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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho, apresentado a Disciplina de Trabalho de Conclusao do CursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lato sensu em 

Planejamento e Gestao Escolar da Universidade Federal de Campina Grande do 

Campus de Cajazeiras-PB, apresenta o resultado de um Projeto Vivencial que teve como tltulo; 

"Sistematica de Avaliacao do Programa Projovem Urbano em uma Escola Estadual" 

desenvolvido aproximadamente num periodo de 80h, com professores que ledonam no 

Programa Projovem Urbano - (PJU), e se concretizou numa Escola da Rede Estadual de 

Ensino, situada na cidade de Cajazeiras-PB. Neste Projeto, os professores que atuam no 

Programa, sob a coordenacao da aluna do Curso de Especializacao e tambem professora do 

Programa, elaboraram e implementaram uma sistematica de avaliacao que, por sua vez, foi 

adotada em sua pratica docente, mediante os instrumentos avaliativos que estes ja utilizam em 

sala de aula com os alunos. Compreendeu-se dessa forma que, por o Programa apresentar 

lacunas em seu processo de execucao de avaliacao, ainda ha a necessidade de implementar e 

elaborar uma Sistematica de Avaliacao como forma de redimensionar, reorientar os 

instrumentos de avaliacao adotado pelos professores do Programa. A partir do exposto, 

elaborou-se a seguinte questao de pesquisa: De que modo e para quais fins a 

sistematizacao da avaliacao do Programa Projovem Urbano ocorre em uma Escola 

Estadual, tendo em vista os fins educacionais pelos quais ele e implementado? E 

ainda teve-se como objetivo geral: analisar as possibilidades de otimizacao de uma 

sistematica de avaliacao do Programa Projovem Urbano em uma Escola Estadual, 

tendo em vista os fins educacionais pelos quais ele e implementado. Destacou-se 

ainda, no embasamento teorico - sob a luz dos autores, tais como: Esteban (1999); Hoffmann 

(1993); Luckesi (2005; 2004); Menezes (2014) dentre outros - , os conceitos, fundamentos e as 

diferentes abordagens de avaliacao como a diagnostics, formativa e a somativa, que 

proporcionaram uma maior compreensao de conhecimentos sobre o processo de avaliacao. 

Utilizou-se como metodologia um levantamento bibliografico, abordagem qualitativa, analise 

documental, observacoes e estudos exploratorios com base em autores como Lakatos (2003), 

Menga & Andre (1986), Minayo (2001) os quais proporcionaram uma visao mais ampla acerca 

das informaooes coletadas para a concrefizacao do Projeto Vivencial. Partieiparam do Projeto 

professores que ledonam no Programa, alguns funcionarios e a equipe Gestora da Unidade 

Escolar. Portanto, com a elaboracao desta sistematica de avaliacao desen vol vida com a 

participacao dos professores e outros membros da Unidade Escolar, foram obfjdos resultados 

positjvos para o processo de ensino e aprendizagem e rendimento escolar dos discentes do 

Programa, os quais contribuiram para um maior conhecimento e aprofundamento acerca das 

estrategias de avaliacao, permitindo aos professores e alunos, uma acao- reflexao-acao 

contjnuada sobre o complexo ato de avaliar. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistematica, Avaliacao, Projovem Urbano. 
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INTRODUCAO 

Neste trabalho, apresentado a discipiina de Trabalho de Conclusao do CursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lato 

sensu em Planejamento e Gestao Escolar, da Universidade Federal de Campina 

Grande do Campus de Cajazeiras-PB, analisa-se o resultado de um Projeto Vivencial intitulado 

"Sistematica de Avaliacao do Programa Projovem Urbano em uma Escola 

Estadual" que foi desenvolvido aproximadamente num periodo de 80h com professores que 

ledonam no Programa Projovem Urbano - PJU, e se concretizou numa Escola da Rede 

Estadual de Ensino, situada na ddade de Cajazeiras-PB. Nesse Projeto, os professores que 

ledonam no Programa, sob a coordenacao da aluna do Curso de Espedalizagao e tambem 

professors do Programa, elaboraram e implementaram uma sistematica de avaliacao que, por 

sua vez, foi adotada em sua pratjca docente, mediante os instrumentos avaliativos que os 

envolvidos ja utilizam em sala de aula. 

Compreendeu-se no decurso do trabalho que o Programa apresenta lacunas em seu 

processo de execucao da avaliacao porque, mesmo sabendo que existem metodos e 

instrumentos, a pratica nao estava suprindo a real necessidade dos alunos no sentido de avalia-

los de forma eficaz. Desse modo, percebeu-se a necessidade de implementar e elaborar uma 

Sistematica de Avaliacao como forma de redimensionar o processo de avaliacao adotado pelos 

professores do Programa. Foi, entao, a partir dessa percepcao da defasagem na 

avaliacao educacional do Programa que se formalizou a seguinte questao de 

pesquisa: De que modo e para quais fins a sistematizacao da avaliacao do 

Programa Projovem Urbano ocorre em uma Escola Estadual, tendo em vista os fins 

educacionais pelos quais ele e implementado? Entendido que o Programa foi 

implementado com a finalidade de elevar a escolaridade dos alunos, proporcionar 

aos jovens uma educacao profissional basica, assim como tambem uma educacao 

voltada para a implementacao de acoes sociais em funcao de valorizar o exercicio 

da cidadania, dentre outros aspectos em que o Programa pauta. (Salgado, 2008). E 

que possui seus metodos e instrumentos de avaliacao propostos pelo Projeto 

Pedagogico Integrado (PPI) que rege e norteia o Programa, e que, segundo 

observacoes da pesquisadora e professora do Programa, entendeu-se que a pratica 

de avaliacao adotada pelos professores necessita de um redimensionamento para 

que os objetivos sejam alcancados. 
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E ainda teve-se como objetivo geral; analisar as possibilidades de 

otimizacao de uma sistematica de avaliacao do Programa Projovem Urbano em uma 

Escola Estadual, tendo em vista os fins educacionais pelos quais ele e 

implementado, o qual se desmembrou nas especificidades; compreender por quais 

mecanismos ou instrumentos a equipe docente avalia o programa Projovem Urbano 

em uma Escola Estadual; averiguar de que modo a equipe de professores que 

compoe o programa Projovem Urbano avalia o seu desenvolvimento em uma Escola 

Estadual; e identificar a competencia dos educadores em relagao a sistematica de 

avaliacao acerca do programa Programa Projovem Urbano em Escola Estadual. 

Para a execucao do Projeto Vivencial se utilizou como metodologia o levantamento 

bibliografico, a abordagem qualitativa, a analise documental, as observaooes e os estudos 

exploratorios com base em autores como Lakatos (2003), Menga & Andre (1986), Minayo 

(2001), os quais proporcionaram uma visao mais ampla acerca das informaooes coletadas para 

a concretizacao do Projeto. Nesse sentido, segundo os autores Cervo e Bervian 

a metodologia cientffica e o estudo dos metodos de conhecer. Trata-se de 

metodos de buscar o conhecimento, e uma forma de pensar para se chegar 

a natureza de um determinado problema, seja para explica-lo ou estuda-lo. 

O metodo cientffico e entendido como o conjunto de processos orientados 

por uma habilidade critica e criadora voltada para a descoberta da verdade 

e para a construcao da ciencia hoje, a pesquisa constitui seu principal 

instrumento ou meio de acesso (CERVO ; BERVIAN, 2004). 

Em consonancia com a ideia dos autores, ve-se que o uso das metodologias serve 

para conhecer e buscar metodos que sejam relevantes para a pesquisa, como forma de se 

alcancar os objetivos propostos pelo trabalho ou projeto. Portanto, os metodos e tecnicas 

utilizados de acordo com as necessidades encontradas no campo de pesquisa se tomam de 

grande importancia para a obtencao de resultados concretos e reais do que se deseja investigar 

ou conhecer dentro do contexto estudado. Deve-se, desse modo, utilizar as metodologias como 

forma de orientar o trabalho, adequando-as e inserindo-as durante o processo de obtencao de 

informaooes e coleta de dados que sao necessarios e pertjnentes para o sucesso da pesquisa. 

Quanta aos envolvidos, foram partjcipantes do Projeto os professores que ledonam no 

Programa, alguns fundonarios do setor administrativo e a equipe Gestora da Unidade Escolar, 

sempre tendo em vista a pratica para a elaboracao e implementacao das estrategias de uma 

sistematica de avaliacao. 
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Desta forma, as tematicas abordadas no trabalho apontam diferentes conceitos e 

concepooes acerca da avalieao no Programa Projovem Urbano, (PJU), e para fundamentar 

este Projeto Vivencial se estudou as contribuicoes de Salgado (2008), uma vez que a autora 

discursa acerca das propostas do Programa e sobre os conceitos e modalidades de avaliacao 

utilizadas no PJU. Para um melhor entendimento acerca da avaliacao, foram analisadas as 

diferentes concepooes e conceitos de abordagens de avaliacao como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diagnostica, formativa 

e a somativa, na perspectiva de autores como: Esteban (1999); Hoffman (1993); Luckesi (2005; 

2004); Menezes (2014) dentre outros. Sendo que os referenciais bibliograficos estudados 

proporcionaram uma maior compreensao de conhecimentos sobre o processo de avaliacao. 

Desse modo, elaborou-se uma sistematica de avaliacao durante a execucao do Projeto 

Vivencial, obtendo, assim, um conjunto de estrategias como resultado do desenvolvimento do 

Projeto, sistematica e estrategias essas que os professores utjlizaram em sua pratica educativa, 

como forma de redimensionar e reorientar o processo de avaliacao. Proporcionando aos 

discentes, por sua vez, maiores chances de se reconhecerem nesse processo de avaliacao e 

autoavaliacao, embasados, evidentemente, nos instrumentos uiizados pelos professores para 

avaliar, dentre os quais se destacam alguns como; o Cademo de Registro de Avaliacao (CRA), 

Sinteses integradoras, Estudos Complementares, Atividades Nao Presenciais (ANPs) e etc. 

Os estudos acerca dos diferentes conceitos, concepooes e abordagens de avaliacao, 

por conseguinte, proporcionaram - principalmente aos professores que ledonam no Programa 

- uma compreensao de que a avaliacao deve obrigatoriamente e necessariamente acontecer 

durante todo o processo de elaboracao e construcao do conned mento. E, com a elaboracao 

deste sistematica de avaliacao desenvolvida com a partidpacao dos professores e outros 

membros da Unidade Escolar, foram obtidos resultados positivos para o processo de ensino e 

aprendizagem e rendimento escolar dos discentes do Programa, sistematica essa que 

contribuiu para um maior conhedmento e aprofundamento acerca das estrategias de avaliacao, 

permitjndo aos professores e alunos uma acao- reflexao-agao continuada sobre o complexo ato 

de avaliar. 

1 CONCEITOS E FUNDAMENTOS SOBRE O PROCESSO DE AVALIACAO NO 

PROGRAMA PROJOVEM URBANO EM UMA ESCOLA ESTADUAL 

Segundo o Projeto Pedagogico Integrado (PPI) do Programa, o processo de 

avaliacao que os professores executam ocorre de modo processual, sistematico e 
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continue-, intermediado por inumeros instrumentos e estrategias de avaliacao que 

tern como finalidade estimular e proporcionar aos alunos varios caminhos para 

obterem um bom desempenho durante o ciclo ou o trimestre estudado. Nessa 

perspectiva, de sistematizacao de estrategias de avaliacao entendidas e 

implementadas no Programa, os professores participaram do desenvolvimento do 

Projeto de modo direto, sendo protagonistas da elaboracao das estrategias e 

sistematizacao dos metodos avaliativos que foram utilizados com os alunos em sala 

de aula. 

E com relacao ao desenvolvimento do Programa Projovem Urbano - PJU em 

seu Projeto Pedagogico Integrado (PPI), Salgado (2008) elucida que 

o ProJovem Urbano estabelece diretrizes curriculares e metodologicas que 

orientam a elaboracao de materials didaticos proprios, a organizacao do 

trabalho pedagogico e a avaliacao dos processos de ensino e 

aprendizagem. Desse modo, a conformacao curricular e construida a partir 

do cruzamento de eixos estruturantes com conteudos curriculares 

selecionados (ciencias humanas, lingua portuguesa, ingles, matematica, 

ciencias da natureza, qualificagao profissional e partidpacao cidada), ou 

seja, os conteudos devem ser trabalhados a partir dos seguintes eixos 

estruturantes: juventude e cultura, juventude e cidade, juventude e trabalho, 

juventude e comunicacao, juventude e tecnologia e juventude e cidadania 

(SALGADO, 2008, p.21-22). 

De acordo com o Programa ProJovem Urbano (PJU), a progressao 

continuada do aluno deve ser buscada num trabalho conjunto entre educadores e 

jovens, utilizando todos os momentos do curso - ensino, aprendizagem, avaliacao e 

atividades de reforco - para promover o desenvolvimento das habilidades basicas 

previstas no Programa. Todos os momentos devem ser avaliados, tornando-se uma 

atividade continua e adquirindo como base as abordagens ou modalidades de 

avaliacao, cada qual sendo utilizada conforme a situacao assim exigir, sempre 

refletindo que o ato de avaliar nunca significa dar "nota", mas pressupoe um registro 

que indique o desenvolvimento dos alunos de acordo com a proposta pedagogica 

determinada por um programa ou curso. Pois, conforme Salgado (2008), algumas 

das atividades desenvolvidas pelos alunos sao, ao mesmo tempo, de aprendizagem 

de um processo avaliativo formativo no qual nao se pode deixar de, em 

determinados momentos, atribuir um valor que expresse essa aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos. 

Segundo o Portal do MEC, o Programa tern como objetivo principal 
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elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam 

ler e escrever e nao tenham concluido o ensino fundamental, visando a 

conclusao desta etapa por meio da modalidade de Educagao de Jovens e 

Adultos integrada a qualificacao profissional e o desenvolvimento de agoes 

comunitarias com exercicio da cidadania, na forma de curso, conforme 

previsto no art. 81 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (MEC, 2016, 

P- 1). 

Entao, entende-se que o Programa de Inclusao de Jovens, Projovem 

Urbano, visa integrar os jovens no mercado de trabalho por meio da qualificacao 

profissional, assim como tambem inseri-Ios na sociedade atraves de acoes 

comunitarias, auxiliando-os em seus processos de compreensao e participacao 

quanta a suas funcoes sociais, tendo como base o exercicio da cidadania, para que 

eles se tornem protagonistas e atuantes nos problemas sociais que afetam sua 

cidade ou sua comunidade. 

Os jovens que estudam no Programa em analise cursam uma modalidade 

de ensino de Jovens e adultos (EJA) que nao acompanha ou nao segue os mesmos 

ritmos ou praticas pedagogicas do ensino regular. O Programa possui um ritmo mais 

lento e diferenciado para um publico tambem diferenciado, pois lida com jovens que 

estao afastados ha algum tempo do contexto escolar. Possui um Projeto Pedagogico 

Integrado (PPI) o qual direciona toda a pratica pedagogica da equipe docente para 

atuar com base nos criterios propostos nesse Projeto Pedagogico, visando 

proporcionar aos jovens uma educacao inclusiva, adequando - a pratica e os 

criterios - as condicoes de vida e de trabalho dos alunos. Um dos criterios que se 

pode destacar e com relacao aos instrumentos e metodos de avaliacao utilizados 

pelo Programa, ja que tais procedimentos se adequam as especificidades dos 

alunos, priorizando suas condicoes e processos de aprendizagens, sua realidade, de 

modo que esses jovens sao avaliados durante todo o processo de forma processual, 

continua e sistematica. 

Portanto, o Ministerio da Educacao acrescenta ainda que 

a Lei de Diretrizes e Base da Educacao, em seu artigo 37, determina que a 

Educacao de Jovens e Adultos e destinada aqueles que nao tiveram acesso 

a continuidade de estudos no Ensino Fundamental e no Ensino Medio na 

idade propria, oferecendo-lhes oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as caracteristicas do alunado, seus interesses e condicoes de 

vida e de trabalho (MEC, 2008, p.3). 

Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao prioriza e disponibiliza uma 

educacao inclusiva para que esses jovens possam recuperar o tempo "perdido", 
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trazendo-os de voita para o contexto escolar para darem continuidade aos seus 

estudos, oferecendo-lhes a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho por 

meio da formacao basica e profissional, dentro, claro, das suas possibilidades de 

vida e de trabalho, seja informal ou formal. E, quanta aos metodos e estrategias de 

avaliacao, devem priorizar as especificidades dos alunos que estao inseridos nesse 

contexto. 

Com base no exposto, Salgado (2008) comenta que, segundo a concepcao 

do Programa Projovem Urbano, 

a avaliacao do ensino e aprendizagem constitui um processo cumulative 

continuo, abrangente, sistematico e flexivel de obtencao e julgamento de 

informacoes de natureza qualitativa e quantitativa sobre o ensino e a 

aprendizagem, de forma a obter subsidios para: (a) planejar as intervencoes 

docentes; (b) criar formas de apoio aos alunos que apresentem dificuldades; 

(c) verificar se os objetivos propostos estao sendo alcaneados; (d) obter 

subsidios para a revisao dos materials e da metodologia do curso 

(SALGADO, 2008, p. 119). 

Entendeu-se, dessa forma, que o processo avaliativo se torna essencial 

dentro do processo de ensino e aprendizagem se utilizado de acordo com as 

diversas necessidades encontradas durante o percurso escolar. Deve-se, por 

conseguinte, inserir nas agdes ou praticas pedagogicas as diferentes abordagens ou 

modalidades de avaliacoes, seja elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continua, diagnostics, formativa ou 

somativa. Se estas nao forem utilizadas de forma adequada, atendendo as 

especificidades de aprendizagem em cada ciclo, podera dificultar a progressao do 

aluno, uma vez que o aprendente necessita de um olhar muito cuidadoso por parte 

dos ensinantes no processo e na forma como e avaliado. 

Lembrando que existem inumeras formas e metodos de avaliacao, cabendo 

aos professores do Programa inserir no processo educativo a sistematica elaborada 

e implementada por meio da sistematizacao dos instrumentos de avaliacao 

utilizados pelos professores, como mais uma forma de avaliar e reavaliar, para nao 

correr risco de aprovar ou reprovar o aluno sem fundamentos ou comprovacao, ou 

ate mesmo nao proporcionando chances para que o aprendente possa refletir sobre 

como funciona esse processo de avaliar ou autoavaliar-se, possibilitando, dessa 

maneira, a conscientizacao de seus avancos e dificuldades, transformando-o ator 

principal do processo de aprendizagem, conferindo-lhe autonomia e 
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responsabilidade na conducao de seu percurso com a conducao e acompanhamento 

do ensinante. 

Dessa forma, no Programa ora empreendido, acreditou-se que para 

conceber e introduzir um processo ou uma sistematica de avaliacao era necessario 

utilizar metodos, estrategias e abordagens de avaliacao como meio de entender e 

intervir na pratica e sistematizacao dos dados obtidos ao longo do processo 

educativo. 

Com relacao aos instrumentos de avaliacao, as autoras Franca e Campelo 

(2006), citadas por Menezes et al (2014), enfatizam que 

os instrumentos que os professores tern utilizado para avaliar o grau de 

conhecimento de seus alunos estao resumidos a exames pontuais, com 

hora marcada, alunos distribuidos em filas e, o que deveria acontecer de 

forma natural se artificializa em rituais que acabam por amedrontar e 

cercear as possibilidades de verificacao de aprendizagem realizadas pelos 

alunos (FRANCA; CAMPELO, 2014, p. 55). 

Conforme posicionamento das autoras referidas (OP. CIT., 2014), os 

instrumentos avaliativos que alguns professores utilizam para avaliar a 

aprendizagem dos alunos fazem parte de uma pratica excludente e amedrontadora 

em algumas escolas, pois nao conseguem obter resultados positivos; avaliam de 

forma hierarquica, com metodos tradicionais que nao conseguem enxergar a real 

aprendizagem dos alunos; avaliam de modo superficial, nao possibilitando aos 

alunos momentos de aprendizagens, de auto avaliacoes, dentre outros, envolvidos 

num processo natural, processual e espontaneo. 

Com relacao ao Programa (PJU) realizado numa Escola Estadual no periodo 

noturno - objeto de estudo deste Projeto Vivencial que tern como objetivo analisar 

as possibilidades de otimizacao de uma sistematica de avaliacao do Programa 

Projovem Urbano em uma Escola Estadual, tendo em vista os fins educacionais 

pelos quais ele e implementado - , a avaliacao ocorre segundo as seguintes 

modalidades:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diagnostica formativa e tambem somativa. Sendo que, nessa 

perspectiva, os alunos sao avaliados de acordo com o desenvolvimento das 

habilidades desenvolvidas durante todo o processo de desenvolvimento do 

programa e de acordo com as atividades desenvolvidas pelos alunos em sala e 

extrassala. 
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Para tanto, percebeu-se que o Programa (PJU) - durante a execucao do 

Projeto Vivencial concernente a sistematica de avaliacao elaborada e implementada 

a partir dos instrumentos de avaliacao utilizados pelos professores do Programa, sob 

a coordenacao da aluna do curso de especializacao no qual se desenvolveu este 

Projeto - oferece em seu (PPI) um leque de instrumentos de avaliacao que os 

professores devem utilizar em sua pratica, tais como: as atividades nao presenciais; 

os simulados; a frequencia, pois os alunos devem atingir 75% de partidpacao e 

presenca em sala de aula; as fichas do caderno de registro de avaliacao, sendo que 

este se torna fundamental neste processo de avaliar e autoavaliar-se, uma vez que 

os alunos tern a chance de autoavaliar-se de forma continua, sendo o responsavel 

pala atribuicao de suas notas, mesmo que com a supervisao e acompanhamento do 

professor. 

Ou seja, o Programa (PJU) apresenta em sua estrutura pedagogica 

instrumentos de avaliacao que realmente avaliam o aluno de forma ampla, 

englobando todo o processo de forma concreta, no entanto, alguns professores que 

atuam no programa ainda nao haviam utilizados esses instrumentos de modo eficaz 

para, assim, proporcionar ao aluno a chance de se reconhecer como parte 

integrante e significativa neste processo de avaliacao. 

Com base neste contexto, Hoffman (1993) afirma que o professor durante 

todo o percurso escolar deve sempre fazer uma autoavaliacao, refletir para ter um 

diagnostico sobre sua pratica e poder identificar os alunos que necessitam de uma 

intervencao. Os alunos, por sua vez, necessitam de atencao mediada pelo professor 

em relacao aos seus ritmos e processos de aquisicao de conhecimentos, porque 

cada aluno aprende de modo diferente e em diferentes momentos. O processo de 

avaliar e algo inerente a pratica escolar, acontece de forma cotidiana e continua, 

como procedimento de rotina, proporcionando a aprendizagem do aluno e 

respeitando suas fases de desenvolvimento escolar. 

Ainda sobre avaliacao, Luckesi (2004) comenta que 

o ato de avaliar a aprendizagem imptica em acompanhamento e 

reorientacao permanente da aprendizagem. Ela se realiza atraves de um 

ato rigoroso e diagnostico e reorientacao da aprendizagem tendo em vista a 

obtencao dos melhores resultados possiveis, frente aos objetivos que se 

tenha a frente. E, assim sendo, a avaliacao exige um ritual de 

procedimentos, que inclui desde o estabelecimento de momentos no tempo, 
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construcao, aplicacao e contestacao dos resultados expressos nos 

instrumentos; devolucao e reorientacao das aprendizagens ainda nao 

efetuadas. Para tanto, podemos nos servir de todos os instrumentos 

tecnicos hoje disponfveis, contanto que a leitura e interpretacao dos dados 

sejam feitas sob a otica da avaliacao, que e de diagnostico e nao de 

classificacao. O que, de fato, distingue o ato de examinar e o ato de avaliar 

nao sao os instrumentos utilizados para a coleta de dados, mas sim o olhar 

que se tenha sobre os dados obtidos: o exame classifica e seleciona, a 

avaliacao diagnostica inclui (LUCKESI, 2004, p. 4). 

O ato de avaliar a aprendizagem dos alunos no cotidiano escolar se torna 

algo muito complicado, tanto para aqueles que atuam nesse processo de avaliacao 

como o coordenador pedagogico e a equipe gestora, quanta para o professor que 

lida diretamente com este processo. Tambem nota-se que, em alguns casos, nem 

todos os profissionais da area educacional se encontram preparados e capacitados 

para entender o processo avaliativo, apenas utilizam metodos ou instrumentos que 

medem a capacidade do aluno de forma superficial com base apenas nas "notas" 

que se obtem nas "provas", sem antes fazerem um diagnostico ou intervencoes 

quando necessarias, para reverem quais as reais necessidades e dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no decorrer de todo o ano letivo. 

Entao, os professores devem se valer de todos os instrumentos e tecnicas 

que se dispoem, sem centralizar-se apenas em "provas", que, na verdade, na 

maioria dos casos nao mede a real capacidade e conhecimentos adquiridos pelo 

aluno durante o bimestre. Essa proposta deve ser adotada, como forma de somar e 

orientar a pratica docente, nao apenas pelos professores do Programa que 

participaram e elaboraram a sistematica de avaliacao e reorientaram suas praticas 

avaliativas, mas tambem pelos demais educadores que lecionam em diferentes 

turnos na Escola a qual se realizou o Projeto Vivencial. 

Vale ressaltar que a elaboracao desta sistematica de avaliacao tornou-se 

uma especie de "salvacao" para a pratica avaliativa, cujos instrumentos de avaliacao 

utilizados pelos professores do Programa subsidiaram sua construcao e 

implementacao. Sendo que essa sistematica consistiu em um conjunto de 

estrategias e metodos sistematizados a partir dos instrumentos de avaliacao em que 

o Programa pauta no (PPI) como forma de orientar, redimensionar, refletir e intervir 

no processo de avaliacao, sempre internalizando um olhar critico, sobre a pratica 

educativa para que outras estrategias sejam construidas e implementadas no 
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contexto escolar, sempre buscando solucoes e alternativas para proporcionar aos 

alunos uma aprendizagem concreta e prazerosa. 

Nesse sentido, conforme cita Esteban (1999, p. 15), "a avaliacao escolar 

nesta perspectiva excludente, silencia as pessoas, suas culturas e seus processos 

de construcao de conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia" [...]. 

Sao notorias as deficiencias do sistema - professores mal remunerados; 

profissionais sem capacitacao; escolas sem recursos suficientes para suprir as 

necessidades em tempos habeis; evasao escolar; dentre outros problemas vistos em 

algumas Instituicoes Educacionais - que, juntas, excluem e desvalorizam ainda mais 

os conhecimentos e saberes das pessoas que buscam na escola uma maneira de 

integrar-se a uma sociedade verticalmente hierarquizada. 

E nessa escola, na qual se realizou o Projeto Vivencial com professores que 

ledonam no Programa Projovem Urbano, tambem nao e diferente. Enfrenta-se muita 

dificuldade em relacao ao ato de avaliar e seus processos de desenvolvimento: os 

alunos faltam bastante, os recursos metodologicos as vezes nao estao 

disponibilizados para a realizacao de algumas atividades a serem desenvolvidas 

pelos alunos em sala de aula; alguns professores nao inserem em sua pratica um 

processo de avaliacao com base em uma sistematizacao dos dados obtidos, como 

forma de intervir no processo de avaliacao quando for necessario, dentre outros 

fatores. 

Se, conforme cita Menezes et al (2014), o aluno nao for estimulado a 

conhecer como se desvela o processo de avaliacao realizada pelo professor com 

base em seu desenvolvimento - de que forma, para que e porque, ele esta sendo 

avaliado - , a pratica de avaliacao se tornara uma pratica amedrontadora e 

alienadora dos reais conhecimentos que esses alunos virao a adquirir inseridos 

nesse contexto. 

Por isso que praticas avaliativas seletivas e excludentes devem ser evitadas, 

conforme afirrnam Pereira e Sousa, (2004) citado por Menezes et al (2014) 

"salientam que e preciso, [...] atenuar posturas avaliativas classificatorias e evoluir 

para abordagens de ensino [...] mais compativeis com as necessidades dos alunos" 

[...] (2004;2014, p.55). Desse modo, ao contrario das praticas tradicionais, faz-se 

necessario ampliar os conhecimentos a partir de praticas avaliativas que tenham 
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como base estrategias e metodos voltados para intervir e melhorar a aprendizagem 

do aluno - tal como foi realizada a sistematica de avaliacao elaborada pelos 

professores que atuam no Programa e participantes do Projeto Vivencial 

desenvolvido nesta escola estadual citada em outros momentos deste trabalho - , 

esses conhecimentos fomentaram os professores a refletirem sobre suas estrategias 

de avaliacao, pois parte dos ensinantes nao percebe que os alunos podem ter 

evadidos do contexto escolar por causa dos metodos de avaliacao excludente 

adotados em sala de aula. 

Portanto, tendo em vista a necessidade de redimensionar essa pratica 

avaliativa classifieatoria adotada por alguns professores do Programa, foi 

implementada uma sistematica de avaliacao - desenvolvida pelos proprios 

professores que atuam no Programa (PJU) em estudo - com base, por um lado, na 

aprendizagem dos alunos participantes do Programa e, por outro, no modo como os 

professores avaliam estes alunos por meio dos instrumentos avaliativos dos quais o 

Programa dispoe. Essa proposta posiciona os aprendentes mais como agentes na e 

da avaliacao do que pacientes, pois eles sao os sujeitos mais importantes do 

processo educativo. 

Segundo Salgado (2008), a avaliacao nesse sentido deve proporcionar 

chances ao aluno para que este possa se autoavaliar, despertando o interesse no 

sentido de apreender - aprender, sendo que suas habilidades e potencialidades 

devem ser avaliadas de forma positiva, como algo que possa aprender a partir 

daqueles conteudos que nao conseguiram ter exito, ou seja, aprender a partir dos 

seus proprios erros. 

A avaliacao como instrumento de praticas excludentes e punitivas, adotadas 

por algumas instituicoes educacionais, nao condiz com a realidade e necessidades 

dos alunos que as frequentam, porque se tornam praticas e metodos que alienam de 

forma desumana o desenvolvimento critico dos alunos, pois sao avaliados apenas 

pelos conteudos transmitidos em sala de aula, de forma que se os aprendentes nao 

decorarem os conteudos para a realizacao de um teste com data e hora marcada, 

com carteiras enfileiradas, com metodos de avaliacao tradicionalmente 

ultrapassados e hierarquicos, sao considerados por alguns professores como 

insuficientes. No entanto, conforme ja foi dito, a avaliacao, segundo Esteban (1999), 
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necessita de um olhar exclusivo/crftico por parte de todos que estao inseridos 

diretamente no processo de ensinar e aprender para que ela, a avaliacao, nao se 

tome um segregador social. 

Nessa perspectiva, como forma de comparacao, os professores que 

lecionam no Programa Projovem Urbano (PJU) desenvolvem posturas avaliativas 

com base nas dificuldades do aluno, utilizando os instrumentos de avaliacao 

determinados pelo Programa, de forma sistematizada, continua e processual, 

adequando-os a realidade dos alunos e ao contexto escolar; trabalham na 

perspectiva de desenvolver as habilidades e competencias dos alunos, avaliando de 

acordo com sua aprendizagem, sendo que esta acontece de forma um pouco lenta e 

diferenciada, pois a maioria dos alunos que frequentam o Programa se encontra fora 

do contexto escolar ha alguns anos, tendo a chance de retomar seus estudos 

novamente com a implantacao do Programa. 

Alem disso, acrescente-se ao ja mencionado que o Programa apresenta em 

sua estrutura metodos ou instrumentos de avaliacao diferenciados do Ensino 

regular, e o professor precisa conhecer e dominar esses metodos e formas de como 

se trabalhar a avaliacao, aliados aos autores estudados e as abordagens de 

avaliacao, como tambem aos conhecimentos adquiridos nos Cursos de Formacao 

Inicial e Continuada realizados pelo Programa. 

Em consonancia com a ideia apresentada, a autora Melchior (2001) afirma 

que 

a avaliacao serve, antes de tudo, para identificar como o aprendiz esta se 

movimentando frente as novas aprendizagens, o que ja e de seu dominio, 

os objetivos que ele ainda nao alcancou e quais sao as suas dificuldades. 

Com essas informacoes, o professor pode refletir sobre o processo 

desenvolvido na busca da compreensao sobre o que poderia ser melhorado 

ou que outras atividades podem ser propostas para uma maior 

aprendizagem. Assim, ele planeja a continuacao do processo a partir disso 

(MELCHIOR, 2001, p.8). 

Nesse sentido, como forma de reforcar a ideia acima, Esteban (1999) 

complementa que "o processo de avaliacao do resultado escolar dos alunos [...] esta 

profundamente marcado pela necessidade de criacao de uma nova cultura sobre 

avaliacao, que ultrapasse os limites da tecnica" [...] (ESTEBAN, 1999, p. 8). E por 

isso que ha a necessidade de um processo de avaliacao escolar que explore o que 

cada aluno pode oferecer de melhor; que trabalhe as necessidades e singularidades 
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de forma que os aprendentes possam se expressar, debater e aprender de modo 

espontaneo; que os incentivem a prosseguir e progredir no processo educacional 

por meios de praticas que estejam voltadas para a aprendizagem do aluno, de modo 

que nao se sintam pressionados ao realizar um teste. Ou seja, que se busquem 

outras e varias maneiras e formas para a superacao, talvez ate mesmo a supressao, 

do processo de avaliacao inteiramente tecnico e mecanicista. 

E por causa desse norte de superacao que a sistematica elaborada pelos 

professores que atuam no programa (PJU) durante o projeto Vivencial desenvolvido 

em uma Escola Estadual, com o intuito de reorientar as estrategias de avaliacao a 

partir dos instrumentos que os professores do Programa ja utilizam em sua pratica 

pedagogica, tomou-se de grande relevancia, pois os professores inseriram a 

sistematica na sua pratica docente como um instrumento de orientacao continua, 

podendo assim orientar outros professores do seu ciclo de amizades, assim como 

tambem os demais professores que atuam em turnos opostos nesta escola estadual 

a qual se realizou o Projeto Vivencial. Inserindo, por conseguinte, em sua pratica 

pedagogica, essa sistematica de avaliacao como uma forma de orientar o trabalho 

pedagogico e consequentemente suas praticas de avaliacao. 

Percebeu-se, no decorrer da vivencia, que essa sistematica de fato foi 

inserida no contexto do Programa e foram obtidos resultados positivos com relacao 

ao processo de ensino e aprendizagem, pois os professores aos poucos estao 

ampliando sua visao e sua pratica de avaliacao proporcionando ao aluno as reais 

chances de se autoavaliarem de forma consciente, e sabe-se que para que estas 

mudancas de fato aconteeam depende em grande parte do professor em esta 

sempre aberto a mudancas significativas e transformadoras, com o foco sempre nos 

processos de aprendizagens dos alunos. 

Dessa forma, para uma melhor compreensao acerca dos conceitos sobre os 

processos avaliativos e suas consequencias no contexto educacional, podemos 

destacar algumas das abordagens avaliativas as quais Menezes et al (2014) 

conceituam comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avaliacao formativa e a avaliacao somativa. Sendo que a 

avaliacao formativa segundo Gatti (2003) citada por Menezes et al (2014) deve 

estar "voltada para o desenvolvimento dos alunos e nao para cumprir uma 
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formalidade burocratica - passa/ nao passa - ou mesmo para satisfazer o exercicio 

de autoritarismos ou autoafirmacoes pessoais" (MENEZES, 2014, p. 56). 

Com relacao ao programa, o processo de avaliacao acontece de forma 

processual e continua, conforme ja foi dito em outra parte deste trabalho, assim 

como a abordagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA somativa tambem. Nessa perspectiva, os professores 

participantes deste Projeto elaboraram uma sistematica de avaliacao pensando 

justamente em proporcionar aos alunos que frequentam o Programa um tipo de 

avaliacao em que eles possam ter a chance de se autoavaliar, assim como tambem 

orientar os professores do Programam em relacao a redimensionar os instrumentos 

de avaliacao adotados por eles no Programa, utilizando-os de forma adequada com 

o intuito de se fazer intervenc5es a medida que forem sendo realizadas as 

atividades em sala de aula e os demais processos necessarios a pratica 

pedagogica. 

A avaliacao somativa na concepcao de Menezes et al (2014) quando 

[...] endossada por praticas pedagogicas que concentram esforcos para 

atribuir merito, mais do que um procedimento educacional confere status e 

reforca o discurso capitalista de exclusao e de sucesso, mais do que restrita 

ao ambiente escolar e, e um elemento que compoe os discursos sobre valor 

e a competencia na sociedade de modo geral (MENEZES et al., 2014, p. 

47). 

Com base nos autores analisados, a avaliacao formativa e a que melhor se 

adequa ao processo de ensino e aprendizagem, pois esse tipo de avaliacao 

acontece antes, durante e ao final do processo, durante todo o ano letivo, com a 

finalidade de identificar aspectos que possam influenciar nos resultados, levando ao 

aprimoramento do que se tern como objetivo, como foco, que e a concreta 

aprendizagem do aluno a partir dos seus proprios erros, nao sendo ignorados 

aspectos que possam contribuir para a sua aprendizagem. Ao contrario da formativa, 

a avaliacao somativa, na concepcao de Menezes et al (2014), esta endossada por 

praticas avaliativas que buscam apenas o merito do aluno, em classificar o aluno em 

aprovado e reprovado, reforcando ainda mais a ideia de exclusao e evasao escolar, 

ja que por meio dela os alunos se sentem sem estimulos para continuar a estudar, 

sendo que a avaliacao se toma um fator determinante para desencadear outros 

fatores que possam "acabar" com a trajetoria escolar dos alunos. 
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Durante o processo de realizacao do Projeto Vivencial na Escola em que 

acontece o Programa se pode observar e estudar aspectos que contribuiram para 

entender esse processo e tipos de avaliacao porque, embora ainda nao 

entendessem como elaborar a sistematizacao dos instrumentos com base nos 

processos avaliativos, os professores participantes ja possuiam alguns 

conhecimentos acerca dos tipos de avaliacao. Em virtude disso foi que, a medida 

que conheciam de modo mais aprofundado as abordagens de avaliacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

diagnostica, formativa e somativa, explicadas pela pesquisadora durante a 

realizacao e implementacao deste Projeto num periodo de 80h com os professores 

que atuam no Programa, e aliado aos instrumentos que fazem uso em sua pratica, 

os ensinantes puderam entender melhor o quanta a sistematica de avaliacao, se 

bem aplicada e seguida de modo continuo, com a finalidade de entender o processo 

de como e para que avaliar, toma-se uma peca fundamental para a superacao e 

ampliacao dos processos de avaliacao dentro do Programa. 

Sabe-se que, em alguns contextos escolares, sempre existem aqueles 

professores que avaliam apenas por atribuicao de "notas". No Programa ora visto 

nao seria diferente com relacao a esse aspecto, ou seja, tambem ha professores no 

Programa que nao avaliam ou nao intervem no processo de aprendizagem dos 

alunos quando necessario, apenas Ihe atribuem "notas", avaliando de acordo com a 

modalidade de avaliacao somativa, procedimento esse que, como ja vimos em 

argumentagao anteriores, surte pouco efeito ou ate nenhum. Avaliar apenas por 

informedio de "notas", sem ao menos interferir quando necessario, refletindo em que 

momentos se devem intervir, faz com que esses alunos nao se tornem cidadaos 

criticos. Ora, a continuidade ou aplicacao dessa conjuntura avaliativa conservadora, 

prejudica os educandos ainda mais, pois a propria sociedade ja os exclui do meio 

social por meio de inumeros fatores como: residirem em bairros de relevante 

pobreza; conviverem com varios tipos de violencia; falta de oportunidade de 

emprego, provocada talvez ate pela baixa escolaridade; pelo modo como se vestem 

e falam, dentre outros fatores; fatores esses enfrentados cotidianamente pelos 

alunos. 

Entao, a Escola, assim como o (PJU), deve avaliar os alunos de modo que 

os proporcionem concretas aprendizagens para que adquiram e sejam estimulados 

a sempre buscarem conhecimentos para que sua realidade possa ser diferente, 
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sendo que eles podem e querem uma educacao de qualidade para conseguir de fato 

uma oportunidade de serem "aceitos" neste cenario social tao desumanamente 

arduo. 

E os professores, junto a equipe Gestora da Escola que foi cenario da 

experiencia pedagogica empreendida nesse projeto, devem sempre refletir acerca 

do processo de avaliacao consciente que deve ser constante e no decorrer da 

producao do conhecimento desses alunos; pensar sobre como esses aprendentes 

se desenvolveram; se as atividades realmente supriram suas necessidades e 

deficiencias, uma vez que cada educando aprende de modo diferenciado, pois 

nenhum ser e igual a outro ser e cada um tern seu proprio ritmo, meio de aquisicao e 

construcao de conhecimentos. 

Percebeu-se, de acordo com o que ja foi dito, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avaliacao somativa 

determina o merito dos alunos em algumas Escolas, inclusive na escola em que os 

alunos do Programa em analise estudam. Este tipo de avaliacao reforca a ideia de 

exclusao e de classificagao, pois os alunos sao avaliados apenas pelas suas "notas": 

se o aluno tirou "nota" abaixo de sete e considerado "mau", se tirou "nota" acima de 

sete e considerado um aluno "bom"; isto e, nao se analisa, ou levam em 

consideracao, suas habilidades e competencias, se restringindo apenas aos 

resultados obtidos de modo quantitative, contabilizados por meio das "notas" que Ihe 

foram atribuidas no final de um ciclo ou de um bimestre. 

No caso dos alunos do Programa essa e uma das realidades, eles foram 

avaliados por alguns professores por meio somente da avaliacao somativa, sem 

analisar todo o processo. Ja na outra realidade, o Programa tern professores que 

trabalham as abordagens avaliativas de forma adequada, avaliando os alunos de 

forma diagnostica, formativa. Numa terceira realidade, porem, esses mesmos 

professores que praticam uma avalicao mais inclusiva, tambem aplicam a avaliagao 

somativa porque ela faz parte obrigatoriamente do Sistema Educacional de Ensino 

como forma de comprovar e avaliar por meios de numeros a aprendizagem. 

Na verdade, observou-se que essa abordagem de avaliacao somativa, nao 

avalia a efetiva construcao dos conhecimentos dos alunos de forma processual e 

continua, se nao criar um elo com as demais abordagens, assim como a avaliacao 

formativa, pois sabemos que infelizmente ainda existem Escolas que optam por 
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este tipo de avaliacao que nao cria mecanismos, meios e nem estimula o aluno a 

querer estudar. Esses aprendentes se sentem incapazes, sem expectativas, e 

acabam por desistir dos estudos, por vezes ate sao meio que "forcados" a agirem 

assim, devido a forma ou estrategias que alguns professores utilizam para avalia-los. 

Para tanto, a Escola, na funcao da Gestao e da Coordenacao Pedagogica, 

assim como os professores do Programa Projovem Urbano, tern por obrigacao 

proporcionar subsidios, criando metodos de aprendizagens, elaborando e utilizando 

estrategias ou sistematicas de avaliacoes - como a ja implementada - que 

proporcionem ao aluno uma aprendizagem baseada na construcao critica do 

conhecimento, por meio das inumeras alternativas e caminhos, uma vez que esses 

alunos que frequentam o Programa necessitam de um olhar cuidadoso por parte dos 

professores que lidam diretamente com o processo de ensino e aprendizagem, e 

como ninguem conhecem suas inquietacoes e suas especificidades, estao em busca 

de aprender e concluir os estudos para ingressar no mundo do trabalho e ser uma 

pessoa educadamente transformada. 

E os professores, enquanto atores protagonistas desse processo, devem 

sempre buscar formas e estrategias para que sua pratica tenha sentido; que sejam 

professores preocupados em despertar no aluno seu censo critico com relacao as 

adversidades e diversidades do mundo. E vale salientar que o professor nao esta 

sozinho nesse contexto, pois necessita de uma Coordenacao Pedagogica e uma 

Gestao Escolar voltada para trabalhar de modo coletivo, autonomo, autentico e 

contfnuo na perspectiva de uma acao-reflexao-acao, pois segundo Freire "[...} o 

importante e que a reflexao seja um instrumento dinamizador entre teoria e pratica" 

(2001, p. 39). Ainda em Freire (2001), a reflexao e o movimento realizado entre o 

fazer e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no pensar para o fazer e no 

pensar sobre o fazer. No entanto, com o exercicio constante, a curiosidade vai se 

transformando em critica. Por isso, nao basta apenas pensar e refletir, e preciso que 

tal reflexao leve o profissional a uma acao transformadora, fazendo-o pensar sobre 

os seus desejos, vontades, (listerias, para atender as metas e propostas da 

Educacao. 

Com relacao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avaliacao diagnostica Salgado (2008) comenta que 
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a avaliacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diagnostica e sempre lembrada como a que acontece antes, 

na fase inicial de um trabalho, com a funcao basica de obter informacoes 

sobre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e sobre 

o contexto em que a agio pedagogica se desenvolve, possibilitando a 

definicao ou redefinieao dos objetivos do trabalho e do caminho a ser 

percorrido para alcanca-los. (SALGADO, 2008, p. 123) 

Este tipo de avaliacao tern a funcao de fazer um diagnostico na fase inicial 

do processo avaliativo para a obtencao de conhecimento e informacao acerca do 

contexto ou o caminho a ser seguido no processo de ensino e aprendizagem. Ou 

seja, conhecer o contexto ao qual se vai trabalhar para identificar em tempo habil 

quais as acoes e intervencoes necessitara serem inseridas durante ou ao longo do 

tempo. Mas nao necessariamente este tipo de avaliacao deve acontecer apenas na 

fase inicial do trabalho, e necessaria tambem ao longo de todo o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem, pois ajuda na compreensao dos resultados 

que serao obtidos, sejam eles positivos ou negativos, fomecendo subsidios para as 

intervencoes se assim forem necessarias. 

Por conseguinte, durante a experiencia pedagogica desenvolvida neste 

trabalho com os professores do Programa, e segundo observacoes em momentos 

de reflexoes e debates dos conceitos e abordagens de avaliacao durante este 

perfodo, notou-se que, mesmo que alguns nao lembrassem mais as diferencas entre 

as modalidades de avaliacao e a importancia de inserir essas abordagens em suas 

praticas pedagogicas no Programa, os professores utilizam os instrumentos de 

avaliacao conforme determina o Programa, sendo que avaliam os alunos de acordo 

com as atividades realizadas em sala, com pesquisas em varias fontes durante as 

atividades nao presenciais, e assim por diante. E como resultado para um melhor 

desenvolvimento da pratica educativa dos professores, elaborou-se uma sistematica 

de avaliacao a partir dos instrumentos ou estrategias que utilizam para avaliar o 

nivel de aprendizagem dos alunos. 

Em contrapartida, Luckesi (2005) afirma que 

a avaliacao da aprendizagem exige a apropriacao dos conceitos de forma 

encamada, traduzidos no cotidiano das nossas salas de aulas. Nao bastam 

somente bons discursos, importam boas acoes baseadas em conceitos 

adequados (LUCKESI, 2005, p. 29). 

Conforme o autor, a avalicao deve se pautar em conceitos que possam 

refletir na sala de aula uma aprendizagem concreta, em que o professor possa 
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utilizar instrumentos avaliativos que diagnostique e intervenha sempre que 

necessario. Esses instrumentos devem ser utilizados no Programa para que bons 

resultados possam ser alcancados durante a trajetoria a ser percorrida, tendo em 

vista que alguns professores do Programa ainda utilizam metodos de avaliacao que 

nao concretizam a real aprendizagem dos alunos. 

Diante disso, fez-se necessario, nesse processo de ensino e aprendizagem 

do Programa, a elaboracao e implementacao de uma sistematica de avaliacao 

pautada nos instrumentos de avaliacao que os professores do Programa ja utilizam 

em sua pratica como um mecanismo de orientacao e redimensionamento de sua 

pratica docente. Sendo que essa sistematica foi elaborada durante um periodo de 

80h com a partidpacao direta dos professores do programa, coordenados pela aluna 

do curso de Pos-Graduacao em exercicio e tambem professora do programa em 

estudo, por meio de estudos exploratorios e observagoes obtidas durante o periodo 

de execugao deste Projeto no contexto escolar. Salientando que o aluno, nesse 

contexto, e a pega central, e o professor, como mediador, deve sempre pensar em 

sua pratica e na aprendizagem dos alunos, como fator de extrema importancia, 

estudando e elaborando estrategias e metodos para que se possam transformar 

algumas praticas de avaliagao excludentes. 

Nesse sentido, o professor deve ir alem da sala de aula, conforme enfatiza 

Melchior (2001), "compete ao professor encontrar as estrategias de avaliagao 

adequadas para mobilizar ao aluno a querer aprender, ter confianga em si, em 

relagao a sua capacidade e esforgar-se para compreender o que esta sendo 

proposto" (MELCHIOR, 2001, p. 24). Entao, com base na autora, deve-se fazer a 

jungao da teoria com a pratica, sabendo que uma nao existe sem a outra, que as 

agoes devem se basear em conceitos que realmente causem efeito no cotidiano 

escolar. Pois nao adianta conhecer ou dominar teorias, se as agoes executadas 

continuam as mesmas, precisa-se investir em mudangas e melhorias para reverter 

os processos avaliativos, em praticas que incluam o aluno como ser humano em 

constante processo de desenvolvimento e formagao. 

Dessa forma, a avaliagao deve ser vista como uma estrategia de nortear o 

aluno e nao como uma pratica impositiva e excludente. Nesse aspecto, a avaliagao 

tern a finalidade de mostrar ao professor a efetiva aprendizagem do aluno, assim 
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como a sistematica de avaliacao elaborada para atender as necessidades dos 

professores que lecionam no Programa mostra se as estrategias estao Ihes servindo 

de subsidios para analisar suas praticas de avaliagao. E fato, pois, que todos os 

professores necessitam de um roteiro, me todo, para construir o processo de 

produgao de conhecimentos dos alunos, assim como tambem para medir seu 

desempenho com base nos diagnostics realizados anteriormente, mais 

especificamente falando nos processos de avaliagao que sao inerentes a pratica 

pedagogica. 

Em consonancia ao exposto Hoffman (1993) argumenta que 

a avaliacao e uma reflexao permanente do educador sobre a realidade e 

acompanhamento passo a passo do educando na sua trajetoria de 

construcao de conhecimento. [...] a avaliagao e inerente e indissociavel da 

aprendizagem enquanto concebida como problematizacao, questionamento, 

reflexao sobre a acao. A avaliacao e reflexao transformada em acao que 

nos impuisiona para novas reflexoes (HOFFMAN, 1993, pp. 206-207). 

Com base na citagao da autora, cabe a nos, enquanto educadores e 

formadores de cidadaos aptos para atuar na sociedade na qual se esta inserido, 

lutar por uma educagao libertadora fazendo sempre uma agio- reflexao- agio sobre 

a pratica, e a partir dessa reflexao de modo continuado transformar o contexto 

escolar, acompanhando sempre o aluno durante toda a sua trajetoria escolar; 

selecionando todos os recursos necessarios como uma especie de diagnostico para 

que se possa ter uma melhor compreensao naquilo que necessita intervir e 

consequentemente obter os melhores resultados. Utilizar ainda a avaliagao como 

uma ferramenta a servigo da aprendizagem com apropriagao dos conceitos de forma 

interiorizada, e a partir disso realizar agoes interventivas com base nesses 

conceitos. 

A partir dos conhecimentos adquiridos e discutidos de forma coletiva, acerca 

deste processo de avaliagao escolar, construiu-se ou elaborou-se uma sistematica 

de avaliacao que os professores do Programa consideraram ser uma experiencia de 

aprendizagem riquissima. E, como resultado desse trabalho, os educadores 

utilizaram a sistematica em sua pratica docente como uma forma de orientar-lhes 

para intervir durante todo o processo educativo. 

Diante do exposto, sobre o processo de conceituagao, abordagens e 

sistematizagao de avaliagao no Programa Projovem Urbano (PJU), pode-se agora 
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partir para a descricao e caracterizacao da realizacao do Projeto Vivencial de modo 

mais detalhado com a participacao de alguns educadores do Programa, pois se 

enfrentou algumas dificuldades em reunir toda a equipe do Programa, a Gestao e 

alguns funcionarios do setor administrative de uma Escola Estadual na cidade de 

Cajazeiras. E, para a realizacao desse projeto, fez-se tambem uso de pesquisas 

bibliograficas, analise documental, encontros pedagogicos, elaboracao de 

sistematicas ou estrategias de avaliacao no Programa, roteiro de observacoes, para 

urn melhor entendimento de como funciona a Escola em seus diversificados setores. 

2 CARACTERIZAQAO DA EXECUQAO DO PROJETO VIVENCIAL SOBRE O 

PROGRAMA PROJOVEM URBANO EM UMA ESCOLA ESTADUAL 

O Projeto Vivencial que resultou neste trabalho academico foi realizado na 

Escola Estadual de Ensino Medio Cristiano Cartaxo (E.E.E.M.C.C.), sediada na 

cidade de Cajazeiras-PB, e se estendeu por urn periodo de 80h, iniciando no dia 05 

e terminando no dia 21 de Julho de 2016. 

As observacoes realizadas em estudos exploratorios durante o 

desenvolvimento do Projeto na Escola foram de fundamental importancia para obter 

dados relevantes e eficazes para que a pesquisa tivesse exito e resultados 

satisfatorios para a sua real efetivacao. Neste sentido, as autoras Marconi e Lakatos 

elucidam que 

a observacao e uma tecnica de coleta de dados para conseguir informacoes 

e utiliza os sentidos na obtencao de determinados aspectos da realidade. 

Nao consiste apenas em ver e ouvir, mas tambem em examinar fatos ou 

fenomenos que se desejam estudar (MARCONI ; LAKATOS, p. 190, 2003). 

A observacao foi uma das tecnicas utilizadas neste projeto, e teve 

fundamental importancia para se conseguir obter algumas informacoes relevantes 

para o desenvolvimento do Projeto. De acordo com os dados obtidos pela 

pesquisadora e professora do Programa, durante a execucao do Projeto Vivencial 

nessa Unidade Escolar, constatou-se que existem varios niveis de Ensino, por 

exemplo: o Regular no periodo da manha; o Medio Tecnico no periodo da tarde; e 

as Modalidades de Ensino como Educacao de Jovens e Adultos (EJA), e o 

Programa de Inclusao de Jovens (Projovem Urbano) no periodo noturno. Quanto ao 
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espaco, a escola possui uma estrutura fisica bem ampla e conservada. Desde a 

entrega do termo de apresentacao ate os momentos finais do Projeto Vivencial, uma 

das Gestoras da Escola demonstrou muito respeito e atencao, que foi de 

fundamental importancia para o desenvolvimento deste Projeto Vivencial 

desenvolvido com os professores do programa Projovem Urbano. 

Para um melhor aperfeicoamento e desenvolvimento do Projeto, utilizou-se 

ainda como metodo a abordagem qualitativa, pois, para Minayo (2001), esse tipo de 

abordagem responde a questoes muito particulars, ela se preocupa com um nivel 

da realidade que nao pode ser quantificado. Ela trabalha com um universo de 

significados, motivos, aspiracoes, crencas, valores e atitudes que corresponde a um 

espaco mais profundo das relacoes, dos processos e dos fenomenos. Essa 

abordagem e muito importante para se conhecer de modo mais aprofundado o 

contexto ao qual se vai estudar porque possibilita ao pesquisador ter uma relacao 

mais proxima, mais "Intima" com a realidade que se deseja investigar. Ela tern como 

objetivo entender de modo mais amplo, e por muito mais tempo, os processos e 

fenomenos acontecidos durante a coleta de dados no contexto pesquisado. 

O Projeto Vivencial deriva da Disciplina de Conclusao do CursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lato sensu em 

Planejamento e Gestao Escolar, da Universidade Federal de Campina da cidade de 

Cajazeiras-PB, ministrada pelo Coordenador e Professor Wiama de Jesus Freitas 

Lopes. Foi uma experiencia vivenciada com professores do Programa Projovem 

Urbano e alguns funcionarios da ja mencionada Escola. Para a realizacao dos 

estudos exploratorios e encontros com os professores que atuam no Programa 

Projovem Urbano da Escola Estadual, utilizou-se como metodologia a pesquisa 

bibliografica sobre a tematica, em virtude de ser um metodo revestido de importancia 

porque fornece dados relevantes para a pesquisa, pois conforme as autoras Marconi 

e Lakatos comentam que 

a pesquisa bibliografica, ou de fontes secundarias. abrange toda bibliografia 

ja tornada publica em relacao ao tema de estudo, desde publ icacoes 

avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monograf ias, teses, 

material cartografico etc., ate meios de comunicacao orais: radio, gravacoes 

em fita magnetica e audiovisuais: f i lmes e televisao. Sua f inalidade e colocar 

o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou f i lmado 

sobre determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que 

tenham sido transcritos por a lguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 

(MARCONI ; LAKATOS, p.183, 2003). 
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Entao, entendeu-se que o uso das tecnicas e metodologias utilizadas de 

forma adequadas se tornam necessarias para o desenvolvimento de qualquer 

pesquisa, como forma de se obter melhores resultados com precisao, tendo como 

base o contexto estudado. A pesquisa bibliografica se torna necessaria em todos os 

tipos de pesquisas ou projetos, pois se deve conhecer de modo mais aprofundado 

as teorias para posteriormente relaciona-las com a pratica. 

Dessa forma, deve-se continuar com as etapas de conducao, execucao e 

descricao do Projeto. Inicialmente, a pesquisadora entregou o termo de 

apresentacao para a Gestora da Escola, explicando o modo, para quais fins e os 

objetivos pelo qual se realizaria esse projeto. No dia seguinte, a aluna do Curso de 

Especializacao a qual desenvolveu essa experiencia pedagogica reuniu-se com 

alguns dos membros da Escola que assim dispunham de tempo, juntamente com os 

educadores do Programa para explicar-lhes o Projeto Vivencial que tern como 

objetivo analisar as possibilidades de otimizacao de uma sistematica de avaliacao do 

Programa Projovem Urbano em uma Escola Estadual, tendo em vista os fins 

educacionais pelos quais ele e implementado. 

Desse modo, constatou-se a necessidade de implementar uma 

sistematizacao, ou sistematica, dos processos e instrumentos de avaliacao utilizados 

no Programa como uma forma de incentivar e estimular os professores a refletirem e 

redimensionarem sua pratica de avaliacao a partir dos instrumentos e das 

abordagens de avaliacao ja implementadas por eles durante o Programa. No 

decorrer dos dias foi dada continuidade ao desenvolvimento do Projeto de modo 

mais aprofundado, no qual se realizou um encontro pedagogico em que iniciou-se 

com uma mensagem "milho de pipoca" do autor Rubem Alves1. Entao, logo apos a 

leitura da mensagem, fez-se uma reflexao, sobre como os professores se veem 

nesse processo educacional. 

1 Disponivel no link: ht tps: / /mscamp.wordpress.com/2009/03/Q2/mi lho-de-pipoca—rubem-alves. 

Acessado em: 05/07/2016 as 20h:18min. Esta mensagem "milho de pipoca" foi escolhida por retratar 

de forma diferente e dinamica uma reflexao acerca da pratica do professor, quando faz referenda a 

um "milho de pipoca", ou seja, aquele professor que nao consegue despertar reflexoes e nem 

transformar sua pratica pedagogica escolar, que nao esta aberto para mudancas, que nao passa pelo 

os obstaculos enfrentados no contexto escolar como uma experiencia de aprendizagem, sendo 

aquele "milho de pipoca" que nao estourou, ou seja, que nao conseguiu transformar e nem aprender 

com as experiencias vivenciadas. 

https://mscamp.wordpress.com/2009/03/Q2/milho-de-pipoca
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Depois, exp!icou-se, por meio de slides, para os professores do Programa, 

os principios e fundamentos que norteiam o Programa, os ideais, os objetivos, o 

perfil dos professores que o Programa pauta, assim como tambem se explicou como 

se iria elaborar uma sistematica de avaliacao que seria implementada pelos 

professores do (PJU), em sua pratica pedagogica, a qual foi coordenada de modo 

sequencial. De inicio, teve-se que abordar os principios e fundamentos do 

Programa, para posteriormente explicar os conceitos e abordagens acerca da 

avaliacao, para que os professores conseguissem entender o processo de avaliagao 

de forma mais clara, assim como tambem o complexo ato de avaliar utilizando-se 

como base os autores estudados. 

Todavia, convem mencionar que o Programa apresenta instrumentos de 

avaliacao um pouco diferenciados do Ensino Regular. Os instrumentos sao mais 

diversificados porque tern o objetivo de proporcionar aos alunos maiores chances e 

alternativas, mas essa proposta so e possivel se forem utilizados pelos professores 

do Programa de modo mais dinamico, considerando as condicoes dos alunos de 

autoavaliar-se. Mediante esses fatos, entao foi elaborada uma sistematica de 

avaliagao de forma coletiva entre os professores, sob a coordenacao da aluna do 

curso de Pos-Graduacao em Planejamento e Gestao Escolar. 

Em outro encontro pedagogico, iniciou-se com um texto motivacional acerca 

do dificil processo de avaliar, para que os professores reflitam sobre sua pratica 

pedagogica de modo mais dinamico ou interativo. Em outro momento, explicou-se 

em slides a sistematizacao das abordagens e principios avaliativos, com base nos 

autores citados no Design do Projeto. Em seguida, realizou-se uma discussao ou 

debate para uma melhor compreensao acerca da tematica em estudo. Entao, ao 

final do debate, os professores se reuniram de forma coletiva, e em grupos, para 

responderem questoes de orientacoes e depois apresentarem para todos o que eles 

ja fazem no Programa e, com base nas respostas, elaborou-se uma sintese sobre o 

que apresentaram acerca dos instrumentos de avaliagao do Programa. 

No encontro seguinte, apresentou-se o que os professores do Programa e 

participantes da execugao deste Projeto sistematizaram em suas sinteses, depois se 

explicou sobre os tipos de avaliagao novamente, como se avalia, por que e para 

que, dentre outros aspectos dessa natureza. Dessa forma, foram distribuidas as 
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sinteses do que os professores ja executam no programa, e de posse das 

explicagoes sistematizaram um dado, uma sistematica de avaliagao dentro da 

procedimentalizagao que executam no Programa. 

E, fmalmente, depois de todas as explicagoes e debates, os professores de 

posse das sinteses abordadas por cada grupo, de modo coletivo, escolheram a que 

melhor se adequaria ao Programa. Elaboraram uma unica sistematica a qual os 

criterios de avaliagao, ou dados, se estruturam num conjunto devidamente 

organizados e sistematizados, sistematica essa que foi utilizada pelos professores 

do Programa Projovem Urbano. No entanto, ressalte-se, que a sistematica 

elaborada nao e estanque, os demais professores da Escola podem adotar essa 

sistematica de avaliagao, fazendo os ajustes que acharem necessario em suas 

praticas pedagogicas. 

E, por ultimo, ao termino da execugao do Projeto foi agradecido a todos os 

participantes que colaboraram para o seu desenvolvimento de modo atencioso e 

participative Entendido aqui que a sistematizagao e procedimentalizagao dos dados 

empreendidos e elaborados na sistematica de avaliagao pelos professores do 

Programa nao necessariamente deve acontecer seguindo uma mesma 

procedimentalizagao, os professores podem adequar, ajustar conforme sua pratica, 

pois sao apenas orientagoes em que os professores podem pautar suas 

intervengoes pedagogicas acerca do processo de avaliagao adotado em sua pratica. 

E, nesse interim, durante o periodo de processo de implementagao do 

Projeto Vivencial, aplicou-se um roteiro de observagoes com a Gestao e alguns 

membros da Escola em que se obtiveram os dados que informam o funcionamento 

da Escola em sua ampla estrutura. Entao, fez-se a caracterizagao da Escola com os 

seguintes dados observados e analisados. 

Iniciou-se o roteiro de observagoes e analise documental com alguns 

funcionarios da escola, essa tecnica, segundo (Menga e Andre, 1986), constitui uma 

tecnica indispensavel e importante para a pesquisa, seja complementando 

informagoes obtidas por outras tecnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema. Com o uso dessa tecnica tornou-se capaz se conhecer o quadro 

e funcionamento da escola de modo mais amplo e outras informagoes de forma mais 

aprofundada. Por meio das informagoes obtidas por alguns dos funcionarios da 
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Unidade Escolar que possui 35 docentes e 40 nao docentes, anotou-se que a 

instituigao tem: 02 (duas) diretoras, 01 (um) Coordenador Pedagogico, que atua nos 

dois tumos manna e tarde, 35 (trinta e cinco) professores, todos com formagao 

superior em areas especificas e 08 (oito) merendeiras. No que se refere aos 

professores, estao dispostos da seguinte maneira: 13 (treze) professores ministram 

durante o turno da manna e 10 (dez) durante o turno da tarde; e durante o turno da 

noite sao 12 (doze). A clientela e composta de 563 (quinhentos e sessenta e tres) 

alunos distribuidos durante os tres turnos. 

A Escola 2 Estadual possui ainda 11(onze) salas distribuidas em sua ampla 

estrutura como: sala de musica, sala de professores (aonde acontece as reunioes 

pedagogicas e etc), diretoria, secretaria, biblioteca, laboratorio de informatica, sala 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE), que no momento nao esta 

funcionando por falta de profissional capacitado, sala do Projovem Urbano e 

refeitorio. Possui tambem um ginasio para a realizacao da pratica de esportes e 

eventos da Escola. E, por ultimo, nas salas de aulas as quais funcionam nos tres 

periodos ou turnos, as condigoes sao regulares, as salas sao espagosas, mas a 

ventilagao e pouquissima, pois a maioria dos ventiladores encontra-se sem 

funcionamento e necessitam de consertos, por esse motivo os alunos se sentem 

muito sufocados ja que a quantidade de alunos por sala e grande, principalmente 

nos turnos manha e tarde, sao pelo menos uns trinta a trinta e cinco por sala. 

A disponibilidade financeira, segundo a funcionaria responsavel pelo setor 

financeiro da Escola, varia de acordo com os Programas existentes na Escola e com 

a quantidade de alunos. Sendo que os Programas, como o "Programa Dinheiro 

Direto na Escola" (PDDE), "Pacto Nacional pela Alfabetizagao na Idade Certa" 

(PNAIC), "Programa de Inclusao de Jovens Urbano" (PJU), rendem em media uns 

82 mil reais por ano, sendo dividido em 10 parcelas para merenda, material de 

expediente e permanente. Ainda segundo a funcionaria, os indices atuais de um 

modo geral da Escola, com relagao aos alunos aprovados no ano de 2015 foram; 

141, concluintes 68, reprovados 51, transferidos 14, evadiram 49, e com relagao aos 

2 Escola Estadual de Ensino Med io Cr ist iano Car taxo. Moda l idades de Ensino Regular, Educagao de 

Jovens e Adu l tos (EJA) e o Programa Pro jovem Urbano - PJU. Local izada na c idade de Ca jaze i ras-

PB, a qual se real izou a exper ienc ia pedagog ica do Projeto Vivencia l empreend ido nesse t rabalho. 
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cursos em andamento do ano em exercfcio (2016), como o Projovem Urbano (PJU) 

e a Educagao de Jovens e Adultos (EJA) sao 240 (duzentos e quarenta) alunos, 

perfazendo um total de 563 alunos. 

Quanto ao Indice de Desenvolvimento da Educagao Basica (IDEB) da 

Escola nas ultimas avaliagoes, em 2009 foi 2.1 e em 2015 foi de 2.9. Sendo que, 

segundo uma das participantes do roteiro de observagoes, esse resultado, o de 

2015, foi o mais alto de todas as Escolas pertencentes a cidade de Cajazeiras. E a 

Escola projeta uma meta de 3.9 para o ano de 2017, e para o ano de 2019 se 

projeta uma meta de 4.2, pretendendo assim superar as metas passadas, investindo 

em mais Projetos e Programas, tanto em recursos financeiros, quanto em recursos 

metodologicos, para um melhor desenvolvimento na aprendizagem dos alunos. 

Fez-se tambem um quadro comparative com relagao ao IDEB observado e 

as metas projetadas para os futuros anos nas Esferas Municipals, Estaduais e 

Federals. Pode-se entender como funciona esse processo de forma mais clara 

verificando os indicadores do desempenho das escolas abaixo: 

Esse quadro abaixo refere-se aos indicadores da Esfera Municipal, com 

relagao ao IDEB e metas Projetadas por meio do desempenho das Escolas. IDEB do 

Municipio de Cajazeiras. 

T a b e l a l - Ideb Obse rvado x Metas Projetadas (Munic ip io de Cajazei ras) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ideb Observado Metas Projetadas 

Municipio * 
2005 2007 2009 2011 2013 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

CAJAZEIRAS 2.5 2.5 2.7 3.0 2.6 2.5 2.7 3.0 3.4 3.8 4.0 4.3 4.6 

Fonte: S A E B / C e n s o Escolar 2016. 

Esse segundo quadro refere-se ao IDEB da Escola Estadual a qual se 

realizou o Projeto Vivencial. O quadro demonstra que o ideb da escola ultrapassou 

as metas projetadas, elevando o rendimento escolar e a qualidade da educagao. 

Tabe la 2- Ideb Observado x Metas Pro je tadas (E.E.E.F.M.C.C. ) 

Ideb Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Escola * A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W T W 
A. 
• 

+. w W V W 

EEEFM 

CRISTIANO 2.0 2.9 3.1 2.8 *** 2.0 2.3 2.7 3.2 3.6 3.9 4.2 4.4 

CARTAXO 

Fonte: SAEB/Censo Escolar 2016. 
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Mediante o exposto, acerca dos indicadores do IDEB, fez-se pertinente 

comparar aqui os indicadores da Escola, a qual se realizou a experiencia, com os 

indicadores do IDEB do Estado Paraiba, sendo que a Escola tambem faz parte do 

desempenho e rendimento dessa esfera Estadual. Desse modo, constatou-se, 

atraves dos quadros acerca do rendimento escolar, que a Escola ultrapassou as 

metas projetadas nos anos anteriores, so em 2015 que nao alcancou a meta 

projetada que era de 3.6, uma vez que alcangou apenas 2.9. 

Diante do exposto, entendeu-se que essa realidade, a de que a maioria das 

Escolas nao atingiu a meta projetada pelo IDEB, esta presente em quase todas as 

Esferas; Municipal, Estadual ou Federal. Sendo que, para que a Escola em que se 

realizou a experiencia pedagogica possa alcancar as metas propostas nos anos 

futuros, percebeu-se que, a partir do resultado do IDEB, essa instituicao de ensino 

deveria atentar para os dados arquivados junto a secretaria e a equipe Gestora e 

fazer uma analise com base nos dados obtidos, procurando, de forma coletiva, com 

todos os integrantes que compoem a Escola, conhecer, entender e encaminhar 

novas solugoes, sobretudo por intermedio de um sistematico piano de agao em que 

haja uma sistematica de avaliagao de desempenho do rendimento funcional da 

Unidade Escolar. 

O quadro abaixo se refere aos indicadores do IDEB do desempenho das 

Escolas do Estado da Paraiba, sendo que a Escola a qual realizou-se a experiencia 

faz parte deste cenario que sera exposto, uma vez que necessitou-se analisar os 

motivos e causas para que o indice do rendimento escolar com relagao a alguns 

anos nao tenha atingido as metas propostas. 

Tabe la 3- Ideb Obse rvado x Metas Pro jetadas do (Estado da Para iba) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado * 
2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

2007 2009 2011 
2013 

2007 2009 2011 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  

2013 2015 2017 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T 

2019 2021 
-A. 

Paraiba 2.5 2.8 2.8 2.9 
3.0 2.6 

2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 4.3 4.5 

Fonte: S A E B / C e n s o Escolar 2016. 

E, por ultimo, esse quadro abaixo se refere aos indicadores da Esfera 

Federal com relagao ao IDEB de 2005 a 2013 e Projegoes para o BRASIL nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental da Esfera Nacional. 
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Tabe la 4 - Ideb Obse rvado x Metas para os A n o s Iniciais (Esferas Nacionais) 

IDEB Observado 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 I 2009 I 2011 I 2013 I 2021 

3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 

Dependencia Administrativa 

Estadual 

Municipal 

Privada 

Publica 

3.9 

3.4 

5.9 

3.6 

4.3 4.9 5.1 5.4 

4.0 4.4 4.7 4.9 

6.0 6.4 6.5 6.7 

4.0 4.4 4.7 4.9 

4.0 4.3 4.7 5.0 

3.5 3.8 4.2 4.5 

6.0 6.3 6.6 6.8 

3.6 4.0 4.4 4.7 

6.0 

6.1 

5.7 

7.5 

5.3 

Fonte: S A E B / C e n s o Escolar 2016. 

O quadro abaixo se refere aos resultados do IDEB com relagao aos Anos 

Finais do Ensino Fundamental nas Esferas Nacionais. O Ideb observado com 

relagao aos anos finais das esferas nacionais, demonstra que os indices alcangados 

durante os anos de (2005; 2013) obtiveram resultados positivos, ultrapassando as 

metas projetadas, superando as expectativas e o rendimento escolar. 

Tabe la 5- Ideb Obse rvado x Metas para os Anos Finais (Esferas Nac iona is > 

IDEB Observado 

2005zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.9 4.4 

Dependencia Administrativa 

Estadual 

Municipal 

Privada 

Publica 

3.3 

3.1 

5.8 

3.2 

3.6 

3.4 

5.8 

3.5 

3.8 3.9 

3.6 3.8 

5.9 6.0 

3.7 3.9 

4.0 3.3 3.5 

3.8 3.1 3.3 

5.9 5.8 6.0 

4.0 3.3 3.4 

3.8 4.2 

3.5 3.9 

6.2 6.5 

3.7 4.1 

5.5 

5.3 

5.1 

7.3 

5.2 

Fonte: S A E B / C e n s o Escolar 2016. 

No tocante aos indicadores do IDEB do Ensino Medio nas Esferas 

Nacionais, temos o seguinte quadro abaixo. 

Tabe la 6- Ideb Obse rvado x Metas para o (Ens ino Medio) 

IDEB Observado 

2005 I 2007 I 2009 I 2011 I 2013 I 2007 I 2009 I 2011 I 2013 I 2021 

3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Estadual 

Privada 

Publica 

Dependencia Administrativa 

3.0 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 4.9 

5.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HH 5.6 5.7 5.4 5.6 5.7 5.8 6.0 7.0 

3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9 

Fonte: SAEB/Censo Escolar 2016. 
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Ao comparar os indicadores dos resultados do IDEB nas diferentes Esferas 

com o da Escola a qual foi desenvolvido o Projeto, percebeu-se que esses indices 

alcancados pela maioria das Instituicoes observadas nos quadras acima 

demonstraram que as Escolas precisam fazer muito mais do que o que se vem 

trabalhando para atingir as metas projetadas. E a Escola na qual desenvolveu o 

Projeto constatou-se que, diante das palavras da participate em relacao aos dados 

colhidos, que o indice 2.9 obtido pela Escola no ultimo ano foi o melhor em toda 

cidade de Cajazeiras. Diante disso, e dos indicadores revelados, pode-se entender 

que se necessitou de estrategias, sistematicas de avaliacoes, metodos interventivos, 

de uma acao-reflexao-acao, elaborados junto a todos que estao diretamente 

envolvidos neste processo de educar, dentre os quais seria a Equipe Gestora, 

Coordenacao Pedagogica e Professores. 

Dessa forma, fez-se pertinente a insercao dessa sistematica de avaliacao 

empreendida neste trabalho como forma de proporcionar subsidios, caminhos, para 

um aperfeicoamento das praticas educativas adotadas pelos professores. E que 

muitas outras sistematicas e metodos sejam implementados como forma de 

solucionar ou amenizar o quadro atual da Educacao Brasileira. Para entender 

melhor esses indicadores realizados pelo IDEB, logo abaixo a Secretaria de 

Educacao do Estado de Alagoas explica como se originou o termo indice 

Desenvolvimento da Educacao Basica. 

De acordo com a Secretaria de Educacao do Estado de AlagoaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2016), o 

Indice de Desenvolvimento da Educacao Basica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 

e representa a iniciativa pioneira de reunir, em um so indicador, dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educacao: fluxo escolar e medias de 

desempenho nas avaliacoes. Ele agrega ao enfoque pedagogico dos resultados das 

avaliacoes em larga escala do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira (INEP) a possibilidade de resultados sinteticos, 

facilmente assimilaveis, e que permitem tracar metas de qualidade educacional para 

os sistemas. O indicador e calculado a partir dos dados sobre aprovacao escolar, 

obtidos no Censo Escolar, e medias de desempenho nas avaliacoes do INEP, o 

Saeb - para as unidades da federacao e para o pais, e a Prova Brasil - para os 

municipios. 
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Partiu-se, entao, para os dados coletados acerca dos planejamentos da 

Escola onde se realizou o Projeto Vivencial com os educadores que lecionam no 

programa Projovem Urbano. Desse modo, prosseguiu-se para a realizacao do 

roteiro de observacoes, contudo, nao houve disponibilidade do Coordenador 

Pedagogico em prestar informagoes necessarias, entao ele solicitou a uma 

funcionaria do setor pedagogico que respondesse as questoes, e assim seguiu-se 

com os procedimentos do roteiro, sendo que a funcionaria respondeu aos 

questionamentos, de forma atenciosa e educada. 

Segundo a funcionaria, existe o planejamento geral com todas as areas de 

conhecimento por semestre, e durante o decorrer do ano letivo ha os encontros por 

cada area que se realizam quinzenalmente. Sao utilizados os livros didaticos e 

alguns paradidaticos selecionados para atender as necessidades do Projeto Circuito 

de Leitura; sao obras literarias do pre-modernismo e modernismo. O planejamento, 

segundo informado, ocorre de forma dinamica e flexivel oportunizando aos 

envolvidos opinarem, discutirem e acrescentarem novas estrategias metodologicas. 

O estimulo-resposta diante dessa preparacao, por parte dos alunos, e repercutido de 

forma positiva atraves das estrategias de avaliacao. Os objetivos da administracao 

escolar, de acordo com a funcionaria, e preparer cidadaos criticos e atuantes na 

sociedade, tendo como metas um bom atendimento ao publico e em geral. 

Conforme informagoes da funcionaria, a Escola possui um Regimento 

Escolar, que e administrado pelo Conselho e Gestao Escolar, e um Projeto Politico 

Pedagogico (PPP) com a participagao dos Docentes e da Comunidade Escolar com 

o uso da avaliagao continua, sendo sujeito a mudangas com o desenvolvimento das 

aprendizagens ao longo do processo. Na Escola, a autonomia da Gestao 

Pedagogica, Administrativa e Financeira foi empreendida de modo coletivo, reune 

todos os envolvidos e chegam a um consenso para se utilizar apenas o que for 

decidido de modo consensual e democratico. Ha quatro anos na Escola existe o 

Orgamento Democratico (O.D.) com o proposito de realizar a execugao dos 

recursos, com a participagao e transparencia da comunidade e de todos os 

funcionarios da Escola. A distribuigao dos recursos financeiros acontece de forma 

adequada dentro das possibilidades que a Escola exige, mas de modo geral os 

recursos e a prestagao de contas tentam resolver dentro da normalidade os gastos 

com relagao a Unidade Escolar. 
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Acerca dos aspectos relativos ao Ordenamento Pedagogico da Escola, a 

elaboracao e implementacao dos pianos de trabalhos ocorrem atraves da 

coletividade, a partir de discussoes e consenso ao longo de todo o ano. Os projetos 

curriculares sao organizados, avaliados e controlados a partir das experiencias 

pedagogicas exitosas desenvolvidas no contexto escolar e de criterios do IDEB-PB 

em consonancia com o premio Escola de Valor. O calendario escolar busca realizar 

sua programacao inicial, mas existem os desafios e obstaculos ao longo do percurso 

- como falta de transports e verbas para merenda escolar em tempo habil - e estes 

obstaculos sao solucionados ou gerenciados a partir das tentativas de se buscar 

melhorias e tambem com a participacao ativa da Gestao, a qual tern realizado um 

trabalho excelente na busca de melhorias e Projetos para a Escola. 

Com relacao as reunifies de Pais e Mestres, promovidas pela diregao dentre 

as quais acontecem bimestralmente, principalmente a parte que cabe aos pais, a 

funcionaria e participante dos estudos exploratorios apontou que os pais so jogam 

seus filhos na Escola e nao querem ter mais nenhuma responsabilidade por achar 

que os professores devem ou tern por obrigacao "cuidar" dos seus filhos. Os pais 

acreditam, segundo ela, que por os alunos cursarem o Ensino Medio o 

acompanhamento parental e desnecessario. Essa negligencia tern sido desafiante. A 

participante relata um fato de um aluno que queria cabular aula e disse que 

precisava ir ao medico, sofria de diabetes e precisava tomar insulina. Entao, diante 

do fato a diregao foi comunicada e imediatamente entrou em contato com os pais do 

aluno e os informou o ocorrido, sendo que seus pais disseram que era mentira que 

ele queria era sair para rua, orientaram que nao permitissem a saida do seu filho, 

que quando ele retornasse para casa iria ter uma conversa com ele, e o aluno foi 

meio que forcado a retornar para sala de aula. 

Entao, com base no discurso acima as autoras Mesquita e Abrantes (2016) 

versam que 

nessa perspectiva, toma-se relevante estudar a Gestao, considerando a 

autonomia e participacao nos setores administrativos e pedagogicos, 

quando se percebe a necessidade em construir uma escola para a 

cidadania, diante da comunidade escolar, dos processos que envolvem os 

planejamentos e das relacoes desenvolvidas nestes, entre os sujeitos 

envolvidos nestas acoes (MESQUITA; ABRANTES, 2016, p. 264). 
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Diante do fato relatado pela participante, notou-se claramente que a Escola 

necessita de autonomia e da participagao de todos os setores e, essencialmente, da 

participagao atuante da Gestao juntamente com a Coordenagao Pedagogica e 

necessariamente dos Professores, uma vez que a fungao social primeira da escola e 

formar cidadaos para atuarem de forma critica nos problemas de ordem politica, 

social economica dentre outras, e, para que esse fim seja alcangado, necessita-se 

do envolvimento de todos e principalmente de um planejamento participativo, 

transformador, viabilizando e priorizando sempre a formagao humana. Planejar e 

replanejar as agoes pedagogicas tendo como base a confianga e transparencia para 

que os sujeitos envolvidos nestas agoes se percebam como protagonistas do 

processo o qual estao inseridos. 

Partindo agora para a operacionalizagao dos processos de diagnose da 

Unidade Escolar em estudo, notou-se que a diagnose, de acordo com a participante, 

foi realizada atraves de avaliagao do corpo docente sobre sua atuagao metodologica 

e os resultados embasados no IDEB. E as estrategias de avaliagao se processaram 

atraves da implantagao do Projeto Novas Oportunidades de Aprendizagens 

Significativas (NOAS), cuja metodologia deve ser incrementada de acordo com a 

percepgao do docente, com suas aulas ministradas e com o quadro de deficiencias 

apresentadas ao longo do processo pelos alunos. 

Pode-se introduzir nesse contexto a fala da autora Amaral (2016) acerca das 

avaliag5es: 

e importante lembrar que as avaliacoes devem ser orais e escritas, 

individuals e coletiva, formais e informais. As avaliagoes precisam ser 

constantes e as formas diversificadas. O professor devera valer-se de 

diferentes instrumentos de avaliacao. Quanto aos criterios de avaliacao e 

pertinente lembrar que o professor sempre tern que ter clareza do que esta 

avaliando. (Dominio de conteudo? Visao critica? Expressao oral? 

Autonomia? Cooperacao? Correcao da linguagem escrita? Capacidade de 

estabelecer relacoes entre os conteudos? Capacidade de expressar 

pensamento proprio? e tc . ) . Alem de ter clareza, o professor ainda precisa 

informar aos alunos o que sera avaliado (BELCHIOR, 2016, pp. 400-401). 

Constatou-se que as estrategias de avaliagoes devem ser de diversas 

formas e continuadamente, pois nao se deve nunca avaliar o aluno apenas pela sua 

"nota", e sim por todo o seu desempenho e dificuldades com relagao a 

aprendizagem. O professor precisa inserir em sua pratica diversos instrumentos de 

avaliacao para nao correr o risco de reprovar o aluno porque obteve uma "nota" 
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abaixo do estipulado pelo Sistema de Ensino, convergindo desse modo para o 

discurso de Luckesi (2004) no qual afirma que "a avaliagao nao e um instrumento de 

disciplinamento do educando, mas sim um recurso de construgao dos melhores 

resultados possiveis para todos. A avaliagao exige alianga entre educador e 

educandos" (LUCKESI, 2004, p. 4). 

Dessa forma, o processo de avaliagao deve se basear nos erros dos alunos 

para, a partir dos erros, identificar as deficiencias do aluno quando uma atividade 

nao for realizada com sucessor ou quando um conteudo que nao foi aprendido de 

modo eficaz. Diante desses e de outros fatos, o professor deve rever suas 

estrategias e inserir novas formas de avaliagao, sempre oportunizando o aluno a 

reconhecer que esta sendo avaliado e sobre o que esta sendo avaliado. Diante 

disso, acredita-se que a avaliagao quando se e aplicada de modo coerente se torna 

algo bem mais facil e prazeroso na pratica escolar. 

O autor Cabrito (2009) em sua fala defende que os professores devem 

avaliar por intermedio do conjunto de conhecimentos adquiridos pelos alunos ao 

longo do processo de modo mais amplo, englobando suas caracteristicas e 

potencialidades, e com um olhar voltado para as futuras aprendizagens como forma 

de avaliar com autonomia. 

se nao avaliamos as capacidades desenvolvidas nem as competencias 

potenciais, estaremos, apenas, a avaliar aprendizagens. Avalia-se o 

conjunto de conhecimentos de que os alunos conseguiram apropriar- se ou, 

pior ainda, os conhecimentos que conseguiram memorizar. Mas nao se 

avalia o percurso do aluno, a sua capacidade de organizacao individual do 

trabalho, a sua apetencia para trabalhar em grupo, a sua capacidade de 

decisao, a sua autonomia, a sua criatividade, a sua tolerancia. Igualmente, 

tarn bem nao se avaliam as suas potencialidades, isto e, as suas futuras 

competencias CABRITO, 2009, pp 191-192). 

E ainda com relagao a Escola, o regime dos docentes e de 40 horas 

semanais, sendo distribuidas 20 horas em sala de aula e o restante emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA encontros 

pedagogicos, pois a maioria dos 35 docentes que atuam na Escola a qual se 

desenvolveu o Projeto sao efetivos, sendo que, desse total, a Escola possui apenas 

tres professores contratados. 

Partiu-se de modo continuo para os aspectos relativo as fungoes da Diregao 

da Escola. Segundo informagoes obtidas pela gestora da Escola a qual se realizou o 
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Projeto Vivencial, os desafios enfrentados dentro da funcao de Gestao sao muitos, 

porem, nao sao impossiveis de enfrentar, desde que a Gestao seja democratica, 

descentralizada, atuante, participativa, coletiva e acima de tudo autonoma. Nesse 

sentido as autoras Mesquita e Abrantes (2016) discursam que "a Constituigao de 

1988 no art. 206 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB) no art. 

3° determinam que o ensino seja ministrado com base na gestao democratica do 

ensino publico, [...]" (MESQUITA; ABRANTES, 2016, p. 267). 

E a nova LDB (Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) ainda preve no 

seu art. 14 que: 

Os sistemas de ensino definirao as normas da gestao democratica do 

ensino publico na educacao basica, de acordo com as suas peculiaridades 

e conforme os seguintes principios: 

I - participacao dos profissionais da educacao na elaboracao do projeto 

pedagogico da escola; 

II - participacao das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. 

Mediante os fundamentos legais a que compete a Gestao Escolar, essa 

necessita ter como base a adotagao de medidas que tornem este espaco em um 

espaco de aprendizagens de busca pelo conhecimento, de praticas pedagogicas 

exitosas, com a participagao coletiva em que cada um exponha suas opinioes e o 

livre arbitrio de expressa-las. E a Gestao em parceria com os demais integrantes da 

Escola devem promover momentos em que sejam refletidas e dialogadas as praticas 

docentes, assim como, por exemplo: a construgao ou elaboragao do Projeto Politico 

Pedagogico (PPP), Planejamento coletivo democratico, bem como os demais 

problemas que possam vir a existir dentro da Unidade Escolar. 

E outro fator importante e que a Gestao tambem deve inserir nesse contexto, 

ou espago, a participagao das comunidades escolar e local nas reunifies de 

Conselhos ou algo correspondente, proporcionando a insergao da familia na Escola, 

participagao esta que se torna de extrema importancia para aprendizagem do aluno 

porque os pais estarao acompanhem de perto seu desenvolvimento escolar. Dessa 

forma, mediante o Projeto vivencial empreendido, entendeu-se como a participagao 

e colaboragao de todos - esseneialmente da Gestao atuante, dos funcionarios da 

Escola, e dos professores participantes e protagonistas do Projeto - se torna de 

grande e fundamental importancia para a realizagao do trabalho desenvolvido ser 
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um sucesso, uma vez que, se conseguiu exito nos propositus para a elaboracao da 

sistematica de avaliagao, esta sendo mais um recurso utilizado e inserido pelos 

professores e pela Escola, como mais uma forma de alcancar as metas e objetivos 

propostos, com relacao ao processo de ensino e aprendizagem. 

Com base nas informacfies obtidas durante observacoes e estudos 

exploratorios no contexto escolar que, de acordo com (GIL, 1999 apud OLIVEIRA, 

2011), considera que a pesquisa exploratoria tern como objetivo principal 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulacao 

de problemas mais precisos ou hipoteses pesquisaveis para estudos posteriores. 

Uma das Gestoras da Escola analisada nao possui formacao especifica, sendo que 

possui Licenciatura no Curso do Ensino de Historia, mas tern uns 18 anos de sala de 

aula, o que ja se torna bem facil para gerir uma Unidade Escolar. Participa de 

reunifies e formacfies para aperfeicoamento de sua pratica enquanto Gestora, as 

condicoes de trabalho da Gestao sao boas dentro do possivel de ordem regular, pois 

o trabalho burocratico Ihe causa um pouco de exaustao, mas nada que nao se possa 

resolver: "quando nao consigo resolver algo solicito ajuda de outros setores, afinal 

somos uma equipe". A sala da Gestora e confortavel dentro das possibilidades, e 

climatizada, porem, nao possui muito espaco devido aos armarios, mesas e biros 

tomarem quase todo o ambiente da sala, mesmo assim ainda e um espaco 

agradavel para se trabalhar. 

A caracterizacao da Escola fez-se necessario para conhecer um pouco da 

dinamica de trabalho dos funcionarios e seus relacionamentos entre si, bem como 

para anotar o modo como veem o Programa na Escola. No inicio do Programa, a 

equipe que o compoem enfrentou inumeras dificuldades a exemplo da busca por 

alunos. Os educadores, juntamente com o apoio, percorreram varios bairros da 

cidade para conseguir o total de alunos que seria no minimo 180 para que o 

Programa pudesse ser desenvolvido na Escola, Como tambem alguns dos alunos 

que frequentam o Programa sofreram preconceitos de outros alunos, por nao se 

encontrarem inseridos na mesma classe social dos demais alunos, dentre outros 

tipos de preconceitos. Mas ao longo do tempo os alunos foram sendo "aceitos" pelos 

demais colegas e ja conseguem ter relacoes de afetividade com todos os 

funcionarios da Escola. 
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Entao, a partir do momento que se conheceu a Escola, ou o campo o qual se 

desenvolveu o Projeto, os procedimentos a serem seguidos ficam bem mais faceis 

de serem aplicados. Deu-se, por conseguinte, o pontape inicial com o 

desenvolvimento da sistematica de avaliacao, com a finalidade de entender como os 

professores do Programa avaliam os alunos e para servir de orientacao e condugao 

para o desenvolvimento de suas praticas escolares. 

3 RESULTADOS DE UMA SISTEMATICA DE AVALIACAO DESENVOLVIDA NO 

PROGRAMA PROJOVEM URBANO 

Acreditou-se que, para o desenvolvimento deste Projeto Vivencial em uma 

Escola Estadual ja citada em outras discussoes ao longo do trabalho, tornou-se 

necessario fazer a caracterizacao da Escola, conhecendo a estrutura e 

funcionamento de um modo mais amplo, para a elaboracao e implementacao da 

tematica em estudo. Neste trabalho, que se tern como tema: Sistematica de 

Avaliagao do Programa Projovem Urbano em uma Escola Estadual, o qual foi 

desenvolvido com a participagao dos professores que atuam no Programa, sendo 

que estes elaboraram e implementaram durante a execugao do Projeto Vivencial em 

uma Escola Estadual. Essa sistematica de avaliagao elaborada a partir dos 

instrumentos que ja utilizam em sua pratica docente, foi adotada pelos professores 

como forma de orientar e redimensionar o trabalho pedagogico, contribuindo assim 

para que os alunos se sintam parte integrante nos processos de avaliagao, se 

reconhecendo e entendendo como funciona o ato de avaliar e autoavaliar-se. 

Para tanto, observou-se e conheceu como se realiza o funcionamento da 

Escola nos seus diversos espagos. A partir desses dados, partiu-se para os 

resultados da sistematica e quais as finalidades dessa sistematizagao no processo 

de avaliagao implementado pelo Programa empreendido na Escola. O que provocou 

a produgao deste Projeto Vivencial foi certa inquietude da pesquisadora e professora 

do (PJU) em conhecer os processos e metodos de avaliagao do Programa, 

percebendo, desse modo, que os instrumentos de avaliagao utilizados pelos 

professores atuantes no Programa nao estavam suprindo as necessidades dos 

alunos com relagao aos processos de avaliagao, entendendo que os professores 
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necessitavam elaborar e implementar uma sistematica de avaliacao para 

redimensionar suas praticas de avaliacao. 

Com a implementacao desta sistematica de avaliacao, a qual foi elaborada 

com o intuito de ampliar os conhecimentos dos professores do Programa, e de 

refletirem sobre suas praticas de avaliacao, se obteve resultados positivos, pois os 

professores conseguiram inserir de modo inicial e processual a sistematica de 

avaliacao elaborada por eles, em sua pratica pedagogica, melhorando assim o 

desempenho e rendimento dos alunos, direcionando e repensando suas formas e 

metodos de avaliar, uma vez que o aluno precisa se reconhecer como parte 

fundamental desse processo de avaliacao. 

Portanto, a execucao deste Projeto Vivencial foi de fundamental importancia 

para a pratica de avaliagao adotada pelos professores que atuam no Programa 

Projovem Urbano, sendo que os educadores, durante a realizagao do Projeto, em 

suas falas, expressaram entusiasmo e curiosidade em ampliar e trabalhar novos 

metodos ou aprimorar os instrumentos de avaliagao que se tern no Programa, como 

forma de aperfeigoar a pratica de avaliagao adotada por eles. 

Entendendo, desse modo, os conceitos e as abordagens de avaliagao 

explicadas pela pesquisadora durante os estudos exploratorios, assim como tambem 

os fundamentos em que o Programa Projovem Urbano se estrutura, e de que modo 

e para quais fins tornou-se necessario elaborar uma sistematica de avaliagao para 

que os professores utilizassem como forma de orientar e refletir sobre sua pratica 

pedagogica. Anote-se que sendo um assunto que necessita que seja abordado 

todos os dias no contexto escolar, muitos acreditam que nao tern importancia, 

porem, os professores do Programa veem a avaligao hoje como algo que precisa ser 

discutido e trabalhado por todos os professores, ressaltando que nao so do 

Programa, mas de todos os demais Segmentos e Modalidades de Ensino da Escola 

em que se realizou o Projeto Vivencial. 

Em virtude dos fatos, das observagoes que se obteve durante a execugao do 

Projeto Vivencial, por meio de estudos exploratorios e informagoes obtidas, 

constatou-se que alguns professores do Programa Projovem Urbano em uma Escola 

Estadual nao estao preparados para lidar com o processo ou o ato de avaliar, por 

inumeros fatores: falta de politicas publicas, de estrategias e recursos 
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metodologicos, de metodos de ensino que priorizem a aprendizagem do aluno etc. 

Aliado a esses fatores, tambem ha fatores externos — seja de ordem economica, 

social, educacional, ou religiosa — que interferem na realidade escolar, e 

consequentemente nas praticas de avaliacao executadas dentro do contexto 

escolar. 

Entao, como forma de expor os resultados deste Projeto, em o qual se 

abordaram tematicas acerca dos processos de avaliagao, assunto necessario no 

contexto escolar durante todo o ano letivo, para desanuviar a ilusao de alguns 

professores que consideram o que e avaliar como apenas atribuir "notas" aos alunos 

e pronto, esta tudo resolvido. Entretanto, nao e so isso. Para aqueles que estao em 

sintonia com os objetivos e conceitos sobre como e para que avaliar, os processos 

se tornam processos bem mais complexos, pois, para se avaliar de modo eficaz, o 

professor necessita buscar ampliar seus conhecimentos acerca do assunto para que 

nao cometa erros e desestimule os alunos a nao ter mais interesse em estudar. Os 

ensinantes, mediante erros e posturas cometidos de forma tao aleatorias e, por 

vezes, tambem sem percepcao dos seus atos e atitudes, podem contribuir para que 

os alunos percam o interesse em estudar e ter uma formacao. 

Por conseguinte, compreendeu-se que a sistematica de avaliagao 

implementada no (PJU) obteve exito em seus objetivos, pois os instrumentos de 

avaliagao utilizados pelos professores estao sendo vistos e executados de outra 

forma, contribuindo assim para o rendimento escolar do aluno, sendo que este se 

percebe como principal "personagem da historia", conhecendo e intervindo nos 

processos de avaliagao que ate entao nao tinham o direito ou nao eram estimulados 

a realizar tal a to. E essas mudangas devem ocorrer sempre que forem necessarias 

no Programa, porque essas mudangas estao relacionadas a agoes sociais, 

educacionais, economicas e politicas, que de certo modo refletem nas relagoes 

interpessoais entre professor e aluno, sendo que os aprendentes devem ter 

consciencia que a avaliagao dentro deste contexto ocorre de forma sistematizada, 

seguindo criterios e metodos propostos no Projeto Politico Pedagogico que melhor 

se adeque ao processo de ensino e aprendizagem. E, quando isso nao ocorrer, a 

pratica de avaliagao inerente e necessaria se torna uma pratica excludente e acaba 

por reverberar a evasao escolar. 
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Portanto, os conceitos, abordagens de avaliagao devem ser preocupacao de 

todos os envolvidos diretamente no processo de ensino e aprendizagem, assim 

como no Programa em que os professores inseriram em sua pratica de avaliagao 

uma sistematica que fez a diferenga nesse processo. Para tanto, conclui-se que os 

professores ampliaram seus conhecimentos acerca desse processo extremamente 

dificil que e o ato de avaliar, deve-se ter consciencia do quanta uma avaliagao, 

quando nao realizada com base em conhecimentos previos sobre o assunto, pode 

transtornar a vida escolar do aluno, sendo que este pode mudar seus 

comportamentos de forma que nunca mais volte a escola, ou ate pode fazer outras 

agoes que atentem contra a vida daqueles que nao Ihe proporcionaram a chance de 

concluir sua trajetoria escolar. 

Entao, concluiu-se que a avaliagao e uma problematica que necessita de 

mais pesquisas, de estudos de observagoes, de elaboragao de sistematicas de 

avaliagao, dentre outros metodos, uma vez que esse tema ha muito tempo ja vem 

sendo inserido nos contextos escolares, mas muitos profissionais envolvidos no 

processo educativo deveriam conhecer de modo aprofundado os processos de 

avaliagao e suas consequencias, caso nao seja - a avaliagao - adotada de forma 

"correta" e adequada a realidade do contexto escolar. 

Desse modo, entendeu-se que o desenvolvimento deste projeto obteve exito 

em relagao aos seus propositus, conseguiu-se despertar nos professores uma 

atengao maior, ampliando seus conhecimentos acerca da avaliagao durante a 

execugao do Projeto, sendo que essa sistematica e apenas o resultado de um dos 

muitos Projetos desenvolvidos na Escola, e espera-se que sejam implementados 

muitos outros Projetos e Pesquisas sobre essa tematica que necessitam ser 

empreendidos no contexto escolar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDERACOES FINAIS 

As reflexoes apresentadas neste trabalho, apresentado a Disciplina de Trabalho de 

Conclusao do CursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lato sensu em Planejamento e Gestao Escolar, da Universidade 

Federal de Campina Grande da ddade de Cajazeiras-PB, tratou-se do resultado de um 
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Projeto Vivencial que teve como tema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistematica de Avaliacao do Programa 

Projovem Urbano em uma Escola Estadual. O projeto foi desenvolvido no periodo de 

80h numa Escola da Rede Estadual de Ensino, situada na cidade de Cajazeiras-PB, com 

professores que lea'onam no Programa Projovem Urbano - PJU. Os objetivos deste Projeto 

foram analisar, compreender, averiguar e identificar as possibilidades de otimizacao 

de uma sistematica de avaliacao do Programa Projovem Urbano em uma Escola 

Estadual, tendo em vista os fins educacionais pelos quais ele e implementado. 

A partir disso, elaborou-se uma sistematica de avaliacao que foi implementada na 

pratica docente dos professores atuantes no Programa. Sobre o Programa Nacional de 

Inclusao de Jovens, Projovem Urbano- PJU, Salgado (2008) acrescenta que tern 

como meta integrar os jovens no mercado de trabalho por meio da qualificagao 

profissional, assim como tambem inseri-los na sociedade atraves de agoes 

comunitarias auxiliando-os em seus processos de compreensao e participacao 

quanta a suas funcoes sociais. Tendo como base o exercicio da cidadania, uma vez 

que eles se tornem protagonistas e atuantes nos problemas sociais que afetam sua 

cidade ou sua comunidade. 

Para tanto, a sistematica elaborada e implementada pelos professores do 

Programa teve o proposito de orientar e repensar a pratica pedagogica no tocante a 

avaliagao. A sistematica propoe avaliar os alunos de modo mais atencioso, mais 

interventivo, porque esses professores necessitam de um olhar e um processo de 

avaliagao que Ihe proporcionem uma perspectiva amplificada das estrategias e 

formas de avaliagao durante todo o processo. E com a implementagao dessa 

sistematica notou-se que os alunos se sentem realmente avaliados de modo mais 

perceptfvel, entendem melhor como funciona esse processo de autoavaliar-se, 

sendo que antes nao tinham ou nao entendiam como se desvelava esse processo 

dentro das situagoes as quais eram avaliados. 

Para alcangar as metas propostas no Projeto, foram realizadas pesquisas 

bibliograficas para embasar e delimitar os conceitos da problematical estudos 

exploratorios e observagoes pertinentes a tematica desenvolvida durante a 

execugao do Projeto vivencial em uma Escola Estadual. Por conseguinte, a partir 

dos objetivos e dos autores estudados para o desenvolvimento deste Projeto, dentre 

outros pontos, esse trabalho se desenvolveu e permitindo assim obter os resultados 
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propostos, como a efetiva aprendizagem dos alunos por meio das estrategias de 

avaliagao referenciadas pela sistematica. 

Neste trabalho teve-se ainda a seguinte questao de pesquisa: De que modo e para 

quais fins a sistematizaeao da avaliagao do Programa Projovem Urbano ocorre em 

uma Escola Estadual, tendo em vista os fins educacionais pelos quais ele e 

implementado? Nesse sentido, com a sistematica de avaliagao elaborada e 

implementada pelos professores do Programa obteve bons resultados, pois os 

professores a inseriram em sua pratica de modo processual e continuo, por 

intermedio dos instrumentos e estrategias de avaliagao que ja utilizam no Programa, 

redimensionando esses instrumentos para que estimulem e proporcionem aos 

alunos varios caminhos para se obter um bom desempenho durante o ciclo ou o 

trimestre estudado. 

Teve-se a preocupagao de investigar essa tematica a partir de estudos e 

observagoes realizadas durante a execugao do Projeto, e ate mesmo antes porque a 

pesquisadora atua como professora nesse Programa Projovem Urbano, percebendo, 

desse modo, a necessidade de implementar uma sistematica de avaliagao como 

forma ou metodo de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, e 

consequentemente as praticas de avaliagoes adotadas pelos professores que atuam 

no Programa, sendo que estes nao utilizavam os instrumentos de avaliagao de modo 

eficaz, nao priorizavam a avaliagao como uma ferramenta capaz de transformar a 

trajetoria escolar do aluno. 

Entao, concluiu-se que a avaliagao e uma problematica que necessita de 

mais pesquisas, estudos e observagoes, uma vez que esse tema ha muito tempo ja 

vem sendo inserido nos contextos escolares, mas muitos profissionais envolvidos no 

processo educativo deveriam conhecer de modo mais aprofundado os processos de 

avaliacao e suas consequencias. O que provocou a produgao deste Projeto 

Vivencial foi certa inquietude da pesquisadora e professora do (PJU) em conhecer 

os processos e metodos de avaliagao do Programa, percebendo, desse modo, que 

os instrumentos de avaliagao utilizados pelos professores atuantes no Programa. 

nao estavam suprindo as necessidades dos alunos com relagao aos processos de 

avaliagao, entendendo que os professores necessitavam elaborar e implementar 

uma sistematica de avaliagao. 
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Os professores do Programa executaram o Projeto e com a implementacao 

da sistematica de avaliagao elaborada e implementada a qual sistematiza um 

conjunto de estrategias a partir dos instrumentos de avaliagao do Programa, que 

serve de orientagao e reflexao para a pratica docente, assim como tambem para um 

melhor desenvolvimento e aperfeigoamento das praticas de avaliagao. Entao, com o 

desenvolvimento dos estudos exploratorios e observagoes em encontros com 

professores do Programa durante um periodo de 80h, conseguiram perceber o 

quanta essa sistematica de avaliagao deve ajudar em suas praticas pedagogicas, 

sendo que antes tinham uma percepgao acerca da avaliagao nao muito abrangente, 

e com o desenvolvimento dos estudos exploratorios conseguiram melhorar suas 

praticas de avaliagao em grande proporgao, pois seguem as orientagoes da 

sistematizagao das estrategias, sempre fazendo alguns ajustes e alteragoes, se 

assim acharem conveniente, de acordo com a realidade e conteudos mediados pelo 

professor. 

A Equipe Escolar a qual foi realizada a experiencia pedagogica comentou 

que essa sistematica foi bem vinda. Afirmaram que Escola esta sempre aberta ha 

mudangas sejam elas em qual setor for. Os professores que lecionam em outros 

turnos com certeza conheceram essa sistematica de avaliagao que servira de base 

para avaliar as suas praticas pedagogicas, podendo fazer os ajustes que acharem 

necessarios, tendo em vista que o processo de ensino aprendizagem e algo que 

acontece de forma lenta e cad a qual com as suas especificidades, ate mesmo 

porque os alunos nao seguem todos na mesma proporgao, cada um aprende do seu 

jeito e no seu tempo. Dessa forma, a equipe escolar agradeceu pela implementagao 

dessa sistematica sabendo que o processo de avaliar nao e algo facil, e que 

necessita de muitas pesquisas e estudos nessa area, sendo que, as vezes, em 

muitos casos, a avaliagao se torna um fator de exclusao e evasao escolar, em que 

os alunos se sentem pressionados e acabam por desistir de concluir sua trajetoria 

ou percurso escolar. 

Os resultados desse estudo, advindos das pesquisas e observagoes, 

demonstraram que a sistematica de avaliagao implementada proporcionou inumeras 

chances e caminhos para orientar os professores em sua pratica, sao estrategias as 

quais os professores poderao se orientam para viabilizar uma concreta 

aprendizagem, e a partir dessas estrategias podem derivar outras, outros metodos 
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que possam contribuir para o melhoramento com relacao as praticas avaliativas no 

Programa, e assim como tambem na Unidade Escolar. 

Destacaram-se, ainda, as diferentes abordagens de avaliacao como azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diagnostica, 

formativa e a somativa, uma vez que os referenciais bibliograficos estudados proporcionaram 

um maior poder aquisitivo de conhecimentos acerca da sistematjzacao de avaliacao adotada 

pelo Programa, conhecendo como se deve realmente avaliar os alunos, embora a avaliacao 

tradicionalmente utjlizada por alguns contextos escolares ocorre no final do processo de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, estudou-se e refietiu-se sobre os conceitos, concepcoes, 

abordagens e estrategias de avaliacoes no Programa Projovem Urbano com os 

professores que lecionam no Programa, como forma de incentivar o debate acerca 

do assunto, com o intuito de que se perceba a importancia de uma necessaria 

sistematica de avaliacao empreendida no Programa para a concretizacao dos fins 

educacionais e dos interesses para com a aprendizagem dos alunos. Assim como 

toda a equipe escolar foi beneficiada com a sistematica por ser mais uma ferramenta 

de trabalho em que os professores podem empreender as suas praticas 

pedagogicas. 

Diante das informagoes, compreendeu-se que o processo de avaliar no 

contexto escolar, e tambem no Programa ao qual esta sendo o foco deste trabalho, 

esta relacionado as mudangas sociais, educacionais, economicas e politicas que, de 

certo modo, refletem nas relacoes interpessoais entre professor e aluno, sendo que 

estes devem ter consciencia que a avaliacao dentro desse contexto ocorre de forma 

sistematizada, seguindo criterios e metodos propostos no Projeto Politico 

Pedagogico que melhor se adeque ao processo de ensino e aprendizagem. 

Sabendo que, quando isso nao ocorre, a pratica de avaliacao inerente e necessaria 

se tornara uma pratica excludente, e acabara por viabilizar a evasao escolar. 

Portanto, concluiu-se que o desenvolvimento deste Projeto Vivencial foi de 

fundamental importancia para a pratica adotada pelos professores que lecionam no 

Programa e tambem para a equipe escolar, pois apreenderam os conceitos e as 

abordagens de avaliacao assim como tambem os fundamentos em que o Programa 

Projovem Urbano se estrutura, e de que modo e para quais fins se fez necessario 

elaborar uma sistematica de avaliagao. Sendo que esta sistematica e apenas o 
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resultado de um dos Projetos desenvolvidos na Escola, e que sejam implementados 

muitos outros Projetos e Pesquisas sobre esta tematica que necessitam ser 

empreendidos no contexto escolar. Espera-se que esta sistematica seja apenas 

uma estrategia que aponte novos rumos, tanto para o desenvolvimento de outras 

pesquisas quanta para a realizagao de um processo de avaliacao consciente nas 

Escolas, sendo que a Escola necessita fazer uma autoavaliacao institucional 

continuadamente para que se tenha autonomia e desenvolva possibilidades de 

autoconhecimento e de agoes voltadas para que os processos educativos tenham 

significados e exitos, e que valorizem a aprendizagem dos alunos como um fator 

necessario e inerente as praticas de avaliagoes estabelecidas no contexto 

educacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anexo - A 

S | S T E M A T | C A D E A V A L I A Q A O 

E S T R A T E G I A S DE SISTEMATIZACAO DE AVALIACAO, A PARTIR DOS I N S T R U M E N T O S 

U T I L 1 Z A D O S PELOS PROFESSORES N O PROGRAMA PROJOVEM URBANO. 

• Utiiizar o Caderno de Registro de Avaliacao (CRA), de modo que o professor avalie o aluno durante 

todo o processo, de forma continua, proporcionando ao aluno chances em que se autoavalie, ao 

termino de cada conteudo ou das atividades mediadas em sala de aula; 

• Fazer uso das Atividades Nao Presenciais (ANPs) como uma ferramenta de avaliacao, com fins de 

diagnosticar e intervir a partir dos erros apresentados pelos alunos nas atividades realizadas fora da 

sala de aula; 

• trabalhar a interdisciplinaridade e unir todas as areas do conhecimento, qualquer que seja o 

assunto estudado, o educador deve criar situagoes em que os alunos aprendam a dialogar com os 

textos. 

• Aliar a pratica pedagogica, os conteudos mediados com as novas tecnologias, como forma de 

avaliar o desenvolvimento do aluno em sala de aula, para que este faga um "bom" uso desses 

instrumentos, de forma responsavel e positiva; 

• A avaliagao deve ser utilizada de todas as formas em eventos formais, porem considera e valoriza 

as informagoes advindas de situagoes informais; deve ser diversificadas, assim como tambem orais 

e escritas; 

• As oficinas desenvolvidas pelos professores somente nas disciplinas de Lingua Portuguesa e 

Matematica, tambem deveriam contemplar as demais disciplinas, uma forma de avaliar dinamizada e 

construtiva, uma vez que os alunos sao avaliados durante todo o processo e demonstram um maior 

interesse em trabalhar com os conteudos das oficinas de forma pratica; 

• As Sinteses Integradoras e mais um instrumento de avaliagao muito peculiar o qual avalia a 

aprendizagem dos alunos, a partir de temas de relevancia social, associado a realidade vivenciada 

por eles cotidianamente, esse instrumento demonstra o grau de conhecimento adquirido pelos 

alunos por meio dos temas relevantes na sociedade. 

• A frequencia tambem e um instrumento de avaliacao utiiizado pelos professores do programa, uma 

vez que, os alunos devem obter ao final do programa no minimo 75% de horas aula, e 50% da 

pontuagao total exigida pelo programa, para ser considerado apto quanta ao recebimento do 

certificado de conclusao; 

• Temos os simulados que todos os professores deveriam trabalhar, pois e uma ferramenta 

importante para avaliar a aprendizagem dos alunos e proporcionar mais seguranga no momento em 

que o aluno for realizar a "prova", dessa forma tera mais exito com relagao aos resultados 

esperados; 

• O programa trabalha com abordagens de avaliagao como a Diagnotica. Formativa, Somativa, de 

acordo com dados obtidos atraves dos conteudos trabalhados, das atividades realizadas de modo 

formal e informal, das frequencias e etc, estas por sua vez, devem ser apresentadas ao final de cada 

ciclo por meio de planilhas devidamente preenchidas com notas para futuras avaliagoes com 

coordenadores do programa. 


