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Sum�ario1 Introdu�~ao ao v��deo na Internet 12 Organiza�~ao da Esola da Ponte 13 A hist�oria da Esola da Ponte e a edua�~ao no Brasil 24 Projeto Ânora e forma�~ao de professores 75 Realidade da esola p�ublia brasileira 81 Introdu�~ao ao v��deo na InternetTransri�~ao do v��deo em:https://www.youtube.om/wath?v=53bNtzTVix4Dura�~ao do v��deo: 22 minutos e 57 segundosEspeial Jos�e Paheo - Esola da PonteTV Paulo FreirePubliado em 29 de mai de 2014Neste programa o idealizador da Esola da Ponte nos onta um pouo da hist�oria e arater��stiasda Esola, do Projeto Ânora da Ponte no Brasil e disute tamb�em a realidade da edua�~ao nessepa��s.2 Organiza�~ao da Esola da PonteQuem esuta falar da Ponte, reio eu, assoia a id�eia da desorganiza�~ao, pelo menos foi aquilo queme pareeu em ertos momentos. E ela, om todo respeito que eu tenho por outras esolas, a Ponte �ea esola mais estruturada, mais organizada que eu onhe�o. Por que ela se fundamenta sobretudo naoerênia entre um projeto que ontêm valores1, esolas s~ao pessoas e os seus valores, e uma pr�axisque pressup~oe a introdu�~ao de dispositivos, muito behaviorista at�e, que ontrolam toda a atividade.Ela organiza-se em trabalho de equipe fundamentalmente. �E uma esola que �e autônoma, �e a�unia no mundo, ali�as esola p�ublia autônoma, om ontrato, autonomia. Avaliada todos os anospelo Minist�erio da Edua�~ao. Saiu agora o relat�orio de 2012, en�m eu sou muito vaidoso, a exelêniaest�a l�a, a exelênia aadêmia, a inlus~ao soial est�a l�a. Porque efetivamente ela vive de um modoque quem entra naquela esola n~ao onsegue parar de aprender.Tem, no �ultimo levantamento de dispositivos organizaionais, foram inventariados 74 dispositivos2riados na Ponte. Eu enontrei um deles h�a uns meses atr�as numa esola em S~ao Franiso nosEstados Unidos. Curioso! Fui a uma sala de aula e quando vejo a professora mostrar um dispositivo,eu ahei urioso, que era o dispositivo do \Eu j�a sei e posso ajudar", ou \Preiso de ajuda, possoajudar". Ahei urioso que passasse o oeano, mas eu sabia que havia.1Livro: \Diion�ario de Valores".2Livro: \Esola da Ponte: Uma esola p�ublia em debate", Cap��tulo 6: \Anexos", Item 6.1: \Invent�ario dedispositivos". 1



Ent~ao tudo se estrutura de modo a entrar na rela�~ao entre pessoas toda a aprendizagem. Partindode desejos, de sonhos, que traduzem di�uldades, problemas que reetem neessidades pessoais oudo grupo. Tudo parte da realidade loal ou bloal. Ent~ao todos os dispositivos tem a natureza, pornatureza s~ao loais ou bloais. Eu poderia dar uma lista imensa, desde \a aixa dos segredos" �a\assembleia" passando pelo \preiso de ajuda", passando pela \omiss~ao de ajuda".E todos esses dispositivos eu onsidero onstrangedores. Porque uma rian�a que hega �a Pontehabituada a estar noutra esola onde esteja esutando aula ela sente o hoque. Porque ela n~ao pode�ar passiva. Tem logo um primeiro embate, digamos assim, deste estar passivo, na sua equipe detrabalho, na sua equipe. Ou seja, a equipe age omo um todo, e portanto requer de ada um quefa�a a sua parte no trabalho de equipe, e portanto ela n~ao pode �ar passiva.Depois tem os professores que est~ao ali �a disposi�~ao permanentemente, ajudando a riar gui~oesde pesquisa, a estrutura b�asia da pesquisa, ensinando a pesquisar, o que �e important��ssimo, a sa-ber seleionar informa�~ao, saber analisar e ritiar, saber sintetizar, omparar, avaliar a informa�~ao.Depois temos dispositivos que têm a ver om a transforma�~ao da informa�~ao reolhida em onhei-mento. E a�� h�a todo um proesso que agora n~ao daria para expliar. E �nalmente, �nalmente que�e o reome�o, tudo est�a estruturado para que essa informa�~ao transformada em onheimento passe�a a�~ao, em projetos onretos de transforma�~ao soial e pessoal. Ent~ao a�� aontee a gera�~ao deompetênias b�asias. Os nossos alunos s~ao onheidos por isso mesmo.Temos ex-alunos om mais de 50 anos. E têm sido feitas hist�orias de vida, que eu n~ao vou narrarporque eu sou muito vaidoso, muito presun�oso, mas de que eu me orgulho muito. Eles têm a marada Ponte. Da Ponte e das outras esolas por onde eles passaram. Porque a Ponte �e o fundamentals�o, e ertamente foram �otimas esolas para eles, porque n~ao os destru��ram, ainda que n~ao tenhamesses dispositivos em outras esolas.Mas tamb�em têm outra arater��stia os alunos. �E que enquanto n�os os eduamos no ontextode uma aprendizagem om o outro, em rela�~ao ao outro, em que ele gere o seu tempo, o seu espa�o,os seus reursos, ele, quando vai para uma esola onde n~ao h�a nada disso, onde h�a aula, onde h�as�erie, onde h�a o ilo, ele respeita os rituais, sabe gerir o tempo mas tamb�em obedee ao toque daampanhia. Sabe planejar-se mas obedee ao planejamento do professor, porque aprende a respeitaro outro. �E o \Eu e Tu"3 do Martin Buber que n�os ultivamos dentro da esola.Ent~ao �e isso, �e uma esola muito estruturada, em termos de gest~ao tem uma gest~ao horizontal doonselho, em que a deis~ao �e sempre onsensual, n~ao h�a maiorias ali. Se tu disordas de mim, eutenho que tentar entender porque tu disordas de mim. E ao tentar essa aproxima�~ao, ao aeitar quetu tens direito de pensar diferente, eu aprendo.Ent~ao para al�em desse onjunto, dessa pan�oplia de dispositivos que s~ao 74, aho que j�a s~ao maisagora, e h�a outros que foram desapareendo, mas a par disso h�a todo um sistema de rela�~oes baseadasna rela�~ao de agrado Max Page ???, tem teoria por tr�as. Tudo, toda pr�atia tem teoria. Leva a queos nossos alunos realmente aprendam, e aprendam r�apido, e aprendam bem. Eu gostaria que todosaprendessem. Quando me dizem: ent~ao os vossos alunos s~ao os melhores nas provas, eu �o triste.Gostaria que todos fossem melhores.3 A hist�oria da Esola da Ponte e a edua�~ao no BrasilEu andei sete anos dando aula, umprindo tudo aquilo que uma esola normal assume omo pr�atiade ensino. Mas no �m de ada ano eu perguntava: Porque eu ensino t~ao bem dando aula e h�a semprealguns alunos que n~ao aprendem? Porque h�a alguns alunos que reprovam?Naquele tempo haviam exame em todos os anos, portanto o que me levou para modi�ar a mi-3Livro: \Eu e Tu". 2



nha pr�atia, ou a minha pr�axis, foi exatamente isso. Eu heguei a um momento que eu pensei deuma forma que qualquer português perebe, omo eu ostumo brinar. Se eu dava aula e eles n~aoaprendiam, eles n~ao aprendiam porque eu dava aula. �E revers��vel o raio��nio. Ent~ao eu senti oh~ao fugir-me debaixo dos p�es, porque eu s�o sabia dar aula. E sabia dar bem aula. Ali�as eu pre�roprofessor que dê aula e ensine do que alguns pseudoinovadores que h�a por a��, que fazem da rian�aobaia e n~ao ensinam. Respeito muito a rian�a e a infânia.Ent~ao, a partir dessa pergunta eu �quei muito inomodado, porque s�o me restavam dois aminhos:ou mudar de pro�ss~ao, porque eu n~ao poderia, tomando onsiênia disso, ontinuar fazendo o quefazia, ou mudar. Mas eu n~ao tinha nada em que me suportar. Estava no tempo do fasismo emPortugal, da ditadura, de 48 anos de Salazar. N~ao entrava um livro de Vygotsky4, Reale ???, Ianthe???, Bakhtin5, n~ao entrava nada. Nem Piaget6 entrava, um livro, nada. Ent~ao, eu tinha problemasem ir pegar algo, vamos hamar teoria, que me pudesse ajudar.Entretanto hego �a Esola da Ponte. E na Esola da Ponte enontrei duas pessoas que faziamas mesmas perguntas e n~ao desistiam de fazer as perguntas, j�a om 20 ou 30 anos de pro�ss~aodando aula. Ent~ao juntei-me om elas, e foi muito bonito o que aonteeu. Desobrimos o valor dotrabalho em equipe, desobrimos o valor da pesquisa partilhada em livros que n�os enontr�avamos l�ano fundo das biblioteas, no index, que ningu�em podia ler, en�m. A partir da�� foi todo um trabalhode perseveran�a, humildade, respeito pelo ritmo om que n�os aprend��amos, preparando muito bemtudo aquilo que faz��amos, porque n~ao ir��amos deixar de dar aula, ir��amos prourar outros modos.Ali�as n�os tamb�em damos aula, n~ao tenho nada ontra.Mas quando n�os ompreendemos a origem da esola que era a nossa, a�� n�os ompreendemos tudo.Perebemos que este modelo de esola que a�� est�a, e que no Brasil se traduz numa trag�edia de trintamilh~oes de analfabetos. Eu quando falo este n�umero eu pergunto se algum eduador onsegue dormirtranquilo. As ra��zes dessa esola que ainda est�a a��, que desperdi�a 56 bilh~oes de reais por ano, que4Internet: \https://pt.wikipedia.org/wiki/Lev Vygotsky".5Mikhail Mikhailovih Bakhtin (russo) (17 de novembro de 1895, Oriol - 7 de mar�o de 1975, Mosou) foi um �l�osofoe pensador russo, te�orio da ultura europeia e as artes. Bakhtin foi um verdadeiro pesquisador da linguagem humana,seus esritos, em uma variedade de assuntos, inspiraram trabalhos de estudiosos em um n�umero de diferentes tradi�~oes(o marxismo, a semi�otia, estruturalismo, a r��tia religiosa) e em disiplinas t~ao diversas omo a r��tia liter�aria,hist�oria, �loso�a, antropologia e psiologia.6Sir Jean William Fritz Piaget (Neuhâtel, 9 de agosto de 1896 - Genebra, 16 de setembro de 1980) foi umepistem�ologo su���o, onsiderado o um dos mais importantes pensadores do s�eulo XX. Defendeu uma abordageminterdisiplinar para a investiga�~ao epistemol�ogia e fundou a Epistemologia Gen�etia, teoria do onheimento ombase no estudo da gênese psiol�ogia do pensamento humano.3



mant�em 4 milh~oes fora do sistema, e onde n~ao se aprende pratiamente nada, n�os ompreendemos aorigem.E foi a partir da��, sobretudo a partir da soiologia e da etologia da edua�~ao, e um pouo daantropologia, que n�os ompreendemos que ter��amos mesmo que mudar. Porque n~ao faz sentidoque hoje os alunos do s�eulo XXI sejam ensinados por professores do s�eulo XX om um modeloepistemol�ogio do s�eulo XIX. Pois foi a�� que as oisas ome�aram.Temos Comenius7 e \Didatia Magna", �e poss��vel ensinar a todos omo se fossem um s�o. E a��surge a Pr�ussia militar do s�eulo XVIII, a neessitar de homens uniformizados a toque de larim,vem a Fran�a dos onventos que ria a ela de aula om a tia. O s��mio que n~ao proria para vigiaras rias dos que morrem, a tia, e vem a Inglaterra da revolu�~ao industrial. Quando n�os deslindamostudo isso n�os pensamos: faz sentido que haja uniformiza�~oes, elas de aula, padr~oes de tempo �unioe tudo mais. Mas n~ao faz sentido no s�eulo XX nem XXI.Ent~ao, aonteeu que os �ultimos estudos feito na Ponte ome�am todos da mesma maneira. Euli um em franês, um p�os-do. franês que dizia assim: quando for feita a hist�oria da edua�~ao dos�eulo XX teremos que onsiderar dois per��odos distintos, antes da Esola da Ponte, e depois daEsola da Ponte. E quando me perguntam omo foi poss��vel? Eu respondo: - respeitando quemn~ao queria. Ouviste bem: respeitando quem n~ao queria. Porque �e preiso dar tempo �as pessoaspara elas entenderem e depois dar-lhes possibilidade de elas modi�arem e esta re-elabora�~ao daultura pessoal e pro�ssional �e muito violenta. �E sofrimento, h�a um lado obsuro da Ponte, o ladoda fragilidade humana que eu n~ao onto, porque assusta. Ent~ao aonteeu exatamente assim, ompessoas normal��ssimas, que faziam a mesma pergunta. E que tiveram a ousadia, se quiser a louura,de respeitando quem n~ao queria, reservar o seu espa�o.O que fez? Foi onsiderar que \�e preiso uma tribo para eduar uma rian�a", prov�erbio afriano.O que fez? Foi levar em onta o ontributo do Paulo Freire8 que diz que \se aprende uns om os7Jan Amos Comenius (Cheo: Jan Amos Komensk�y; Inglês: John Amos Comenius; Alem~ao: Johann Amos Co-menius; 28 de mar�o de 1592 - 15 de novembro de 1670) [1℄ foi um �l�osofo, pedagogo e te�ologo heo de Margraviatede Moravia. [2℄[3℄ Ele serviu omo �ultimo bispo da Unity of the Brethren e tornou-se um dos primeiros promotoresda edua�~ao universal, um oneito eventualmente posto no seu livro Didatia Magna. Ele �e onsiderado o pai daedua�~ao moderna. [4℄ [5℄[1℄ Daniel Murphy, Comenius: A Critial Reassessment of his Life and Works (1995), p. 8 e p. 43.[2℄ \Clamores Eliae" ele dediou \To my lovely mother, Moravia, one of her faithful son . . . ". Clamores Eliae, p.69,Kastellaun/Hunsr�uk : A. Henn, 1977.[3℄ \Moravian by nation, language Bohemian, profession theologian, servant of Gospel from theyear of grae 1616." It is his own identi�aion in \Opera omnia didatia" 1657, http://www.uni-mannheim.de/mateo/amenaref/omenius/omenius1/p3/jpg/s468.html[4℄ \John Amos Comenius." Enylopedia of World Biography, 2nd ed. 17 Vols. Gale Researh, 1998. Reproduzidono Biography Resoure Center. Reaessado em 2 de janeiro de 2010.[5℄ Ivan Illih, Deshooling Soiety, 19728Paulo Reglus Neves Freire, ou somente Paulo Freire (Reife, 19 de setembro de 1921 - S~ao Paulo, 2 de maio de1997), foi um eduador, pedagogo e �l�osofo brasileiro. �E onsiderado um dos pensadores mais not�aveis na hist�oria daPedagogia mundial,[1℄ tendo inueniado o movimento hamado pedagogia r��tia. �E tamb�em o Patrono da Edua�~aoBrasileira.Destaou-se por seu trabalho na �area da edua�~ao popular, voltada tanto para a esolariza�~ao omo para a forma�~aoda onsiênia pol��tia. Autor de Pedagogia do Oprimido, livro que prop~oe um m�etodo de alfabetiza�~ao dial�etio, sedifereniou do \vanguardismo" dos inteletuais tradiionais da edua�~ao, sempre defendeu o di�alogo om as pessoassimples, n~ao s�o omo m�etodo, mas omo um modo de ser realmente demor�atio. Desta maneira todos teriamaesso �a apaita�~ao. Freire foi inueniado pelo personalismo, marxismo e atoliismo. Iniialmente ele adota umpensamento personalista at�e uma proposi�~ao que dialoga om o marxismo. Sob a inuênia personalista, a liberdadepara Freire �e de�nida omo o ligar-se ao Criador. Todavia, o ex��lio aproxima Freire do marxismo oidental, e sua ideiatradiional de liga�~ao-individual om o Criador �e substitu��da pela ideia de que a liga�~ao indiv��duo-Criador tem queser neessariamente mediatizada pelo oletivo dos homens.[2℄[3℄[1℄ NOVA ESCOLA - REPORTAGEM - Paulo Freire - O mentor da edua�~ao para a onsiênia[2℄ Andr�e Gustavo Ferreira da Silva. Paulo Freire e os primeiros movimentos do oneito de liberdade [S.l.: s.n.℄4



outros mediatizados pelo mundo". O que fez? Pegar em Agostinho da Silva9 e Lauro de OliveiraLima10. Eu s�o estou a falar de brasileiros. Todos os projetos que eu aompanho no Brasil, s~ao maisde 100, têm um referenial te�orio apenas brasileiro. N~ao quero estrangeiros, muito menos a Ponte,muito menos eu, nem os antigos omo a Montessori11 e outros que tais, eu quero Brasil. Eu n~aosou ufanista. Em vez de ler um Piaget, vamos ler o Lauro, em vez de ler um Dewey12, vamos ler o[3℄ http://ojs.fe.uniamp.br/ged/histedbr/artile/view/70179Internet: \https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho da Silva".10Lauro de Oliveira Lima (Limoeiro do Norte, 12 de abril de 1921 - Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2013) foi um pe-dagogista brasileiro, onheido pela sua atua�~ao pol��tia na edua�~ao e pelo desenvolvimento do M�etodo Psiogen�etio,estruturado a partir da Epistemologia Gen�etia de Jean Piaget.Em 1949, formou-se em Direito e em 1951 em Filoso�a.11Maria Montessori (Chiaravalle, 31 de agosto de 1870 - Noordwijk aan Zee, Pa��ses Baixos, 6 de maio de 1952) foiuma eduadora, m�edia, at�olia[1℄ e pedagoga.�E onheida pelo m�etodo eduativo que desenvolveu e que ainda �e usado hoje em dia em esolas p�ublias e privadasmundo afora.Destaou a importânia da liberdade, da atividade e do est��mulo para o desenvolvimento f��sio e mental das rian�as.Para ela, liberdade e disiplina se equilibrariam, n~ao sendo poss��vel onquistar uma sem a outra. Adoptou o prin��pioda auto-edua�~ao, que onsiste na interferênia m��nima dos professores, pois a aprendizagem teria omo base o espa�oesolar e o material did�atio[2℄.[1℄ Eduadores at�olios[2℄ Maria Montessori, Eduar para Creser12John Dewey (Burlington, Vermont, 20 de outubro de 1859 - 1 de junho de 1952) foi um �l�osofo, pedagogo epedagogista norte-ameriano.�E onsiderado o expoente m�aximo da esola progressiva norte-ameriana [1℄.[1℄ John Dewey, Eduar para Creser
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An��sio13, em vez de ler um Clapar�ede14, vamos ler o Louren�o Filho15, em vez de ver o Ferri�ere16,vamos ver o Fernando de Azevedo17. Perebem? Porque eles reinterpretaram.Ent~ao no Brasil, essa �e a novidade, eu resolvi esqueer a Ponte. E sexagen�ario voltei �a esola omuma ponte no Brasil, feita por brasileiros sem o m��nimo ontributo da Ponte. �E totalmente brasileiroe tem a mesma estrutura, a mesma organiza�~ao de uma esola que rompe om a hamada esolaprussiana ou tradiional.13An��sio Sp��nola Teixeira (Caetit�e, 12 de julho de 1900 - Rio de Janeiro, 11 de mar�o de 1971) foi um jurista,inteletual, eduador e esritor brasileiro.[1℄ Personagem entral na hist�oria da edua�~ao no Brasil, nas d�eadas de 1920e 1930, difundiu os pressupostos do movimento da Esola Nova, que tinha omo prin��pio a ênfase no desenvolvimentodo inteleto e na apaidade de julgamento, em preferênia �a memoriza�~ao. Reformou o sistema eduaional da Bahiae do Rio de Janeiro, exerendo v�arios argos exeutivos. Foi um dos mais destaados signat�arios do Manifesto dosPioneiros da Edua�~ao Nova[2℄, em defesa do ensino p�ublio, gratuito, laio e obrigat�orio, divulgado em 1932. Fundoua Universidade do Distrito Federal, em 1935, depois transformada em Fauldade Naional de Filoso�a da Universidadedo Brasil.Na ideia de uma edua�~ao integral[3℄ e uma edua�~ao para todos, expressa por An��sio Teixeira foi a onep�~aode edua�~ao que permeou os esritos e a obra de An��sio Teixeira, est�a a base de sua atua�~ao omo eduador e suaontribui�~ao para a edua�~ao no Brasil, que alguns onsideram importante at�e hoje.[1℄ Biogra�a na p�agina do Centro de Pesquisa e Doumenta�~ao de Hist�oria Contemporânea do Brasil (CPDOC)[2℄ Manifesto dos pioneiros da edua�~ao nova, BR: Pedagogia em foo.[3℄ \Esse termo ou essa onep�~ao . . . , a partir das id�eias deste eduador, omo signi�ando �aquela edua�~ao quedeva preparar integralmente o sujeito, no sentido de lhe ofereer as ondi�~oes ompletas para a vida. Nesse sentido,a fun�~ao da esola extrapola o ensino e a transmiss~ao de onte�udos que garantam o aprender a ler, esrever e ontar.A fun�~ao da esola avan�a para o ampo da edua�~ao total do sujeito, no momento em que prioriza no seu urr��ulo,n~ao apenas os onte�udos l�assios ient���os: da leitura, da esrita e das iênias exatas; todavia, quando trata eoportuniza em seu trabalho pedag�ogio a transmiss~ao de valores �etios e morais, do ensino das artes e da ultura, deh�abitos de higiene e disiplina e de prepara�~ao para um o�io." - A Defesa pela Edua�~ao Integral na Obra de AN��sioTeixeira, por Aleir Ferraz Ten�orioi e Analete Regina Shelbauerii, Universidade Estadual de Maring�a14Internet: \https://pt.wikipedia.org/wiki/Edouard Clapar�ede".15Manuel Bergstr�om Louren�o Filho (Porto Ferreira, 10 de mar�o de 1897 - 3 de agosto de 1970) foi um eduador epedagogista brasileiro onheido sobretudo por sua partiipa�~ao no movimento dos pioneiros da Esola Nova. Sua obranos revela diversas faetas do inteletual eduador, extremamente ativo e preoupado om a esola em seu ontextosoial e nas atividades de sala de aula.A Conep�~ao de Edua�~ao de Louren�o �e oloada em sua obra \Introdu�~ao ao estudo da Esola Nova":\O verdadeiro papel da esola prim�aria �e o de adaptar os futuros idad~aos, material e moralmente, �as neessidadessoiais presentes e, tanto quanto seja poss��vel, �as neessidades vindouras, desde que possam ser previstas om seguran�a.Essa integra�~ao da rian�a na soiedade resume toda a fun�~ao da esola gratuita e obrigat�oria, e explia, por si s�o,a neessidade da edua�~ao omo fun�~ao p�ublia. Por isso mesmo, o tiro��nio esolar n~ao pode ser mais a simplesaquisi�~ao de f�ormulas verbais e pequenas habilidades para serem demonstradas por oasi~ao dos exames. A esola devepreparar para a vida real, pela pr�opria vida. A mera repeti�~ao onvenional de palavras tende a desapareer, omose viu na nova onep�~ao da `esola do trabalho'. Tudo quanto for aeite no programa esolar preisa ser realmentepr�atio, apaz de inuir sobre a existênia soial no sentido do aperfei�oamento do homem. Ler, esrever e ontar s~aosimples meios; as bases da forma�~ao do ar�ater, a sua �nalidade permanente e inex��vel. Do ponto de vista formal,isso signi�a a ria�~ao, no indiv��duo, de h�abitos e onheimentos que inuam diretamente no ontrole de tendêniasprejudiiais, que n~ao podem ou n~ao devem ser sufoadas de todo pelo automatismo ps��quio poss��vel na infânia. Eomo onsequênia, nos grandes meios urbanos, �a esola abe, hoje, iniludivelmente, failitar a orienta�~ao e sele�~aopro�ssional, pelo estudo das aptid~oes individuais da rian�a, onheimento e eslareimento do desejo dos pais, tradi�~aoe possibilidades da fam��lia. Esse aspeto �e inteiramente desonheido em nossas esolas."16Adolphe Ferri�ere (Genebra, 30 de Agosto de 1879 - Genebra, 16 de Junho de 1960) foi um pedagogista su���oujo trabalho pedag�ogio est�a estreitamente ligado ao movimento da Esola Nova, omo um dos seus fundadores eeventualmente o seu maior ide�ologo.17Fernando de Azevedo (S~ao Gon�alo do Sapua��, 2 de abril de 1894 - S~ao Paulo, 18 de setembro de 1974) foi um
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4 Projeto Ânora e forma�~ao de professoresQuando eu assumi no Brasil aompanhar esse projeto, que �e o projeto Ânora, os professores pergun-taram: - Vamos ter forma�~ao? - Para quê? - �E que n�os s�o sabemos fazer aquilo que nos ensinaramno magist�erio, na fauldade. Eu disse: - �Otimo. - Ah, mas n�os s�o sabemos dar aula. - �Otimo. - Masn�os exigimos que (...) deorar a tabuada. - �Otimo. N�os n~ao jogamos fora a rian�a om a �agua dobanho, n�os aproveitamos a pessoa omo ela �e, e damos-lhe as ondi�~oes de ela se transformar. Foimuito interessante.N�os s�o nos reunimos uma semana antes de ome�ar o projeto. Estavam em pânio. E se quiseremeu expliarei porque eles estavam em pânio. No primeiro dia de uma semana, na segunda-feira, elesestavam prontos om um papel para a forma�~ao de professores. Eu perebi que eles estavam ansiosos.Eu disse: - vamos ent~ao ome�ar, - vamos l�a. Ent~ao eu disse: - esrevei nessa folha os 10 valoresque omandam as vossas vidas. Eles olharam para mim omo que para um extraterrestre - o que elequer fazer disto? Esolas s~ao pessoas. As pessoas dos professores s~ao os valores que omandam assuas vidas e o que eles s~ao fora da esola s~ao dentro da esola. Um professor n~ao ensina aquilo quediz, o professor transmite aquilo que �e.Ent~ao eu quero saber quais s~ao os valores para ver se h�a valores omuns. Eles �zeram, em inominutos. Eu disse: - Ent~ao, paradinha para o af�e. - J�a? - �E, v~ao passear um pouquinho e deixai-me aqui. Peguei num quadro dupla entrada, ruzei, e n~ao �e que apareeram 5 valores em todos ospap�eis? Eu �quei enantado, a Ponte tinha três. Porque este exer��io foi feito h�a quase 40 anos naPonte. Resultou em pleno. Ent~ao n�os dissemos, se estes s~ao os nossos valores, que dispositivos, quepr�atias, que metodologias s~ao ompat��veis, oerentes om estes valores? Que dispositivos? Ent~aon�os ome�amos a pereber que ter��amos que mudar. S�o que eles iriam mudar passado uma semana.Eu pensei, eles têm que ome�ar a mudar a partir daquilo que s~ao, daquilo que sabem, daquilo que�e seguro. N�os n~ao podemos riar inseguran�a nas pessoas.Quando hegou a sexta-feira �a tarde, na �ultima meia hora, eu perguntei: - Ent~ao amigos, omo�e que vamos ome�ar o projeto Ânora? Pela via soft, ou pela via hard? Eu tinha expliado, soft �eome�ar dando aula, erto?, e ir mudando aqui e ali, grandes metas, pequeninos passos, rian�a n~ao�e obaia, tudo isso, bem fundamentado ienti�amente. Eu pensei que aquela gente que tinha dado20, 30 anos de aula, fosse dizer: - vamos pelo soft. N~ao. (disseram) - Hard. Eu omeei a rir. -Estais a brinar omigo. - N~ao, vamos j�a direto. - Mas porquê? - Tu est�as onoso. A�� eu levei umsusto, - Est�as onoso? Mas eu n~ao vou ter... eu sou p�essimo em trabalhar om rian�as. Eu at�etrabalho om rian�a, mas pronto, muito disretamente. Quem faz o Brasil �e o brasileiro, n~ao �e umportuguesinho agora.Ent~ao foi muito bonito. Porque eu disse, ent~ao segunda-feira eu s�o tenho dois ombros para horardois de ada vez, mais n~ao d�a. Segunda-feira toda a gente horava porque, e agora importa dizer,esse projeto Ânora ele foi omposto om rian�as e jovens jogados fora de outras esolas. Crian�asde três favelas das mais violentas da periferia de S~ao Paulo. Jovens que n~ao sabem quem �e o pai.Jovens violados que n~ao ontrolam o esf��nter. Jovens que viram a m~ae ser assassinada. Jovem queest�a no tr�a�o omo avi~aozinho. Jovem l��der de gang. Jovem om 13, 14 anos que n~ao sabe ler nemesrever. Perebem? Jovem na prostitui�~ao juvenil.Como �e que esses jovens que vinham de outras esolas expulsos se omportaram? L�ogio. S�o queao �m de 15 dias, ao �m de 15 dias, foram duas semanas intensas. Aqueles jovens responderam deuma maneira t~ao linda. Tudo que era pixagem desapareeu. N~ao h�a um riso, n~ao h�a papel no h~ao.N~ao h�a um aso de indisiplina. E as rian�as que n~ao sabiam ler, agora om 11, 12 anos est~ao atrabalhar onte�udos do oitavo e nono ano. T~ao simples. Porquê? Porque aqueles professores foramprofessor, eduador, r��tio, ensa��sta e soi�ologo brasileiro.7



respeitados naquilo que eles eram. Claro que eles arrisaram demasiado. Ou eu tamb�em. Eu aeiteiir para o lado hard porque sou louo. N~ao deveria ter aeito. Mas orreu bem.E quando lhes foi apresentado um p�ublio t~ao dif��il omo aquele era, eles entraram em pâniopor duas raz~oes. Pelo p�ublio, pelas rian�as e jovens que eles iam reeber. E porque eles tinhamentendido, no �m daquela semana, que teriam que fazer algo orrespondente aos valores em queareditavam, e que n~ao tinha nada a ver om a organiza�~ao da esola tradiional. Foi isso, foi umasemana deisiva.Eu digo que �quei muito emoionado no �m daqueles 15 dias. Eu reordo-me que reunimos omos pais. Foi muito bonito. Uma das regras que n�os, om eles, estabeleemos foi que quando algu�emest�a a fazer barulho, zoeira, que prejudia, ningu�em diz xiu, nem amea�a, nem diz oh, n~ao hama aaten�~ao. Levanta a m~ao, faz um sinal. Foi dif��il, da primeira vez eles ome�aram, estavam todosa fazer zoeira, eu lembro que levantei o bra�o e �quei ino minutos �a espera, mudei de bra�o e 25minutos, tipo assim, mudando de bra�o �a espera. Mas disiplinei-me, eu n~ao poderia deixar de fazeraquilo.Quinze dias depois, �zemos uma reuni~ao numa �agora18, entenas de rian�as om as fam��lias, umazoeira total. A nossa ordenadora levantou o bra�o, as rian�as olharam, levantaram o bra�o, os paisolharam levantaram o bra�o. Foi uma hora e meia de onversa em que ningu�em falou para o lado.Reparai a transforma�~ao. Como �e que ela se opera? N~ao �e magia. �E um outro oneito de esola,um outro oneito de edua�~ao. Se quiserem hamemos \omunidades de aprendizagem". Que onosso amigo Paulo (Freire), e o nosso amigo Lauro, e o nosso amigo Agostinho e o An��sio Teixeira ea Maria Nilde Masellani19 e outros �zeram em esrito h�a mais de 50 anos.5 Realidade da esola p�ublia brasileiraEu tenho por h�abito dizer que o Brasil tem os professores ertos a trabalhar do modo errado. Quandose pretende ter o (�Indie de Desenvolvimento da Edua�~ao B�asia) IDEB 6 em 2022, onsidero issop���o, miser�avel. Qualquer esola brasileira pode alan�ar o IDEB 10 em dois ou três anos. E seduvidam, oloai-me l�a. E n~ao sou eu que vou fazer. Ent~ao omo eu vejo, eu vejo, ostumo brinar,de um modo estr�abio. Ou seja, isto �e uma met�afora. Vejo om um olhar externo que me leva a rerque o Brasil ainda ompatua om velhas tradi�~oes e heran�as hist�orias e soiais. �E preiso sabera que senhor �e que n�os estamos a servir quando estamos em uma sala de aula. E um olhar internoporque eu partilho a vida, o dia a dia, de muitas esolas brasileiras.O que eu vejo �e que h�a mais de em esolas no Brasil, e haver�a muitas mais, porque eu n~ao onhe�o,que mostram que �e poss��vel sair desse ��rulo viioso da reprodu�~ao esolar soial, da reprodu�~aode uma soiedade injusta que n�os temos. De uma produ�~ao ��n�ma, p���a, o termo �e este que v�osutilizais, e dessa sina do analfabetismo funional e literal. Hoje a pr�atia da leitura ontinua restritaao livro, o que �e �otimo, mas muito pouo, e a uma Internet onsumida de um modo a�efalo. Tudo oque �e web deveria ontribuir para humaniza�~ao da esola, e n~ao �e isso que eu vejo.18 �Agora �e um termo grego que signi�a a reuni~ao de qualquer natureza, geralmente empregada por Homero omouma reuni~ao geral de pessoas. A �agora paree ter sido uma parte essenial da onstitui�~ao dos primeiros estadosgregos.19Maria Nilde Masellani (S~ao Paulo, 3 de abril de 1931 - S~ao Paulo, 19 de dezembro de 1999) foi uma eduadorabrasileira.Foi hamada pelo ent~ao seret�ario de edua�~ao de S~ao Paulo, Luiano Carvalho, para partiipar de uma omiss~ao deeduadores om a �nalidade de elaborar um projeto eduaional que privilegiasse a voa�~ao do aluno e de sua omu-nidade. Ent~ao, em 1961 foi riado o S.E.V., Servi�o de Ensino Voaional, e Maria Nilde assumiu a sua oordena�~aoat�e a sua extin�~ao, em 1969. 8



Eu aredito, eu gosto mais de ver do lado positivo, eu gosto mais de ver o meio opo heio do queo meio opo vazio. Ent~ao eu falo sempre em dois registros. O primeiro um apelo, um apelo �a pol��tiap�ublia, aos titulares do poder, das seretarias, eu tenho muitos amigos seret�arios de edua�~ao, doMinist�erio, para que olhem para esses mais de 100 projetos. Ent~ao eu pre�ro ver do lado positivo.Que se tome em aten�~ao esses mais de 100 projetos e muitos mais que deve haver por a��, paraque ada qual, ao seu modo e om autonomia, partindo daquilo que est�a esrito no artigo 15 e no23 da lei de diretrizes e bases, possibilitar a essas esolas que sejam, n~ao �e modelo, n~ao h�a modelos,mas referênias que possam levar a edua�~ao do Brasil para um patamar que ele pode oupar. N~ao�e inevit�avel que esteja no otag�esimo n~ao sei quanto do PISA (Programme for International StudentAssessment), ou que esteja, n~ao �e inevit�avel. Ali�as eu n~ao quero saber do PISA para nada. Umaoisa que n~ao me traz nada, mas �e sintom�atio. Ent~ao o que eu vejo �e que o Brasil tem tudo o quepreisa. Tem �e que mudar a pol��tia p�ublia. Tem �e que mudar o modo omo hoje se vê a edua�~ao.
TV Paulo Freire 2014Paran�a (Seretaria da Edua�~ao)
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