~ao, omo seria o trabalho om essas rian�as?Professora:Come�o por itar a parte de o projeto eduativo Fazer a Ponte: \Prestar aten�~ao ao aluno talqual ele �e; reonheê-lo no que o torna �unio e irrepet��vel, reebendo-o na sua omplexidade; ten-tar desobrir e valorizar a ultura de que �e portador, ajud�a-lo a desobrir-se e a ser ele pr�oprioem equilibrada intera�~ao om os outros - s~ao atitudes fundadoras do ato eduativo e a as �uniasverdadeiramente indutoras de neessidade e de desejo de aprendizagem." Apesar das diferen�as, erespeitando a individualidade de ada um, todos se regem por um referenial omum de Direitos eDeveres elaborado/reformulado no iniio de ada ano letivo pelos alunos em Assembl�eia de Esola.Aqui reside parte do suesso do projeto: s~ao as pr�oprias rian�as que têm o papel mais ativo na gest~aodo seu onheimento e dos seus pr�oprios onitos, regendo-se por um sistema de regras omplexoque nenhum dos alunos �a ilibado de umprir.A promo�~ao dos valores da solidariedade e do trabalho ooperativo, atrav�es da organiza�~ao emequipe, permite olmatar os problemas que surgem no dia-a-dia.Saliento a relevânia da Comiss~ao de Ajuda. Esta Comiss~ao foi anteriormente designada detribunal, e funiona omo um meanismo de auto-regula�~ao. Sempre que se identi�a um alunoom ind��ios de indisiplina ou inumprimento sistem�atio dos seus deveres, a Comiss~ao de Ajudainterv�em e/ou elege outros alunos para o ajudarem. Para, al�em disto, tamb�em d~ao o seu pareer emsitua�~oes de onito. Esta �e uma forma de auto-responsabiliza�~ao oletiva, que permite diminuir ainterven�~ao dos professores nos problemas disiplinares. Deve ter reparado que n~ao fa�o referêniaaos meninos \ditos om neessidades eduativas espeiais" . . . O proedimento �e idêntio, porquetodos s~ao \espeiais".Como se trabalha a quest~ao da disiplina om alunos om arater��stias mais evi-dentes em hiperatividade e autismo (ou asperger)? Como os professores trabalham omisso, omo trabalham os alunos om essa omunia�~ao mais literal e um pouo \po-bre" que essas pessoas ostumam ter, uma vez que �e diferente a \indisiplina" de umhiperativo, de um asperger e de outras rian�as?Professora: 67



Essas rian�as apresentam di�uldades mais maradas no dom��nio soial, da linguagem e omu-nia�~ao, e, desde a sua reep�~ao, estipulamos, em onjunto om todos os orientadores eduativos dosn�uleos, regras que eles possam admitir omo justas. Eles apresentam di�uldades em entender as\regras" institu��das na nossa esola, nomeadamente a lista dos direitos e deveres.Tamb�em tentamos diagnostiar as situa�~oes que lhes provoam maior tens~ao, om a �nalidade deatenuar os movimentos repetidos e estereotipados que apresentam. Uma das situa�~oes que vivemosom essas rian�as resultou na neessidade de se riar uma rotina pr�evia, na qual lhes �e expliado deforma simples e lara o essenial de uma rela�~ao de agrado om os olegas e adultos. Ainda que asrotinas v~ao sendo alteradas onforme o que vai sendo deidido nos debates e nas assembl�eias . . . Porisso, ompreendemos que �quem perturbados, quando qualquer aonteimento impede ou modi�aessa rotina.O nosso foo prinipal �e tentar desenvolver algumas ompetênias para tentar olmatar as suas di-�uldades: treino do ontato visual; ontrolo da intensidade de voz; ontrolo da repeti�~ao obsessivade aofonias; treino da omunia�~ao n~ao verbal; treino da omunia�~ao verbal (ao n��vel da linguagemreeptiva (leitura e esrita) e expressiva (onto e reonto de hist�orias, seq�uênias de imagens, aon-teimentos, hist�orias e enas da vida di�aria); ontrolo de desenhos ompulsivos, repetindo o mesmomotivo; ontrolo dos movimentos repetidos e estereotipados; fomento do aumento da autonomia detrabalho. �E preiso evitar situa�~oes de press~ao ou sobrearga de tarefas esritas, pois exigem delesuma onentra�~ao que, por vezes, �e quase \dolorosa" e ausadora de dist�urbios no omportamento. �Eimportante, por exemplo, o reurso �as novas tenologias e �e, igualmente, neess�ario o uso de imagense o treino da interpreta�~ao de oneitos e das ompetênias soiais (uso de hist�orias soiais).O ontato frequente dos pais om a esola �e de extrema importânia. Os pais v~ao obtendoinforma�~oes aera dos progressos e di�uldades do seu eduando, e v~ao onheendo e olaborandoem asa om o trabalho efetuado na esola.3.23 Um pro�ssional da Psiologia em equipe de projetoNo Brasil, passamos quatro anos num urso de lieniatura. Nesses ursos n�os temos90% de mat�erias estudadas relativas �a nossa �area de esolha: Matem�atia, Ed. Art��stia,Hist�oria et. E apenas 10% de ontato om as mat�erias de did�atia, psiologia, metodo-logia et. Ou seja: onde n�os dever��amos ter mais onheimentos e aprofundamentos n�osn~ao temos. Sendo assim, n�os nos formamos \experts" em nossas �areas e mal sabemos eonheemos esses nossos alunos quanto aos aspetos emoionais, biol�ogios, soiol�ogios. . . Sendo assim, e devido a uma falha urriular, seria de fundamental importânia ter-mos em ada institui�~ao esolar um pro�ssional da �area de psiologia atuando junto den�os. Perebo que, muita das vezes, de nada adianta estarmos passando informa�~oes eonte�udos de nossas �areas, se n~ao temos a m��nima id�eia de todas as arater��stias dessesalunos e de omo lidar om as fases pelos quais esses alunos passam. Por isso, gostariade maiores informa�~oes a respeito da presen�a e atua�~ao do psi�ologo na Esola.Professor:Mesmo sabendo que um psi�ologo ajuda, ser�a que s�o isto ajudar�a nas nossas falhas de forma�~aoiniial? Em Portugal, tamb�em existe esse problema na forma�~ao iniial de professores. N~ao meparee que seja t~ao grave omo o desreve, mas aontee.Na nossa esola, o psi�ologo tem v�arios pap�eis. Partiipa na organiza�~ao do trabalho dos alunos,disponibiliza materiais espe���os para ertos alunos e atua em �areas onde um professor n~ao espeia-lizado preisa de ajuda. Tamb�em interv�em no ampo da psiologia l��nia, em situa�~oes agudas, emque os alunos est~ao laramente em sofrimento. Contudo, esta interven�~ao restringe-se, sempre que68



poss��vel, a urtos espa�os de tempo. Finalmente, atua junto dos pais, sempre que neess�ario.Lembro outra importante fun�~ao do psi�ologo: na orienta�~ao voaional. Os alunos que se pre-param para terminar o ensino b�asio, ou que v~ao esolher outra via de estudos, trabalham onjun-tamente om o psi�ologo (o tutor tamb�em tem um papel importante aqui), no sentido de esolher oque mais lhes agrada e a atividade onde pensam vir a ter maior realiza�~ao.3.24 \E se fumar drogas leves na esola?"Como �e tratado disiplinarmente um aluno que �e apanhado a fumar drogas leves naesola? Se o aso for �a assembl�eia, a situa�~ao n~ao ir�a riar r�otulos ao aluno? Todos osasos s~ao tratados na assembl�eia ou existem situa�~oes resolvidas dentro dos gabinetesda dire�~ao? Como �e que o aluno �e tratado 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, que medidas s~aotomadas?Professor:Felizmente, reio que nenhum aluno fumou droga na Esola. Seria extremamente grave e eles têmonsiênia disso. Os alunos s~ao inteligentes e sens��veis e têm onsiênia de que nem tudo deve serfalado na Assembl�eia, apesar de poder ser . . . No tempo em que estou na Ponte, reio que nada foiresolvido dentro do gabinete da Dire�~ao.Sempre que onversamos om as fam��lias, temos o intuito de enontrar uma solu�~ao onsensual.Se assim n~ao for nada resultar�a. J�a houve muitas situa�~oes em que foi ompliado onseguir umasolu�~ao onsensual, mas tem sido sempre onseguido. Nem sempre tudo aquilo que se ombina �eapliado na integra, mas aminhamos para l�a. A Esola �e pareira da fam��lia. S�o assim tem raz~aode existir.No aso de indisiplina de alunos na Esola da Ponte, omo a quest~ao �e tratada.H�a registros de oorrênias (aqui no Brasil �e omum registrar em \livros - negros"),onvoam-se os pais e as rian�as, en�m, omo �e feito por a��?Professora:A Ponte n~ao tem um livro de registros de oorrênia. Portanto, outras medidas se revelamneess�arias para a resolu�~ao de problemas omportamentais. Aqui, tal omo j�a foi referido, os alunosregem-se por uma lista de Direitos e Deveres, propostos e votados por eles, e reformulados no in��iode ada ano letivo.Esta lista �e um dispositivo que, de erta forma, norteia omportamentos e atitudes, no dia-a-dia da esola. N~ao obstante, ela n~ao �e \solu�~ao milagrosa" para todos os problemas. Algumasvezes, h�a outras interven�~oes que se revelam neess�arias. Quando algum aluno tem um problemaomportamental \mais grave", a primeira forma de tent�a-lo resolver �e atrav�es de uma \onversa" entreo mesmo e os elementos da Comiss~ao de Ajuda. No entanto, nem sempre estes elementos onseguemresolver o problema e �e neess�aria a interven�~ao dos orientadores eduativos, nomeadamente doprofessor-tutor do(s) aluno(s) em quest~ao.Quando o problema se torna mais s�erio, os pais s~ao hamados �a esola, no sentido de tamb�emse responsabilizarem e de atuarem, junto om os orientadores, neste proesso. Resumindo, s~aov�arias as formas e proedimentos usados perante um problema de indisiplina. A lista de Direitos eDeveres e a reex~ao sobre a mesma; a interven�~ao ativa da Comiss~ao de Ajuda; a disuss~ao de algunsproblemas do Aho Mal, em Assembl�eia; a interven�~ao dos orientadores eduativos, om a presen�ado professor-tutor; eventualmente, a ajuda da psi�ologa; o ontato e a o-responsabiliza�~ao dos pais.69


