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Cap��tulo 4A edua�~ao aontee na rela�~ao om o\outro" . . . \Ningu�em edua ningu�em, ningu�em edua a si mesmo, oshomens se eduam entre si, mediatizados pelo mundo."Paulo Freire14.1 O ato eduativo �e um ato de rela�~aoH�a algo que se sobressai no otidiano das esolas que estudamos - o olhar atento euidadoso no estabeleimento de um \espa�o de esuta" om a equipe de eduadores erian�as. Mas muitos professores manifestam as reais di�uldades enfrentadas na busade um proesso de mudan�a, visto n~ao enontrarem pares, esbarrarem na buroraia eresistênias. Sinto que h�a ang�ustia, porque a busa �e solit�aria, ao inv�es de tentarmosfazer a diferen�a busando dispositivos, altera�~oes f��sias nos espa�os, pensarmos emuma tentativa de mudan�a que pressup~oe esse espa�o de esuta, ainda que no ontextoda pr�opria sala de aula de ada eduador. O que voê nos diz se esse ome�o for entradonas rela�~oes entre eduadores e rian�as? �E poss��vel ome�armos por esse aminho?Professor:No pouo que sei, reio saber que qualquer ato eduativo �e um ato de rela�~ao. E que a rela�~ao �esempre de um para um, no exer��io da esutat�oria.A inova�~ao ao n��vel dos instrumentos ou das reon�gura�~oes dos espa�os �e importante. Masos dispositivos de rela�~ao s~ao bem mais importantes. Compreendemos isso bem edo. E riamosespa�os de esuta: o debate, a assembl�eia, a aixinha de segredos, a omiss~ao de ajuda, o grupo deaolhimento, o professor-tutor . . .Mesmo no restrito ontexto da sala de aula, um eduador pode (e deve) instalar estes, ou outrosdispositivos. O �otimo ser�a que a esuta se realize ao n��vel de toda a esola. Enquanto tal n~ao forposs��vel, que ada um seja a mudan�a que deseja para o mundo, que fa�a a sua parte, que instituav��nulos, ainda que apenas na sua sala de aula.4.2 Mudar: aprendendo a lidar om o desonforto . . .O meu �lho disse que queria saber \aonde vai dar aquela porta l�a da esola, subindo1Internet: \http://pensador.uol.om.br/autor/paulo freire/".71



as esadas da quadra". Como voê lidou om as primeiras perguntas, om os primeirosonitos? De tanta informa�~ao que reebemos, sem nenhuma onstru�~ao de fato, agente aaba se sentido sabendo tudo, sem saber o que fazer diante de uma pergunta, deum problema real.Professor:A hamada \turma de lixo" era onstitu��da por jovens que apenas onheiam uma linguagem: ada violênia. No tempo a que me reporto, oneitos omo \auto-estima" n~ao onstavam do l�exiodoente. Mas, na verdade, o que aonteeu foi que, sem que disso tiv�essemos verdadeira no�~ao,onsideramos priorit�ario enontrar a pessoa perdida em ada jovem para, depois, poder enontrar oaluno. Quando onseguimos alan�ar esse objetivo, o desenvolvimento pessoal (afetivo, emoional,soial, moral . . . ) aminhou a par om o desenvolvimento no dom��nio ognitivo.Foi surpreendente a r�apida \reupera�~ao" de onte�udos que, durante anos, os professores da esolan~ao tinham sido apazes de transmitir. Mas n~ao aonteeu por aaso. Os professores da Ponte tinhamonseguido (�nalmente!) tornar esses onte�udos signi�ativos para os ex-alunos do lixo . . . a partirde perguntas - perguntas dos alunos!Depois, foi uma quest~ao de reon�gurar a esola. E aquilo que mais tem surpreendido, nos �ultimostrinta anos de trabalho em esolas que pedem olabora�~ao, �e veri�ar que os professores ompliamo que �e simples. As esolas est~ao organizadas para a transmiss~ao de onte�udos, vemos o resultadodesse tipo de organiza�~ao (Prova Brasil, OCDE, ENEM . . . ) e os professores ajudam a manter umaorganiza�~ao de trabalho esolar que n~ao resulta . . . O trabalho dos exelentes pro�ssionais de que asesolas disp~oem �e desperd��io.�E muito simples \reon�gurar" a organiza�~ao das esolas. �E simples transformar alunos semmotiva�~ao em alunos motivados, �e mais f�ail para o professor trabalhar num tipo de organiza�~aoentrada na aprendizagem (que aontee na rela�~ao), sem detrimento da atividade de ensino (osprofessores n~ao s~ao objetos desart�aveis). Surpreende que os professores pre�ram sofrer, que admitamser uma fatalidade que um ou mais alunos n~ao aprendam. Surpreende-me que os alunos n~ao fa�amperguntas. Que os professores n~ao fa�am perguntas . . .Deixamos uma pergunta: o que impede que as esolas mudem e que TODOS os alunos aprendam?Preisamos esutar perguntas, fazer perguntas. O mist�erio \para l�a da porta" pode ser um bomprin��pio de projeto.Na Esola Estadual, trabalhamos om alunos desmotivados e om falta de perspetivade vida. Muitos nem sabem o que �e um inema ou algo mais so�stiado. Na EsolaMuniipal, o quadro se repete em todos os sentidos. Por�em, h�a um agravante: periferiaom muita violênia. Nos dois asos, pais ausentes, fam��lias separadas, uma porenta-gem grande na sala de aula nem onhee a �gura do pai, nem seu nome. Na EsolaPartiular, os pais s~ao ausentes e tentam substituir a aten�~ao por bens de onsumo.Como trabalhar esse multiulturalismo de disiplinas familiares em um ambiente t~ao\livre" e \deliioso"? Como reorrer ao �odigo disiplinar da Ponte e �a lista de direitose deveres, se o panorama desrito anteriormente �e fat��vel om uma superlota�~ao, omobran�as de gestores, que seguem uma \artilha" diferente, e a liberdade de �atedra�e engessada pela pol��tia eduaional p�ublia de interesses a masara�~ao num�eria poravalia�~oes externas, que submetem o professor a vinular sal�ario �a aprendizagem?Professor:Infelizmente s�o tenho uma n~ao resposta: mudando a gest~ao. Compreendo que di�ilmente issoser�a poss��vel, mas a quest~ao �e, em grande parte, essa. Cada esola tem que assumir o seu rumo.Aeito (apesar de ter di�uldades de ompreender) que o aminho seja exlusivamente o das notas eque o merado se rege por isso. �E ompat��vel a demoraia e a liberdade om a existênia de bonsresultados aadêmios! 72



Os pais, alunos, funion�arios e professores da Ponte tamb�em querem que os alunos tenham bonsresultados no n��vel das \notas". Mas n~ao queremos s�o isso . . .Minha quest~ao �e: omo poderemos atingir a parte gestora? Em algumas situa�~oesperebo que existem professores at�e motivados, mas que n~ao enontram apoio em suaspropostas, �ando assim numa sensa�~ao de \estranho no ninho". Que orienta�~oes voêsdariam a um professor que tem esta vontade de modi�ar e melhorar, mas n~ao enontraapoio - nem moral omo tamb�em material - em sua Dire�~ao, Coordena�~ao?Professor:Dar-lhe-ei a minha opini~ao, baseada na minha experiênia e no ontato om muitos outros olegasque est~ao a tentar alterar a sua pr�atia.Remar sozinho e onseguir que, dentro da Esola, alguns olegas nos ap�oiem �e muito dif��il. MasRoma e Pavia n~ao foram feitas num s�o dia, tudo tem o seu tempo: Lentamente, ome�ando a existirresultados e eslareendo todos os intervenientes, �e poss��vel mudar algo.Na esola em que trabalhamos, estamos passando por um momento em que h�a muitamotiva�~ao para mudar o jeito de aprender e ensinar. As transforma�~oes, algumas delasinspiradas pela esola da Ponte, est~ao reheadas de impasses e indaga�~oes nesse aminhode eduar *na idadania*; paree um longo aminho at�e que alanemos algum suesso.\Levantar a m~ao para soliitar a vez de falar", por exemplo, �e uma regra que perpassatodas as turmas, todos os anos; os alunos a reonheem, os professores tamb�em. Masvoê pensa que funiona na pr�atia?! Que nada!Professora:Come�o por feliitar esse grupo de professores motivados para a mudan�a. O questionamento�e um ingrediente essenial para que qualquer altera�~ao, por menor que seja, aonte�a sem ser pormero aaso. Esse longo aminho da aprendizagem da idadania faz-se dia-a-dia, por isso, �e quaseinonluso.Eu sei que a regra de pedir a palavra funiona na pr�atia, porque a experienio todos os dias.Essa �e uma das regras de�nidas pelos pr�oprios alunos e que onsta da listagem dos deveres deles.Isso aontee porque ompreendem a funionalidade dessa norma: onheem os seus benef��ios e aonfus~ao do seu inumprimento. Este �e um exer��io b�asio de idadania. N~ao podemos onfundirliberdade om libertinagem. A liberdade n~ao pressup~oe a ausênia de quaisquer regras, at�e porquevivemos em omunidade, em onstante intera�~ao. O que prouramos �e que a liberdade seja semprerespons�avel e solid�aria.Os adultos tamb�em est~ao em ont��nuo proesso de aprendizagem da idadania, alguns mais do queoutros. �E natural que as nossas vivênias passadas (ou a ausênia delas) e determinados ontextosdeterminem o ato de ser idad~ao, at�e porque h�a sempre a \tenta�~ao" do failitismo, do individualismo,do prazer momentâneo, omo aontee no aso que relatou. O erto �e que a idadania tamb�em �e orespeito pelo outro, assim omo a liberdade.Quando fala que a postura tem mudado ao longo do tempo esse �e o sinal de que a idadaniaaprende-se na pr�atia. Os nossos alunos aprendem a ser idad~aos ativos e felizes, em ontexto deexer��io da idadania. Exemplo laro disso �e a existênia semanal de uma assembl�eia de alunos,onde eles debatem e soluionam os problemas da esola.A verdade �e que os alunos s~ao o reexo dos seus eduadores: se os professores n~ao s~ao nemautônomos nem idad~aos ativos, omo poder~ao orientar naquilo que desonheem? A orienta�~aoaminha de m~aos dadas om a aprendizagem. Tamb�em s~ao os nossos erros que nos proporionam areex~ao e o resimento, seja ele a que n��vel for. Todos os desvios podem ser ontrolados ou evitadosatrav�es de uma postura atenta, r��tia, onstrutiva e solid�aria. �E preiso on�an�a e determina�~ao73



nos nossos ideais. Estou erta de que �e o seu (o vosso) aso.Como estimular nos estudantes a responsabilidade, se o meio no qual est~ao inseridosn~ao propiia tal forma�~ao? Como estimular uma forma�~ao idad~a, se a soiedade viveem quest~ao do merado e do vestibular, sendo que estes exigem apenas o aprendizadot�enio?Professora:De fato, a pareria entre o ensino e a forma�~ao integral do indiv��duo pode tornar-se, failmente,em antagonismo, quando aprendizagens sem sentido, vazias de signi�ado para aqueles que as retêmat�e ao exame �nal, se sobrep~oem ao desenvolvimento de ompetênias omo a responsabilidade, aautonomia, a onsiênia r��tia, a partiipa�~ao, a entre-ajuda . . .Vive-se, uma quase esquizofrenia entre o que areditamos ser o aminho para a forma�~ao integralde ada ser e as exigênias impostas pelos exames. Na Ponte, defendemos que a avalia�~ao impostapelo professor ou pelo Minist�erio, num teste igual para todos e de dura�~ao rigidamente de�nida n~aotem qualquer signi�ado. Contudo, omo a autonomia que nos foi onedida pela administra�~aoentral s�o �e v�alida dentro da lei geral, os alunos que terminam o 3o� ilo s~ao submetidos aos examesnaionais. Compreender�a que tamb�em n�os nos onfrontamos om essa diotomia. Entendemos,no entanto, que o essenial na forma�~ao �e a valoriza�~ao de ada indiv��duo, o desenvolvimento dasompetênias gerais, bem omo as aprendizagens que ter~ao signi�ado para si pr�oprio, om o objetivom�aximo de ajudar ada rian�a a onstruir um quadro de valores e de se tornar um adulto soialmentebem integrado.No nosso dia-a-dia, prouramos que ada aluno plani�que as suas aprendizagens, se avalie eaperfei�oe, permitindo o desenvolvimento de tarefas e projetos de aordo om os seus interesses eproblemas vividos, mas garantindo por sua vez que as ompetênias esseniais previstas para adailo tamb�em sejam desenvolvidas.Para al�em da esolha respons�avel das suas aprendizagens, a motiva�~ao ou o est��mulo de um alunouem tamb�em da entre-ajuda do seu grupo de trabalho, do equil��brio emoional e orienta�~ao maispr�oxima desenvolvida om o professor-tutor.Sugiro por �m algumas reex~oes. Aquilo que a soiedade pretende �e pro�ssionais ompetentes,om muita forma�~ao aadêmia sem saber apli�a-la, ou exelentes t�enios sem apaidade de inovarperante uma nova situa�~ao? O que a soiedade pretende s~ao trabalhadores individualistas, ou equipesde trabalho, que ooperem para o suesso de todos? O que a soiedade pretende s~ao indiv��duosformatados, ou indiv��duos apazes de aprender e se aperfei�oarem?Fiquei pensando o quanto se faz neess�ario onstituir-se um espa�o de esuta na esola,mas que este espa�o avane das queixas de senso omum e lamurias para uma atitudereexiva e embasada. O que hoje enfrentamos em nossa esola, �e que neste espa�o osprofessores fazem uso para queixas e as solu�~oes s~ao de senso omum. Nosso desa�o�e promover um avan�o nisso. Mas sinto que, �as vezes, n~ao damos onta e vejo muitosprofessores ulpabilizando e tererizando responsabilidades, ao inv�es de busar solu�~oesonjuntas. Algo muito em pauta ultimamente �e a \indisiplina dos alunos". Ao inv�esde se debru�arem em a�~oes difereniadas queixam-se que a esola �e permissiva, e os paistamb�em e que se os alunos tivessem uma puni�~ao tudo se resolveria. Questionamos taisposiionamentos e at�e investimos em provoa�~oes para que se revejam e repensem asonep�~oes que possuem, mas a disponibilidade �e muito pequena ou nula.Como promover um espa�o que promova a reex~ao e a transforma�~ao pessoal?Professor:Conseguir tal espa�o �e omo onseguir a quadratura do ��rulo . . .74



Infelizmente, aqueles que reusam mudar e melhorar podem reusar mudar, podem reusar me-lhorar. Vivemos um tempo de desmoraliza�~ao e perda de sentido da pro�ss~ao. E n~ao reiam queeu sou pessimista! Resta-nos a esperan�a. Como diria o nosso amigo Rubem, um eduador n~ao �eotimista, �e esperan�oso. Porque o otimismo �e da natureza do tempo. E a esperan�a �e da naturezada eternidade. N�os, eduadores, trabalhamos para os nossos alunos de hoje, mas os nossos atosreetem-se na eternidade.H�a muitos anos, tivemos a sorte de enontrar ompanheiros de projeto. Fazemos votos de queoutros os enontrem.Os temas ou assuntos que s~ao motivo das reex~oes oletivas s~ao propostos por quem?H�a algum \estatuto" que rege as Assembl�eias? Como posso onheê-lo?Professora:Integro o Projeto Eduativo \Fazer a Ponte" h�a apenas dois anos. Neste tempo, os momentosde reex~ao r��tia onjunta têm sido, infelizmente, ainda esassos. H�a um espa�o de partilha entreorientadores eduativos denominado \Espa�o Prof.", que onta, habitualmente, om a presen�a deum onvidado.Neste ano letivo, pretende-se que as reuni~oes de Equipa reuperem do passado o h�abito de ser ummomento oletivo de reex~ao pedag�ogia. Pensamos que s�o assim as reuni~oes far~ao sentido, sem nosperdermos nas teias das quest~oes buror�atias.Os temas s~ao propostos por todos os orientadores eduativos que o desejam fazer. De uma formageral ada um de n�os pode e deve lan�ar temas de disuss~ao. Os Coordenadores de N�uleo e oCoordenador Geral têm tamb�em um papel importante. Na verdade, �e a dinâmia do dia-a-dia queexige de n�os uma reex~ao oletiva, atenta e r��tia, ou seja, a disuss~ao n~ao surge ao aaso, mas simdeorrente das pr�atias, para sobre elas, posteriormente, inidir o debate.Darei dois exemplos: a reex~ao sobre o papel e a utiliza�~ao dos dispositivos pedag�ogios do ProjetoEduativo \Fazer a Ponte", ou sobre o entendimento da l�ogia (infrut��fera e sem verdadeiro sentidopedag�ogio) do astigo.Respondendo �a segunda quest~ao, a Assembl�eia possui o seu regimento. Poder�a onsult�a-lo no siteda Esola: http://www.esoladaponte.pt/site/Professor:Nas reuni~oes de dimens~ao est~ao no m�aximo onze professores. S~ao relativamente pequenas e aagenda, em grande parte, j�a prov�em de reuni~oes anteriores ou de onversas que v~ao surgindo. Porvezes, mas muito raramente, o Conselho de Gest~ao pede �as dimens~oes que disutam alguns pontosespe���os.Na reuni~ao de n�uleo, o oordenador respetivo prop~oe uma ordem de trabalhos om base nosproblemas que o n�uleo atravessa, do que observa e das onversas que teve om os olegas e omo restante Conselho de Gest~ao. Saliento o \prop~oe" . . .Muitas vezes, os olegas do n�uleo sugeremoutros assuntos, ou oloam outras prioridades.Nas reuni~oes gerais existe, quase sempre, uma onvoat�oria que �xa a ordem de trabalhos. �El�ogio que, mesmo havendo uma ordem de trabalhos, nem sempre �e respeitada, porque surgem novosassuntos, onsiderados importantes e a disuss~ao n~ao �e estanque.75



4.3 No \mundo real" . . .�E de onheimento que muitos alunos da Ponte foram \reusados" por outras esolas edevem ter hegado at�e voês desmotivados e bastante desrentes quanto ao seu futuro.Imagino que foram aolhidos pela Ponte, trabalhados emoionalmente quanto �a auto-estima e outros proessos emoionais e ognitivos, estimulando-os. Tamb�em imaginoque muitos s~ao alunos eonomiamente desprivilegiados. N~ao sei omo �e o sistema deadmiss~ao nas fauldades e universidades de Portugal, mas gostaria de saber omo osalunos da Ponte enfrentam este proesso, se eles se saem bem. Mesmo os que n~aoursam uma fauldade, omo est~ao se saindo no \mundo real"? Usam sua autonomiano dia a dia? Voês poderiam itar exemplos disso?Professora:De fato, h�a alunos que hegam �a nossa esola marginalizados por outras, desmotivados em rela�~ao�a fun�~ao da esola nas suas vidas e om um profundo sentimento de frustra�~ao. A organiza�~ao daesola dita \tradiional", idealizada para um suposto \aluno m�edio", pode desenadear isso mesmo.Como referiu, alguns desses alunos vivem ainda em ontextos familiares om in�umeras fragilidades.Como valorizamos a individualidade de ada aluno, a organiza�~ao do trabalho e da esola prourapromover a dimens~ao individual e soial de ada perurso eduativo. Assim sendo, a tutoria tem umpapel importante nesse aompanhamento individualizado. Por outro lado, os grupos de trabalho nosquais esses alunos se inserem tamb�em os ajudam na integra�~ao no novo ontexto, no est��mulo pelaaprendizagem e na auto-desoberta. H�a ainda um onjunto de dispositivos, omo o \Eu preiso deajuda" ou a \Comiss~ao de Ajuda", promotores da solidariedade entre todos os alunos da esola.O fato de os alunos terem a liberdade respons�avel de esolha das tarefas a realizar, de se promovera aprendizagem pela desoberta e uma perspetiva onstrutivista do onheimento leva a que asaprendizagens se tornem signi�ativas. Deste modo, os alunos desenvolvem a motiva�~ao intr��nseapara a aprendizagem, para se tornarem idad~aos autônomos, solid�arios e ativos.Penso que, infelizmente, ainda n~ao foram feitos estudos em rela�~ao ao desempenho dos nossosantigos alunos noutros ontextos, por exemplo, esolares. Contudo, pelos testemunhos de algunsolegas e dos pr�oprios alunos, a adapta�~ao a esses diferentes ontextos �e feita, de uma forma geral,om suesso, sobretudo pela autonomia adquirida. Uma autonomia posta em pr�atia na habitualdinâmia dos estudos: no autoplanejamento, na resolu�~ao de problemas, na pesquisa . . .Que desa�o para n�os eduadores: fazer aonteer uma esola que atenda a todos, omo amor, afeto, arinho, om onheimentos ient���os om qualidade, que desenvolva oser, om toda a sua inteireza, de forma plena. Tarefa f�ail? Com erteza, n~ao.�E preiso e urgente aonteer uma revolu�~ao (mesmo que sileniosa) no sistema edu-aional. A esola, o ambiente formal para esse desenvolvimento, n~ao tem onseguidoatingir aos objetivos, �e laro que esrevo o �obvio.Reordo dos nossos pequenos serem mal tratados, om palavras grosseiras, om in-sultos . . . E o pior que n~ao era pelos seus pares, mas por professores, supervisores.Sei que temos muitos pro�ssionais da edua�~ao que busam enontrar respostas, quequerem ajudar a humanidade, o progresso da pessoa e do oletivo, onduzindo-os parao Ser Feliz. Por que n~ao onseguimos fazer mais n�os nessa rede? Ser�a que um proessoriterioso de avalia�~ao dos pro�ssionais da edua�~ao ajudaria a mudar o quadro? Como?Valoriza�~ao pro�ssional? Ser�a que as nossas universidades preisariam de reformas?Eu aredito que n~ao �e em v~ao que estamos teendo essa rede. N�os temos um ompro-misso de fazer aonteer a revolu�~ao neess�aria e urgente. Como a bela an�~ao: \Quemsabe faz a hora, n~ao espera aonteer . . . " Ou vamos esolher hegar ao aos?76



Sei que, por mais que queiramos sozinhos n~ao fazemos nada, preisamos busar par-eiros, ompanheiros solid�arios. E n~ao estamos s�os.Quem pensou na Assembl�eia para a Esola da Ponte? Como se deu o proesso deria�~ao? Teve algum referenial que o embasasse? O que a assembl�eia deide em rela�~ao�a omunidade externa? Qual o n��vel de esolaridade dos pais? Qual o perentualde presen�a da fam��lia na esola? Quais s~ao os problemas familiares mais presentesdo otidiano da Ponte? J�a aonteeu entre v�os, gra�udos, algum desrespeito, ou ompalavras, gestos, diante dos mi�udos? Se a�rmativo, om foi feito resgate? As rian�aspartiiparam?Aredito muito na edua�~ao, sei, tenho erteza que ela �e apaz de ajudar a huma-nidade, no entanto somos fortes, e nos deixamos enfraqueer. Tenho medo de n~aoonseguir fazer o papel do beija-or . . . H�a muitos indefesos que n~ao onheem o queteriam o direito de onheer, s~ao enganados, mal tratados . . . E o que n�os, o que a esolaest�a fazendo e tem feito por estes SERES? . . .Lembro a proposta da Juana, ontada no Congresso: juntar todo esse povo que est�aomungando, partilhando suas inquietudes, seguran�as, reex~oes, experiênias, utopias,em um s�o lugar. Imagine se pud�essemos mudar a realidade, transformar, inomodar atodos a fazerem as transforma�~oes neess�arias . . .Professor:�E grati�ante ler o que esreveu: \Sei que temos muitos pro�ssionais da edua�~ao que busam en-ontrar respostas, que querem ajudar a humanidade, o progresso da pessoa e do oletivo, onduzindo-os para o Ser Feliz". Partindo dessa a�rma�~ao, direi que s�o preisamos agir omo o beija-or dahist�oria do inêndio na oresta. Partamos do que temos: n�os.Parafraseando Kenedy, de um modo livre, em vez de perguntar o que o sistema pode fazer por n�os,perguntemo-nos o que poderemos fazer para melhorar o sistema. Um \proesso riterioso de avalia�~aodos pro�ssionais da edua�~ao ajudaria a mudar o quadro". Mas omo poderemos garantir que oproesso seja riterioso. Todas as louv�aveis tentativas realizadas em Portugal nesse sentido revelaram-se pouo rigorosos e foram aniquiladas pelo orporativismo manifestado por muitos \professores".�E preiso valorizar a pro�ss~ao, aumentar o seu reonheimento soial. Mas a imagem soial dapro�ss~ao n~ao melhorar�a enquanto a esola ontinuar a ser produtora de insuesso e infeliidade. Paraexigir reonheimento, �e preiso apresentar resultados. Para onseguir melhores resultados, �e preisoelevar a auto-estima dos professores. C��rulo viioso? . . .Pergunta: \Ser�a que as nossas universidades preisariam de reformas?". N~ao. Muitas universida-des deveriam ser fehadas . . .Quem pensou na Assembl�eia para a Esola da Ponte foram os professores e os alunos, quandosentiram neessidade de um dispositivo promotor de partiipa�~ao e demoratiidade. Como nunariamos novo, inspir�amo-nos em autores omo Freinet, Ferrer, Rogers . . . A assembl�eia fez interven�~oesna omunidade externa, quando debateu projetos de interven�~ao na omunidade.O n��vel m�edio de esolaridade da maioria dos pais �e muito baixo, �a semelhan�a do n��vel soioe-onômio. Somos uma esola da rede p�ublia.A presen�a da fam��lia na esola �e onstante. O presidente da assoia�~ao de pais omparee naesola quase todos os dias. As reuni~oes peri�odias s~ao muito partiipadas. Embora, em per��odos derise, a partiipa�~ao diminua . . .Voês perebem diferen�as entre voês e alunos de esolas tradiionais? Voês ahamque �e mais f�ail ou mais dif��il estudar na Ponte do que em esolas tradiionais?Aluno: 77



�E om muito gosto que respondo as quest~oes sobre a minha esola. Em rela�~ao �a primeira quest~ao,penso que as pessoas que entram para a Esola da Ponte, por vezes, têm uma adapta�~ao um pouodemorada. Mas, om ajuda de todos os alunos e de todos os professores, e om um bom ambienteesolar, essa adapta�~ao torna-se mais f�ail. E os nossos olegas que hegam aabam por pereber onosso projeto e o m�etodo de estudo.Em rela�~ao �a segunda quest~ao, aho que isso de ser mais f�ail ou mais dif��il n~ao s~ao os termos er-tos, porque s~ao m�etodos de estudo diferentes. O nosso m�etodo de estudo abrange mais a autonomia,responsabilidade, permite-nos exprimir a nossa opini~ao.N�os sabemos que em outras esolas o m�etodo �e diferente do nosso, que a autonomia �e um pouoesqueida, que os alunos fazem mais ou menos aquilo que os professores indiam. Apenas s~ao m�etodosde estudo diferentes. O nosso projeto abrange umas oisas e os outros projetos abrangem outras.Para alunos e ex-alunos: Voês j�a se enontraram diante de alguma situa�~ao emque sentiram falta de algum onheimento, por n~ao terem esolhido estudar aqueledeterminado assunto? Como se sentiram e omo reagiram?Como era a Edua�~ao F��sia na Esola da Ponte e o que voê aprendeu om esta �areade onheimento, que voê onsidera importante para a sua vida?Aluna:Todo o programa estipulado pelo Minist�erio tem de ser umprido. Aaso isso n~ao aonte�a, oque �e muito omum em muitas esolas, pelo menos, a sua maioria tem de ser estudado! Emboratenhamos a liberdade de esolher a ordem dos assuntos a estudar em determinada disiplina, todosos temas ter~ao de ser aprendidos. Se n~ao forem hoje, sê-lo-~ao amanh~a . . .Pessoalmente, ainda n~ao me deparei om situa�~oes em que os meus olegas, que freq�uentaram umaesola diferente, tenham estudado algo que eu n~ao havia estudado na Ponte. Contudo, �e poss��vel issoaonteer, assim omo �e normal oorrer o ontr�ario. O que se veri�a mais �e que muitos dos alunosque freq�uentaram a Esola da Ponte aprofundaram um pouo mais os assuntos, o que n~ao aonteemuito nas esolas do ensino \tradiional".Quanto �a sua quest~ao sobre a Edua�~ao f��sia, penso que o melhor �e olo�a-la aos professoresdessa disiplina, que poder~ao ser mais expl��itos do que eu, nesta mat�eria. Por�em, posso dizer-lheque essa disiplina me ajudou a ompreender o qu~ao importante e divertido �e onheer o orpo efazer desporto, al�em de nos mostrar tamb�em as vantagens de trabalho de grupo e de uni~ao de equipe!Todos estes ensinamentos s~ao transportados para a vida real e trazem onsigo o maior sentido devida!Professor:S�o um pequeno aresento ao que foi a�rmado pela nossa aluna, utilizando mais um prov�erbiohinês: \Dê um peixe a um homem faminto e voê o alimentar�a por um dia. Ensine-o a pesar e voêo estar�a alimentando pelo resto da vida". Deveria ser um dos objetivos de todo o ato eduativo. NaPonte, tentamos . . .Gostaria que voê me ontasse um pouo sobre o lima de trabalho entre os alunose Professores na esola da Ponte. Como s~ao tratadas as regras, h�a disuss~oes e brigasentre os alunos? Como os Professores trabalham essas quest~oes?Aluna:�E om muito prazer que respondo �a sua pergunta, pois tenho vindo a pereber que muita gentepensa que a Esola da Ponte, sendo diferente das outras, n~ao \sofre" os mesmos problemas om quev�arias institui�~oes eduaionais se deparam.O lima entre alunos �e idêntio ao lima viveniado em outras esolas. Por estudarmos nestaesola \diferente", n~ao deixamos de ser humanos e de termos os nossos problemas om aqueles que78



nos rodeiam. Mas, sineramente, nuna houve (pelo menos, que eu me lembre) agress~oes entrealunos. Penso que isso �e expli�avel pelo fato de estarmos habituados a viver rodeados de regras porn�os riadas e por estarmos mais do que ientes de que o respeito �e a base da vida em omunidade.Al�em do mais, uma esola ujos alunos defendem a igualdade e a omunia�~ao omo via de protesto,n~ao deveria agir ontra os seus prin��pios.Apesar disso, h�a quem o deseje, mas para isso temos dispositivos omo o \Aho Mal", que noslembra que h�a outras vias para resolvermos os nossos problemas. Quando esrevemos no \Aho Mal"o que ahamos que n~ao est�a orreto - n~ao s�o ao n��vel da esola, omo tamb�em no que diz respeito aoomportamento dos olegas - o problema �e levado �a Assembl�eia. E a��, em onjunto, hegamos a umasolu�~ao que sirva aos intervenientes. Caso o problema tome propor�~oes indesej�aveis, os professoresintervêm, hamando-nos �a raz~ao ou, aso seja neess�ario, informam os nossos pais do oorrido.Ex-aluna:A rela�~ao aluno-professor �e muito mais intensa na Esola da Ponte, uma vez que a proximidade�e muito maior. Tal proximidade faz om que vejamos mais failmente as qualidades e os defeitosde ada um, o que nos leva a gostarmos mais ou menos de algu�em. Contudo, n~ao a troaria pornenhuma distânia! . . .�E dif��il expliar o lima de trabalho entre professores e alunos, uma vez que eu os via omo amigos.Sei que isto deve pareer estranho, uma vez que �e raro, quando freq�uentamos uma esola de ensinotradiional, termos um professor omo um amigo. N~ao, porque outros n~ao tenham sentimentos, masporque a distânia a que alguns professores se imp~oem n~ao lhes permite tais familiaridades om osalunos.Embora a amizade exista entre professores e alunos na Esola da Ponte, o respeito est�a semprepresente!
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