
140 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"f��sias nos espa�os, pensarmos em uma tentativa de mudan�aque pressup~oe esse espa�o de esuta, ainda que no ontextoda pr�opria sala de aula de ada eduador. O que vo^e nos dizse esse ome�o for entrado nas rela�~oes entre eduadores erian�as? �E poss��vel ome�armos por esse aminho?Professor:No pouo que sei, reio saber que qualquer ato eduativo �e um atode rela�~ao. E que a rela�~ao �e sempre de um para um, no exer��io daesutat�oria.A inova�~ao ao n��vel dos instrumentos ou das reon�gura�~oes dosespa�os �e importante. Mas os dispositivos de rela�~ao s~ao bem maisimportantes. Compreendemos isso bem edo. E riamos espa�os deesuta: o debate, a assembl�eia, a aixinha de segredos, a omiss~ao deajuda, o grupo de aolhimento, o professor-tutor . . .Mesmo no restrito ontexto da sala de aula, um eduador pode (edeve) instalar estes, ou outros dispositivos. O �otimo ser�a que a esutase realize ao n��vel de toda a esola. Enquanto tal n~ao for poss��vel,que ada um seja a mudan�a que deseja para o mundo, que fa�a a suaparte, que institua v��nulos, ainda que apenas na sua sala de aula.

4.2 Mudar: aprendendo a lidar om odesonforto . . .O meu �lho disse que queria saber \aonde vai dar aquelaporta l�a da esola, subindo as esadas da quadra". Comovo^e lidou om as primeiras perguntas, om os primeiros on-itos? De tanta informa�~ao que reebemos, sem nenhumaonstru�~ao de fato, a gente aaba se sentido sabendo tudo,sem saber o que fazer diante de uma pergunta, de um pro-blema real.

Esola da PonteUma esola p�ublia em debate4 - A edua�~ao aontee na rela�~ao om o \outro". . .
Jos�e PaheoMaria de F�atima Paheo(organizadores)Re-editado do Original1

1Doumento: \. . . gaia/eduaional/esola/esola ponte sob multiplos olhares.pdf".
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Cap��tulo 4

A edua�~ao aontee narela�~ao om o \outro" . . .

\Ningu�em edua ningu�em, ningu�em edua a si mesmo, oshomens se eduam entre si, mediatizados pelo mundo."Paulo Freire1

4.1 O ato eduativo �e um ato de rela�~aoH�a algo que se sobressai no otidiano das esolas que estuda-mos - o olhar atento e uidadoso no estabeleimento de um\espa�o de esuta" om a equipe de eduadores e rian�as.Mas muitos professores manifestam as reais di�uldades en-frentadas na busa de um proesso de mudan�a, visto n~aoenontrarem pares, esbarrarem na buroraia e resist^enias.Sinto que h�a ang�ustia, porque a busa �e solit�aria, ao inv�es detentarmos fazer a diferen�a busando dispositivos, altera�~oes1Internet: \http://pensador.uol.om.br/autor/paulo freire/".139



144 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"quer altera�~ao, por menor que seja, aonte�a sem ser por mero aaso.Esse longo aminho da aprendizagem da idadania faz-se dia-a-dia,por isso, �e quase inonluso.Eu sei que a regra de pedir a palavra funiona na pr�atia, porquea experienio todos os dias. Essa �e uma das regras de�nidas pelospr�oprios alunos e que onsta da listagem dos deveres deles. Isso aon-tee porque ompreendem a funionalidade dessa norma: onheemos seus benef��ios e a onfus~ao do seu inumprimento. Este �e umexer��io b�asio de idadania. N~ao podemos onfundir liberdade omlibertinagem. A liberdade n~ao pressup~oe a aus^enia de quaisquer re-gras, at�e porque vivemos em omunidade, em onstante intera�~ao. Oque prouramos �e que a liberdade seja sempre respons�avel e solid�aria.Os adultos tamb�em est~ao em ont��nuo proesso de aprendizagemda idadania, alguns mais do que outros. �E natural que as nossasviv^enias passadas (ou a aus^enia delas) e determinados ontextos de-terminem o ato de ser idad~ao, at�e porque h�a sempre a \tenta�~ao" dofailitismo, do individualismo, do prazer moment^aneo, omo aonteeno aso que relatou. O erto �e que a idadania tamb�em �e o respeitopelo outro, assim omo a liberdade.Quando fala que a postura tem mudado ao longo do tempo esse �eo sinal de que a idadania aprende-se na pr�atia. Os nossos alunosaprendem a ser idad~aos ativos e felizes, em ontexto de exer��ioda idadania. Exemplo laro disso �e a exist^enia semanal de umaassembl�eia de alunos, onde eles debatem e soluionam os problemasda esola.A verdade �e que os alunos s~ao o reexo dos seus eduadores: seos professores n~ao s~ao nem aut^onomos nem idad~aos ativos, omopoder~ao orientar naquilo que desonheem? A orienta�~ao aminha dem~aos dadas om a aprendizagem. Tamb�em s~ao os nossos erros quenos proporionam a reex~ao e o resimento, seja ele a que n��vel for.Todos os desvios podem ser ontrolados ou evitados atrav�es de uma
4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 141Professor:A hamada \turma de lixo" era onstitu��da por jovens que apenasonheiam uma linguagem: a da viol^enia. No tempo a que me re-porto, oneitos omo \auto-estima" n~ao onstavam do l�exio doente.Mas, na verdade, o que aonteeu foi que, sem que disso tiv�essemosverdadeira no�~ao, onsideramos priorit�ario enontrar a pessoa perdidaem ada jovem para, depois, poder enontrar o aluno. Quando on-seguimos alan�ar esse objetivo, o desenvolvimento pessoal (afetivo,emoional, soial, moral . . . ) aminhou a par om o desenvolvimentono dom��nio ognitivo.Foi surpreendente a r�apida \reupera�~ao" de onte�udos que, du-rante anos, os professores da esola n~ao tinham sido apazes de trans-mitir. Mas n~ao aonteeu por aaso. Os professores da Ponte tinhamonseguido (�nalmente!) tornar esses onte�udos signi�ativos para osex-alunos do lixo . . . a partir de perguntas - perguntas dos alunos!Depois, foi uma quest~ao de reon�gurar a esola. E aquilo que maistem surpreendido, nos �ultimos trinta anos de trabalho em esolas quepedem olabora�~ao, �e veri�ar que os professores ompliam o que �esimples. As esolas est~ao organizadas para a transmiss~ao de onte�udos,vemos o resultado desse tipo de organiza�~ao (Prova Brasil, OCDE,ENEM . . . ) e os professores ajudam a manter uma organiza�~ao detrabalho esolar que n~ao resulta . . . O trabalho dos exelentes pro�s-sionais de que as esolas disp~oem �e desperd��io.�E muito simples \reon�gurar" a organiza�~ao das esolas. �E sim-ples transformar alunos sem motiva�~ao em alunos motivados, �e maisf�ail para o professor trabalhar num tipo de organiza�~ao entrada naaprendizagem (que aontee na rela�~ao), sem detrimento da atividadede ensino (os professores n~ao s~ao objetos desart�aveis). Surpreendeque os professores pre�ram sofrer, que admitam ser uma fatalidadeque um ou mais alunos n~ao aprendam. Surpreende-me que os alunosn~ao fa�am perguntas. Que os professores n~ao fa�am perguntas . . .



142 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"Deixamos uma pergunta: o que impede que as esolas mudem e queTODOS os alunos aprendam? Preisamos esutar perguntas, fazerperguntas. O mist�erio \para l�a da porta" pode ser um bom prin��piode projeto.Na Esola Estadual, trabalhamos om alunos desmotiva-dos e om falta de perspetiva de vida. Muitos nem sabemo que �e um inema ou algo mais so�stiado. Na Esola Mu-niipal, o quadro se repete em todos os sentidos. Por�em, h�aum agravante: periferia om muita viol^enia. Nos dois asos,pais ausentes, fam��lias separadas, uma porentagem grandena sala de aula nem onhee a �gura do pai, nem seu nome.Na Esola Partiular, os pais s~ao ausentes e tentam substi-tuir a aten�~ao por bens de onsumo. Como trabalhar essemultiulturalismo de disiplinas familiares em um ambientet~ao \livre" e \deliioso"? Como reorrer ao �odigo disipli-nar da Ponte e �a lista de direitos e deveres, se o panoramadesrito 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 eduai-onal p�ublia de interesses a masara�~ao num�eria por ava-lia�~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. Com-preendo que di�ilmente isso ser�a poss��vel, mas a quest~ao �e, em grandeparte, essa. Cada esola tem que assumir o seu rumo. Aeito (apesarde ter di�uldades de ompreender) que o aminho seja exlusivamenteo das notas e que o merado se rege por isso. �E ompat��vel a demo-raia e a liberdade om a exist^enia de bons resultados aad^emios!Os pais, alunos, funion�arios e professores da Ponte tamb�em queremque os alunos tenham bons resultados no n��vel das \notas". Mas n~ao
4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 143queremos s�o isso . . .Minha quest~ao �e: omo poderemos atingir a parte gestora?Em algumas situa�~oes perebo que existem professores at�emotivados, mas que n~ao enontram apoio em suas propos-tas, �ando assim numa sensa�~ao de \estranho no ninho".Que orienta�~oes vo^es dariam a um professor que tem estavontade de modi�ar e melhorar, mas n~ao enontra apoio -nem moral omo tamb�em material - em sua Dire�~ao, Coor-dena�~ao?Professor:Dar-lhe-ei a minha opini~ao, baseada na minha experi^enia e noontato om muitos outros olegas que est~ao a tentar alterar a suapr�atia.Remar sozinho e onseguir que, dentro da Esola, alguns olegas nosap�oiem �e muito dif��il. Mas Roma e Pavia n~ao foram feitas num s�o dia,tudo tem o seu tempo: Lentamente, ome�ando a existir resultados eeslareendo todos os intervenientes, �e poss��vel mudar algo.Na esola em que trabalhamos, estamos passando por ummomento em que h�a muita motiva�~ao para mudar o jeitode aprender e ensinar. As transforma�~oes, algumas delasinspiradas pela esola da Ponte, est~ao reheadas de impassese indaga�~oes nesse aminho de eduar *na idadania*; pareeum longo aminho at�e que alanemos algum suesso.\Levantar a m~ao para soliitar a vez de falar", por exem-plo, �e uma regra que perpassa todas as turmas, todos os anos;os alunos a reonheem, os professores tamb�em. Mas vo^epensa que funiona na pr�atia?! Que nada!Professora:Come�o por feliitar esse grupo de professores motivados para amudan�a. O questionamento �e um ingrediente essenial para que qual-



148 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"temas de disuss~ao. Os Coordenadores de N�uleo e o CoordenadorGeral t^em tamb�em um papel importante. Na verdade, �e a din^amiado dia-a-dia que exige de n�os uma reex~ao oletiva, atenta e r��tia, ouseja, a disuss~ao n~ao surge ao aaso, mas sim deorrente das pr�atias,para sobre elas, posteriormente, inidir o debate.Darei dois exemplos: a reex~ao sobre o papel e a utiliza�~ao dosdispositivos pedag�ogios do Projeto Eduativo \Fazer a Ponte", ousobre 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 regi-mento. Poder�a onsult�a-lo no site da Esola:

http://www.esoladaponte.pt/site/

Professor:Nas reuni~oes de dimens~ao est~ao no m�aximo onze professores. S~aorelativamente pequenas e a agenda, em grande parte, j�a prov�em dereuni~oes anteriores ou de onversas que v~ao surgindo. Por vezes, masmuito raramente, o Conselho de Gest~ao pede �as dimens~oes que disu-tam alguns pontos espe���os.Na reuni~ao de n�uleo, o oordenador respetivo prop~oe uma ordemde trabalhos om base nos problemas que o n�uleo atravessa, do queobserva e das onversas que teve om os olegas e om o restanteConselho de Gest~ao. Saliento o \prop~oe" . . .Muitas vezes, os olegasdo n�uleo sugerem outros assuntos, ou oloam outras prioridades.Nas reuni~oes gerais existe, quase sempre, uma onvoat�oria que �xaa ordem de trabalhos. �E l�ogio que, mesmo havendo uma ordem detrabalhos, nem sempre �e respeitada, porque surgem novos assuntos,onsiderados importantes e a disuss~ao n~ao �e estanque.

4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 145postura atenta, r��tia, onstrutiva e solid�aria. �E preiso on�an�a edetermina�~ao nos nossos ideais. Estou erta de que �e o seu (o vosso)aso.Como estimular nos estudantes a responsabilidade, se omeio no qual est~ao inseridos n~ao propiia tal forma�~ao? Comoestimular uma forma�~ao idad~a, se a soiedade vive em quest~aodo merado e do vestibular, sendo que estes exigem apenaso aprendizado t�enio?Professora:De fato, a pareria entre o ensino e a forma�~ao integral do indiv��duopode tornar-se, failmente, em antagonismo, quando aprendizagenssem sentido, vazias de signi�ado para aqueles que as ret^em at�e aoexame �nal, se sobrep~oem ao desenvolvimento de ompet^enias omoa responsabilidade, a autonomia, a onsi^enia r��tia, a partiipa�~ao,a entre-ajuda . . .Vive-se, uma quase esquizofrenia entre o que areditamos ser o a-minho para a forma�~ao integral de ada ser e as exig^enias impostaspelos exames. Na Ponte, defendemos que a avalia�~ao imposta peloprofessor ou pelo Minist�erio, num teste igual para todos e de dura�~aorigidamente de�nida n~ao tem qualquer signi�ado. Contudo, omo aautonomia que nos foi onedida pela administra�~ao entral s�o �e v�alidadentro da lei geral, os alunos que terminam o 3o� ilo s~ao submetidosaos exames naionais. Compreender�a que tamb�em n�os nos onfron-tamos om essa diotomia. Entendemos, no entanto, que o essenialna forma�~ao �e a valoriza�~ao de ada indiv��duo, o desenvolvimento dasompet^enias gerais, bem omo as aprendizagens que ter~ao signi�adopara si pr�oprio, om o objetivo m�aximo de ajudar ada rian�a a ons-truir um quadro de valores e de se tornar um adulto soialmente bemintegrado.No nosso dia-a-dia, prouramos que ada aluno plani�que as suasaprendizagens, se avalie e aperfei�oe, permitindo o desenvolvimento



146 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"de tarefas e projetos de aordo om os seus interesses e problemasvividos, mas garantindo por sua vez que as ompet^enias esseniaisprevistas para ada ilo tamb�em sejam desenvolvidas.Para al�em da esolha respons�avel das suas aprendizagens, a mo-tiva�~ao ou o est��mulo de um aluno uem tamb�em da entre-ajuda do seugrupo de trabalho, do equil��brio emoional e orienta�~ao mais pr�oximadesenvolvida om o professor-tutor.Sugiro por �m algumas reex~oes. Aquilo que a soiedade pretende�e pro�ssionais ompetentes, om muita forma�~ao aad^emia sem sa-ber apli�a-la, ou exelentes t�enios sem apaidade de inovar peranteuma nova situa�~ao? O que a soiedade pretende s~ao trabalhadoresindividualistas, ou equipes de trabalho, que ooperem para o suessode todos? O que a soiedade pretende s~ao indiv��duos formatados, ouindiv��duos apazes de aprender e se aperfei�oarem?Fiquei pensando o quanto se faz neess�ario onstituir-seum espa�o de esuta na esola, mas que este espa�o avanedas queixas de senso omum e lamurias para uma atitude re-exiva e embasada. O que hoje enfrentamos em nossa esola,�e que neste espa�o os professores fazem uso para queixas eas solu�~oes s~ao de senso omum. Nosso desa�o �e promoverum avan�o nisso. Mas sinto que, �as vezes, n~ao damos ontae vejo muitos professores ulpabilizando e tererizando res-ponsabilidades, ao inv�es de busar solu�~oes onjuntas. Algomuito em pauta ultimamente �e a \indisiplina dos alunos".Ao inv�es de se debru�arem em a�~oes difereniadas queixam-se que a esola �e permissiva, e os pais tamb�em e que se osalunos tivessem uma puni�~ao tudo se resolveria. Questiona-mos tais posiionamentos e at�e investimos em provoa�~oespara que se revejam e repensem as onep�~oes que possuem,mas a disponibilidade �e muito pequena ou nula.Como promover um espa�o que promova a reex~ao e a
4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 147transforma�~ao pessoal?Professor:Conseguir tal espa�o �e omo onseguir a quadratura do ��rulo . . .Infelizmente, aqueles que reusam mudar e melhorar podem reu-sar mudar, podem reusar melhorar. Vivemos um tempo de desmo-raliza�~ao e perda de sentido da pro�ss~ao. E n~ao reiam que eu soupessimista! Resta-nos a esperan�a. Como diria o nosso amigo Rubem,um eduador n~ao �e otimista, �e esperan�oso. Porque o otimismo �e danatureza do tempo. E a esperan�a �e da natureza da eternidade. N�os,eduadores, trabalhamos para os nossos alunos de hoje, mas os nossosatos reetem-se na eternidade.H�a muitos anos, tivemos a sorte de enontrar ompanheiros de pro-jeto. Fazemos votos de que outros os enontrem.Os temas ou assuntos que s~ao motivo das reex~oes oletivass~ao propostos por quem?H�a algum \estatuto" que rege as Assembl�eias? Comoposso onhe^e-lo?Professora:Integro o Projeto Eduativo \Fazer a Ponte" h�a apenas dois anos.Neste tempo, os momentos de reex~ao r��tia onjunta t^em sido, in-felizmente, ainda esassos. H�a um espa�o de partilha entre orientado-res eduativos denominado \Espa�o Prof.", que onta, habitualmente,om a presen�a de um onvidado.Neste ano letivo, pretende-se que as reuni~oes de Equipa reupe-rem do passado o h�abito de ser um momento oletivo de reex~ao pe-dag�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 odesejam fazer. De uma forma geral ada um de n�os pode e deve lan�ar



152 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"neess�arias . . .Professor:�E grati�ante ler o que esreveu: \Sei que temos muitos pro�ssio-nais da edua�~ao que busam enontrar respostas, que querem ajudara humanidade, o progresso da pessoa e do oletivo, onduzindo-os parao Ser Feliz". Partindo dessa a�rma�~ao, direi que s�o preisamos agiromo o beija-or da hist�oria do in^endio na oresta. Partamos do quetemos: n�os.Parafraseando Kenedy, de um modo livre, em vez de perguntar oque o sistema pode fazer por n�os, perguntemo-nos o que poderemosfazer para melhorar o sistema. Um \proesso riterioso de avalia�~aodos pro�ssionais da edua�~ao ajudaria a mudar o quadro". Mas omopoderemos garantir que o proesso seja riterioso. Todas as louv�aveistentativas realizadas em Portugal nesse sentido revelaram-se pouorigorosos e foram aniquiladas pelo orporativismo manifestado pormuitos \professores".�E preiso valorizar a pro�ss~ao, aumentar o seu reonheimento so-ial. Mas a imagem soial da pro�ss~ao n~ao melhorar�a enquanto aesola ontinuar a ser produtora de insuesso e infeliidade. Para exi-gir reonheimento, �e preiso apresentar resultados. Para onseguirmelhores resultados, �e preiso elevar a auto-estima dos professores.C��rulo viioso? . . .Pergunta: \Ser�a que as nossas universidades preisariam de refor-mas?". N~ao. Muitas universidades deveriam ser fehadas . . .Quem pensou na Assembl�eia para a Esola da Ponte foram os pro-fessores e os alunos, quando sentiram neessidade de um dispositivopromotor de partiipa�~ao e demoratiidade. Como nuna riamosnovo, inspir�amo-nos em autores omo Freinet, Ferrer, Rogers . . . Aassembl�eia fez interven�~oes na omunidade externa, quando debateuprojetos de interven�~ao na omunidade.

4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 1494.3 No \mundo real" . . .

�E de onheimento que muitos alunos da Ponte foram \reu-sados" por outras esolas e devem ter hegado at�e vo^es des-motivados e bastante desrentes quanto ao seu futuro. Ima-gino que foram aolhidos pela Ponte, trabalhados emoional-mente quanto �a auto-estima e outros proessos emoionaise ognitivos, estimulando-os. Tamb�em imagino que muitoss~ao alunos eonomiamente desprivilegiados. N~ao sei omo�e o sistema de admiss~ao nas fauldades e universidades dePortugal, mas gostaria de saber omo os alunos da Ponte en-frentam este proesso, se eles se saem bem. Mesmo os quen~ao ursam uma fauldade, omo est~ao se saindo no \mundoreal"? Usam sua autonomia no dia a dia? Vo^es poderiamitar exemplos disso?Professora:De fato, h�a alunos que hegam �a nossa esola marginalizados poroutras, desmotivados em rela�~ao �a fun�~ao da esola nas suas vidas eom um profundo sentimento de frustra�~ao. A organiza�~ao da esoladita \tradiional", idealizada para um suposto \aluno m�edio", podedesenadear isso mesmo. Como referiu, alguns desses alunos vivemainda em ontextos familiares om in�umeras fragilidades.Como valorizamos a individualidade de ada aluno, a organiza�~aodo trabalho e da esola proura promover a dimens~ao individual esoial de ada perurso eduativo. Assim sendo, a tutoria tem umpapel importante nesse aompanhamento individualizado. Por outrolado, os grupos de trabalho nos quais esses alunos se inserem tamb�emos ajudam na integra�~ao no novo ontexto, no est��mulo pela aprendi-zagem e na auto-desoberta. H�a ainda um onjunto de dispositivos,omo o \Eu preiso de ajuda" ou a \Comiss~ao de Ajuda", promotoresda solidariedade entre todos os alunos da esola.



150 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"O fato de os alunos terem a liberdade respons�avel de esolha dastarefas a realizar, de se promover a aprendizagem pela desoberta euma perspetiva onstrutivista do onheimento leva a que as aprendi-zagens se tornem signi�ativas. Deste modo, os alunos desenvolvem amotiva�~ao intr��nsea para a aprendizagem, para se tornarem idad~aosaut^onomos, solid�arios e ativos.Penso que, infelizmente, ainda n~ao foram feitos estudos em rela�~aoao desempenho dos nossos antigos alunos noutros ontextos, por exem-plo, esolares. Contudo, pelos testemunhos de alguns olegas e dospr�oprios alunos, a adapta�~ao a esses diferentes ontextos �e feita, deuma forma geral, om suesso, sobretudo pela autonomia adquirida.Uma autonomia posta em pr�atia na habitual din^amia dos estudos:no autoplanejamento, na resolu�~ao de problemas, na pesquisa . . .Que desa�o para n�os eduadores: fazer aonteer uma es-ola que atenda a todos, om o amor, afeto, arinho, omonheimentos 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 quesileniosa) no sistema eduaional. A esola, o ambiente for-mal para esse desenvolvimento, n~ao tem onseguido atingiraos objetivos, �e laro que esrevo o �obvio.Reordo dos nossos pequenos serem mal tratados, om pa-lavras grosseiras, om insultos . . . E o pior que n~ao era pelosseus pares, mas por professores, supervisores.Sei que temos muitos pro�ssionais da edua�~ao que bus-am enontrar respostas, que querem ajudar a humanidade,o progresso da pessoa e do oletivo, onduzindo-os para o SerFeliz. Por que n~ao onseguimos fazer mais n�os nessa rede?Ser�a que um proesso riterioso de avalia�~ao dos pro�ssionaisda edua�~ao ajudaria a mudar o quadro? Como? Valoriza�~ao
4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 151pro�ssional? Ser�a que as nossas universidades preisariam dereformas?Eu aredito que n~ao �e em v~ao que estamos teendo essarede. N�os temos um ompromisso de fazer aonteer a re-volu�~ao neess�aria e urgente. Como a bela an�~ao: \Quemsabe faz a hora, n~ao espera aonteer . . . " Ou vamos esolherhegar ao aos?Sei que, por mais que queiramos sozinhos n~ao fazemosnada, preisamos busar pareiros, ompanheiros solid�arios.E n~ao estamos s�os.Quem pensou na Assembl�eia para a Esola da Ponte? Comose deu o proesso de ria�~ao? Teve algum referenial que oembasasse? O que a assembl�eia deide em rela�~ao �a omuni-dade externa? Qual o n��vel de esolaridade dos pais? Qualo perentual de presen�a da fam��lia na esola? Quais s~ao osproblemas familiares mais presentes do otidiano da Ponte?J�a aonteeu entre v�os, gra�udos, algum desrespeito, ou ompalavras, gestos, diante dos mi�udos? Se a�rmativo, om foifeito resgate? As rian�as partiiparam?Aredito muito na edua�~ao, sei, tenho erteza que ela �eapaz de ajudar a humanidade, no entanto somos fortes, enos deixamos enfraqueer. Tenho medo de n~ao onseguirfazer o papel do beija-or . . . H�a muitos indefesos que n~aoonheem o que teriam o direito de onheer, s~ao enganados,mal tratados . . . E o que n�os, o que a esola est�a fazendo etem feito por estes SERES? . . .Lembro a proposta da Juana, ontada no Congresso: jun-tar todo esse povo que est�a omungando, partilhando suasinquietudes, seguran�as, reex~oes, experi^enias, utopias, emum s�o lugar. Imagine se pud�essemos mudar a realidade,transformar, inomodar a todos a fazerem as transforma�~oes



156 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"A rela�~ao aluno-professor �e muito mais intensa na Esola da Ponte,uma vez que a proximidade �e muito maior. Tal proximidade faz omque vejamos mais failmente as qualidades e os defeitos de ada um,o que nos leva a gostarmos mais ou menos de algu�em. Contudo, n~aoa troaria por nenhuma dist^ania! . . .�E dif��il expliar o lima de trabalho entre professores e alunos, umavez que eu os via omo amigos. Sei que isto deve pareer estranho,uma vez que �e raro, quando freq�uentamos uma esola de ensino tradi-ional, termos um professor omo um amigo. N~ao, porque outros n~aotenham sentimentos, mas porque a dist^ania a que alguns professoresse imp~oem n~ao lhes permite tais familiaridades om os alunos.Embora a amizade exista entre professores e alunos na Esola daPonte, o respeito est�a sempre presente!

4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 153O n��vel m�edio de esolaridade da maioria dos pais �e muito baixo,�a semelhan�a do n��vel soioeon^omio. Somos uma esola da redep�ublia.A presen�a da fam��lia na esola �e onstante. O presidente da asso-ia�~ao de pais omparee na esola quase todos os dias. As reuni~oesperi�odias s~ao muito partiipadas. Embora, em per��odos de rise, apartiipa�~ao diminua . . .Vo^es perebem diferen�as entre vo^es e alunos de esolastradiionais? Vo^es aham que �e mais f�ail ou mais dif��ilestudar na Ponte do que em esolas tradiionais?Aluno:�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 paraa Esola da Ponte, por vezes, t^em uma adapta�~ao um pouo demorada.Mas, om ajuda de todos os alunos e de todos os professores, e omum bom ambiente esolar, essa adapta�~ao torna-se mais f�ail. E osnossos olegas que hegam aabam por pereber o nosso projeto e om�etodo de estudo.Em rela�~ao �a segunda quest~ao, aho que isso de ser mais f�ail oumais dif��il n~ao s~ao os termos ertos, porque s~ao m�etodos de estudodiferentes. 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 pouo esqueida, que os alunos fazem maisou menos aquilo que os professores indiam. Apenas s~ao m�etodos deestudo diferentes. O nosso projeto abrange umas oisas e os outrosprojetos abrangem outras.Para alunos e ex-alunos: Vo^es j�a se enontraram diantede alguma situa�~ao em que sentiram falta de algum onhei-mento, por n~ao terem esolhido estudar aquele determinado



154 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"assunto? Como se sentiram e omo reagiram?Como era a Edua�~ao F��sia na Esola da Ponte e o quevo^e aprendeu om esta �area de onheimento, que vo^e on-sidera importante para a sua vida?Aluna:Todo o programa estipulado pelo Minist�erio tem de ser umprido.Aaso isso n~ao aonte�a, o que �e muito omum em muitas esolas,pelo menos, a sua maioria tem de ser estudado! Embora tenhamos aliberdade de esolher a ordem dos assuntos a estudar em determinadadisiplina, todos os temas ter~ao de ser aprendidos. Se n~ao forem hoje,s^e-lo-~ao amanh~a . . .Pessoalmente, ainda n~ao me deparei om situa�~oes em que os meusolegas, que freq�uentaram uma esola diferente, tenham estudado algoque eu n~ao havia estudado na Ponte. Contudo, �e poss��vel isso aonte-er, assim omo �e normal oorrer o ontr�ario. O que se veri�a mais�e que muitos dos alunos que freq�uentaram a Esola da Ponte apro-fundaram um pouo mais os assuntos, o que n~ao aontee muito nasesolas do ensino \tradiional".Quanto �a sua quest~ao sobre a Edua�~ao f��sia, penso que o me-lhor �e olo�a-la aos professores dessa disiplina, que poder~ao ser maisexpl��itos do que eu, nesta mat�eria. Por�em, posso dizer-lhe que essadisiplina me ajudou a ompreender o qu~ao importante e divertido �eonheer o orpo e fazer desporto, al�em de nos mostrar tamb�em asvantagens de trabalho de grupo e de uni~ao de equipe! Todos estesensinamentos s~ao transportados para a vida real e trazem onsigo omaior sentido de vida!Professor:S�o um pequeno aresento ao que foi a�rmado pela nossa aluna,utilizando mais um prov�erbio hin^es: \D^e um peixe a um homemfaminto e vo^e o alimentar�a por um dia. Ensine-o a pesar e vo^e o
4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 155estar�a alimentando pelo resto da vida". Deveria ser um dos objetivosde todo o ato eduativo. Na Ponte, tentamos . . .Gostaria que vo^e me ontasse um pouo sobre o lima detrabalho entre os alunos e Professores na esola da Ponte.Como s~ao tratadas as regras, h�a disuss~oes e brigas entre osalunos? Como os Professores trabalham essas quest~oes?Aluna:�E om muito prazer que respondo �a sua pergunta, pois tenho vindoa pereber que muita gente pensa que a Esola da Ponte, sendo di-ferente das outras, n~ao \sofre" os mesmos problemas om que v�ariasinstitui�~oes eduaionais se deparam.O lima entre alunos �e id^entio ao lima viveniado em outras es-olas. Por estudarmos nesta esola \diferente", n~ao deixamos de serhumanos e de termos os nossos problemas om aqueles que nos ro-deiam. Mas, sineramente, nuna houve (pelo menos, que eu me lem-bre) agress~oes entre alunos. Penso que isso �e expli�avel pelo fato deestarmos habituados a viver rodeados de regras por n�os riadas e porestarmos mais do que ientes de que o respeito �e a base da vida emomunidade. Al�em do mais, uma esola ujos alunos defendem a igual-dade e a omunia�~ao omo via de protesto, n~ao deveria agir ontraos seus prin��pios.Apesar disso, h�a quem o deseje, mas para isso temos dispositivosomo o \Aho Mal", que nos lembra que h�a outras vias para resol-vermos os nossos problemas. Quando esrevemos no \Aho Mal" oque ahamos que n~ao est�a orreto - n~ao s�o ao n��vel da esola, omotamb�em no que diz respeito ao omportamento dos olegas - o pro-blema �e levado �a Assembl�eia. E a��, em onjunto, hegamos a umasolu�~ao que sirva aos intervenientes. Caso o problema tome propor�~oesindesej�aveis, os professores interv^em, hamando-nos �a raz~ao ou, asoseja neess�ario, informam os nossos pais do oorrido.Ex-aluna:


