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Introdugao 

Este trabalho apresenta e analisa o delineamento da p rob lemat i c 

relacionada a avaliacao no cotidiano escolar, as especificidades, dificuldades, 

impasses e perspectivas que caracterizam tanto a compreensao dos docentes 

acerca da avaliacao, quanta mais especificamente sob a operacionalizacao da 

avaliacao em diferentes alunos respeitando as diferencas. 

As concepcoes, crencas e pensamentos das professoras contempla 

nossa investigacao e analise da avaliacao no ensino publico. 

Desde logo, escolhemos trabalhar avaliacao por ser esse um assunto 

bastante instigador para nos, sobretudo em uma sociedade p6s-moderna onde a 

pedagogia exige uma postura moderna e geralmente se define resistente a 

inovacao e a educacao e vista como uma estrategia de transformacao social. 

Assim, a escolha do tema nao foi algo ocasional ou sob influencias 

indiretas, ao contrario desde o ensino fundamental que este passou a nos 

interessar, devido a forma, as tecnicas que os professores usavam para nos 

avaliar. De infcio, isso nos causou certa indignacao - os metodos utilizados para 

medir nossos conhecimentos - e desde entao ja refletiamos sobre as 

possibilidades de sucesso/fracasso dos alunos, sendo estes selecionados por 

professores que avaliam o nfvel de aprendizagem de cada educando em meio a 

um contexto tao diversificado de cultura, valores sociais, relacoes psico-afetivas e 

tanto outros fatos que se tornam imprescindiveis para uma avaliacao formativa e 

reconstrutiva. 

Isso porque ja fomos vitimas do processo, da falta de interesse e de 

preparacao dos professores da rede publica, sem mencionarmos a propria 

estrutura fisica e administrativa que contribui para esta afirmativa. Ou seja, a 

avaliacao e um instrumento pedagogico necessario e de importancia fundamental 
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para uma aprendizagem significativa, desde que o educador saiba introduzi-la em 

sua sala de aula a fim de encaminhar o aluno na construcao do que se almeja. 

Em sfntese, foi a partir dessas reflexSes que construfmos o nosso 

trabalho investigando quais os metodos e instrumentos de avaliacao aplicados 

pelas professoras da escola publica; indagando sobre o efeito da avaliacao na 

formagao dos alunos e ainda pesquisando o que as professoras compreendiam 

por finalidades da avaliacao. Procuramos realizar um trabalho critico onde 

discutimos a avaliacao da aprendizagem dentro de um contexto educacional 

apadrinhado e enraizado por uma origem historica de influencias polfticas que 

moldam e redefinem a estrutura social. 

Foi a reflexao sobre esses aspectos que nos aponta para as possfveis 

c o n t r i b u t e s que este trabalho pode levar a todos que tiverem acesso e 

principalmente a nos responsaveis pela concretizacao desse projeto. 

A importancia desse estudo se deve ao fato dele possibilitar uma reflexao 

acerca do tema desse projeto junto ao grupo de professoras selecionadas para o 

estudo, e consequentemente de todos os educadores que tiverem acesso a esse 

trabalho, como tambem a um reposicionamento nosso em relacao a avaliacao. 

Que a partir da realizacao desse estudo possamos repensar avaliacao nao como 

um meio de classificar os alunos, mas uma ponte para superar o erro e as 

dificuldades deles, com o proposito de Ihes assegurar um ensino de qualidade. 
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REFERENCIAL TE6RIC0 

A educacao num sentido amplo cumpre a funcao de socializacao e 

humanizacao dos homens. O homem desde sua formacao tern voltado sua 

preocupacao para a aquisicao de conhecimentos e a transmissao desses 

conhecimentos para as novas geracoes, como acontecia nas sociedades 

primitivas, mas com o desenvolvimento da humanidade esses processos de 

educacao e socializacao foram se modificando para atender as novas exigencias 

das novas sociedades industrials onde o objetivo da educacao passa a ser formar 

para a vida publica e o mercado de trabalho, atraves da escola. Nesta os 

conteudos sao trabalhados de forma sistematica e sua formacao conservadora 

garante a reproducao dos valores da elite economica a outras instancias como a 

familia, os meios de comunicacao, a vida social, etc. 

A escola reproduz esses valores impondo sua ideologia atraves da 

transmissao de conhecimentos, rituais e ideias. Sendo que os alunos incorporam 

isso mediante a posicao social que ocupa, aceitando como um fato natural, 

inevitavel, simplesmente porque a economia determina a sociedade. Assim, como 

nao sao todos os que conseguem passar por todo esse processo de aquisicao de 

conhecimentos repassado pelas escolas e que consequentemente sao incluidos 

na vida publica. As escolas trabalham co uma atividade de controle que visa 

selecionar - a avaliacao - instrumento de poder que inclui os mais preparados e 

exclui os que nao apresentam condicoes, e um fator que foi e continua sendo um 

importante objeto de analise e questionamentos dentro da escola. Isso vai ao 

encontro que Esteban (1999) aborda; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A primeira notfcia que temos de exame nos 6 trazida por Weber quando se 

refere ao uso pela burocracia chinesa, nos idos de 1200 a.c, para 

selecionar, entre sujeitos do sexo masculino, aqueles que seriam admitidos 

no servigo publico. Portanto o exame aparece nSo como uma questSo 

educativa, mas como um instrumento de controle social... (p. 30) 
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Portanto, desde sua introducao no contexto escolar a avaliacao se 

constitui para os alunos como um objeto em que eles focalizam sua preocupacao 

em tirar notas boas nao se interessando em aprender. Alem de baixar a auto-

estima dos educandos, incute-os no mundo da competicao, nao havendo 

aproveitamento e consequentemente nenhum aprendizado. Na realidade sao as 

notas que nos garantem o acesso ao grau seguinte ou a habilitacSes exigentes. 

Na trajetoria escolar, de acordo com essa realidade o aluno e levado a procurar a 

melhor forma possfvel de passar por esse sistema de notacoes, sem interessar-se 

por questionar, refietir, aprender, mas estudar somente para passar e tirar notas 

boas que os levem a passar de ano.Assim dentro dessa perspectiva Perrenoud 

(1999) nos aponta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ap6s vinos anos em tal regime, torna-se muito diffcii despertar o interesse 

dos alunos pelo saber por si s6, pelo sentido que ele di a realidade, pelo 

enriquecimento pessoal que propicia, pela movimentagSo ou pela 

satisfagio da mente que favorece, Todos os professores do mundo sabem 

que, quando propdem um trabalho, a phmeira pergunta de seus alunos nSo 

€ 0 que vai nos trazer? E importante, € interessante? Vamos aprender 

alguma coisa? Mas vale nota? Sabendo que, se a resposta for negativa, 

eles nSo julgarSo util despender esforgos sobre-humanos... (p. 69) 

E atraves desse mecanismo que professores e alunos com a avaliacao 

convivem coma avaliacao em sala de aula, onde seus conhecimentos e 

competencias sao medidas atraves de testes que aprovam ou reprovam o 

aprendizado dos alunos. No entanto seria injusto acusarmos a avaliacao como a 

unica responsavel pelos altos indices de reprovacao e de evasao escolar, pela 

falta de motivacao de alunos e professores, das desigualdades de um processo 

violentamente excludente. As formas e os meios de ensinar, a grade curricular, os 

criterios utilizados para a formacao do ensino, a didatica conservadora e outros 

assuntos que implicam no planejamento escolar e no proprio projeto politico-

pedagogico da escola impede uma avaliacao formativa e democratica atraves de 

pedagogias ativas e diferenciadas, inclusora e democratica, tal como Esteban nos 

faz refietir quando afirma que: 
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O exame porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si s6 nSo pode resolver problemas produzidos em outras 

instSncias sociais, pois que, se a estrutura social 6 injusta, o exame n§o 

pode serjusto, por mais aperfeigoado que seja ser. Assim tambim se nSo 

se investe na formagSo e atualizagSo de professores, se n§o se estimula a 

pesquisa educacional em que se investiguem os processos de 

aprendizagem, considerando as condigdes objetivas e subjetivas dos 

alunos e alunas, nSo se pode melhorar os processos de aprendizagem. E § 

preciso nao esquecer que se incluem saiirios justos e pianos de carreira, 

nada de bom pode-se esperar da escola (...) (p. 43) 

Em relacao ao exposto, somos convidados a repensar que a educacao 

esta ligada a uma economia determinante contraposta a uma economia 

globalizante onde a escola acata suas acoes reproduzindo um saber segundo 

interesses convincentes a essa polftica social-economica, a prdpria escola nos 

demonstra isso quando prepara seus alunos de forma igual, sem levar em conta 

as diversidades. O cidadao hoje tern que ter um pluralismo de informacoes e 

funcoes para atender ao mercado de trabalho ao mesmo tempo em que a 

economia determina quem entra no mundo do trabalho, dessa forma a escola 

exclui quando trata de forma homogenea os que a constitui, principalmente os 

alunos das classes populares nao desenvolvendo um pensamento crftico que os 

formem como cidadaos conscientes, reflexivos de suas atitudes e racionais do 

papel que pretendem exercer na sociedade. 

Sabemos como e dificil implantar mudancas, reinventar conceitos, 

principalmente em se tratando de Educacao Publica, porem poderia investir mais 

no professor, peca fundamental para a construcao de valores e saberes dos 

alunos. 0 professor represents o modelo a ser seguido, o senhor do 

conhecimento.E por esse e outros motivos conceituais que se projeta no professor 

a responsabilidade de formar pessoas e agir como mediador do conhecimento. 

Mediante o exposto Cunha 1996 ainda nos aponta: 

Outro aspecto que se entrelaga 6 a metodologia do professor. Um 

professor que acredita nas potencialidades do aluno, que este ocupado 

com sua aprendizagem e com seu nivel de satisfagSo com a mesma, 

exerce prdticas de sala de aula de acordo com esta posigSo. E isto tamb6m 

esta" indicado na reiagio professor-aluno.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (p. 45) 
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Cabe ao professor viabilizar meios para que o aluno se forme e se 

informe. E em decorrencia disso, a didatica e a metodologia apiicada pelo docente 

sao tambem fatores que tern levado estes a pensarem, provocando mudancas 

construtivas e ajudando no processo de interacao professor/aluno. Assim e 

importante que o professor valorize o aluno, tratando-o como pessoa capaz de 

mudar, acreditando no seu potencial dando-lhe subsidios para desenvolve-lo e 

capacitar-se. 

A partir dessas perspectivas, acreditamos em possiveis alteracoes no 

sistema avaliativo. Somos convictas que nao existe uma forma certa de avaliar, 

mas caminhos que nos indiquem possibilidades de uma avaliacao entre 

professores/alunos que seja condizente com a realidade da classe publica. 

O sentido da avaliagao esta inserido no cotidiano escolar, na competencia 

da escola, dos professores, na qualidade do ensino, principalmente o da rede 

publica, o qual direcionamos o nosso trabalho de pesquisa, como tambem as 

relacdes de poder que interferem diretamente na realidade da vivencia escolar, na 

falta de preocupacao da escola de integrar o processo pedagogico ao processo de 

avaliacao. O nosso trabalho pretende despertar no professor o sentido da sua 

avaliacao, fazendo-o refietir sobre qual poderia ser a melhor forma de avaliar seus 

alunos, enquanto pessoas expostas a uma situacao economica nao favoravel na 

sociedade repressora que vivemos. 

Er ro : fon te de cas t igo ou de v i r tude . 

No passado, a nossa pratica escolar utilizava-se dos castigos fisicos para 

punir alunos que tinham uma conduta considerada errada pelos professores, hoje, 

a forma de castigar se manifesta de outras maneiras, nao pelo castigo fisico do 

aluno, mas atingindo a sua personalidade.Nessa perspectiva, vejamos o que 

Luckesi 2000 tern anos falar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A visSo culposa do erro na pr&tica escolar tern conduzido ao 

uso permanente do castigo como forma de corregao e direcSo da aprendizagem, tomando a 

avaliacao como suporte da decisSo." (Luckesi, p. 48) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 erro na pratica escolar desenvolve no educando uma compreensao 

culposa da vida, pois alem de ser punido por outras pessoas, ele muitas vezes 

ainda sofre a autopunicao. O que causa no futuro bastante trabalho psicologico 

para libertar criancas e jovens de suas ansiedades que foram transformadas em 

habitos inconscientes. 

De imediato, o castigo parece decorrer do fato de que o aluno nao adquiri 

conhecimento, todavia, a questao do castigo e bem mais profunda. Sobre isso, 

Luckesi nos coloca: 

A id6ia e a pritica do castigo decorrem da concepgao de que as condutas 

de um sujeito aqui, no caso o aluno que nao corresponde a um 

determinado padrSo preestabelecido, merecem ser castigadas, a fim de 

que ele "pague" por seu erro e "aprenda" a assumir a conduta que seria 

correta. (Luckesi, p. 52) 

A pratica do cotidiano do castigo provoca a culpa no aluno, dos seus atos, 

e essa culpa gera uma limitacao da vida e produz uma rigidez na conduta, o que 

em ultima instancia, produz um autocontrole sobre os sentimentos, os desejos e 

os modos de agir de cada um. 

Porem tanto o acerto ou o erro pode ser utilizado como fontes de virtude 

na aprendizagem escolar. O insucesso, nao significa erro, ele serve como ponto 

de partida para a investigacao ou para a busca da satisfacao de uma necessidade 

pratico-utilitaria, ou seja, reconhecendo a origem do erro, podemos supera-lo e 

adquirir conhecimentos uteis para o nosso crescimento: "O erro especialmente nSo 

deve ser fonte de castigo, pois 6 um suporte para a autocompreensSo, seja pela busca 

individual (...), seja pela busca participativa (...). Assim sendo, o erro n§o 6 fonte para 

castigo, mas suporte para o crescimento.'' (p. 58) 

O conhecimento produzido pelo educando, num dado momento de sua 

vida, e um conhecimento em processo de superacao o individuo aprimora sua 

forma de pensar o mundo a medida em que se depara com novas situacoes, 

novos desafio e formula suas hipbteses. 



12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A avaliacao da aprendizagem escolar esta articulada com a questao do 

erro, da culpa e do castigo, na medida em que se tornou um instrumento de 

punicao aos alunos, quando na verdade, deveria servir de suporte para a 

qualificacao daquilo que acontece com o educando ajudando-o a alcancar seus 

objetivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Na maioria das escolas, a agao do professor 6 limitada a transmits e 

corrigir. O processo educativo se desenvolve atraves de momentos 

estanques, sem elos de continuidade, desconectados em termos de 

progressSo na construgSo do conhecimento. (Hoffman, p. 69) 

A avaliacao e vista pelo professor como uma acao mediadora e 

impulsionadora de saltos mecanicos de um nivel de conhecimento a outro. 

No entanto, a acao avaliativa deve partir do fazer da crianca, do jovem, 

objetivando encorajar os alunos a producao de um saber qualitativamente 

superior, pela oportunizacao de novas vivencias, leituras ou quaisquer 

procedimentos enriquecedores ao tema em estudo. "Torna-se, entSo, sumamente 

importante pelo professor das tarefas realizadas pelo educando em todos os graus de 

ensino." (Hoffman, p. 78) 

O acompanhamento feito pelo professor das tarefas do educando nao 

deve transforma-se numa atividade de pesquisar e reflexao sobre as solucoes 

apresentadas pelo aluno, mas sim, favorecer a observacao sobre os avancos na 

construcao do conhecimento. 

Contudo, o processo avaliativo deve ser uma oportunidade de demonstrar 

o que os alunos aprendem, o que sabem e o que podem fazer aplicando o 

conhecimento adquirido e o seu proprio. Portanto, e muito importante a qualidade 

da informacao fornecida pela correcao das atividades e trabalhos de 

aprendizagem para quem esta aprendendo ou reprovar o aluno. Vejamos o que 

Mendez 2002 tern a nos falar sob esse pensamento: "O ponto crucial este na 

qualidade e na clareza da informagSo que 6 dada aos alunos sobre a corregSo. Com ela, 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professor deve contribuir para encontrar as solugdes a tempo, antes que a reprovagSo 

anunciada seja cumprida". (p. 113). 

A relevancia das anotagoes e explicagoes e de que quem aprende 

melhore seu aproveitamento avance em seu desenvolvimento pessoal e enriqueca 

o seu processo de aprendizagem. Quanto mais informacao com intengao 

formativa e oferecida a quem aprende mais, podendo aumentar a compreensao 

daquele que decide aprender. Por isso e que tambem e possfvel aprender com os 

erros. Sobre isso apresentamos mais uma vez as consideracoes de Mendez: "Com 

os erros tamb6m se aprende quando a corregSo informa, significativamente, sobre as 

suas causas, transformada, ela mesma, em texto de aprendizagem."(p. 114) 

Sobretudo quando os erros sao apenas qualificados, o professor 

desperdica uma boa ocasiao, com graves repercussoes para quem aprende, de 

exercer seu magisterio, que sempre visara a perspectiva e os interesses do aluno. 

Dentro desse contexto, Mendez ainda nos coloca que: 

Quanto mais qualidade tiver a informagSo que 6 oferecida, mais poderd 

aumentar a qualidade da aprendizagem que parte da corregSo bem 

informada. Quanto menos qualidade tiver essa informagSo, menos poderi 

ajudar ou animar o sujeito a quem e" dirigida tal informagSo (...). (p. 114) 

Deve-se investir o conhecimento obtido para melhorar as praticas 

pedagogicas e consequentemente melhorar a aprendizagem de quem aprende. "A 

avaliagSo e a informagSo na qual se baseia devem levar o professor a compreender o 

ponto de vista do aluno e t&-lo em conta no momento de tomar decisdes (...)." (Alvarez 

Mendez, p. 115) 

Assim, dentro dessa co locac io de Mendez consideramos que o professor 

deve sempre levar em conta a opiniao do aluno, principalmente no momento de 

decidir aprova-lo ou reprova-lo, durante o ano letivo. 

E importante ainda ressaltar que o dever de aprender que o aluno possui, 

segui-lhe tambem o direito de errar, quando o mesmo tenta desenvolver seu 

prdprio pensamento. Analisemos essa perspectiva dentro dos apontamos de 
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Mendez:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Penaliza-lo por atrever-se a comprometer seu pensamento com uma resposta 

prdpria 6 cortar pela raiz qualquer possibilidade de fortalecer e de configurar a autonomia 

intelectual de que precisa para conviver em sociedade dignamente." (p. 116) 

Quando a resposta nao esta devidamente correta, a correcao indicara o 

caminho adequado. Uma vez que a resposta e novamente elaborada com as 

indicacoes pertinentes dadas pelo professor. 
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METODOLOGIA 

Esse trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa exploratoria. Nesse 

sentido, explorar significa investigar, oferecendo-nos uma primeira aproximacao 

acerca dos objetivos os quais tratamos no nosso projeto de pesquisa, dessa forma 

se faz necessario a contribuicao de esclarecimentos e estudos mais aprofundados 

sobre avaliacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa exploratdria e aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento 

e esclarecimento de id&as, com objetivo de oferecer uma visSo 

panordmica, uma primeira aproximagSo a um determinado fendmeno... 

(Gonsalves, p. 65) 

Pretendiamos buscar as informacoes e dados desse trabalho atraves da 

pesquisa de campo, ou seja, atraves de um contato direto com os sujeitos da 

amostragem e que foi possivel de fato fundamentar meu estudo com a populacao 

pesquisada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) A pesquisa de campo e aqueia que exige do pesquisador um encontro 

mais direto.Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaco onde o 

fenomeno ocorre e reunir um conjunto de informacoes a serem 

documentadas... (Gonsalves, p. 67) 

Sendo assim, essa pesquisa de campo serviu como instrumento para a 

contextualizacao das ideias e informacoes coletadas nas escolas em que 

realizamos nosso trabalho. E importante observar que tais tipos de pesquisas 

utilizadas possibilitaram interpretacfies varias e pessoais da populacao como 

tambem do universo pesquisado, e que a ausencia desses registros e 

documentacoes nao permitiria um trabalho real e mais produtivo. 
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Um outro aspecto, e que nossa pesquisa e de carater qualitative neste 

sentido buscamos compreender as causas, atraves da investigacao do fenomeno 

estudado, considerando a teoria e a pratica como abordagens da nossa analise, ja 

que procuramos interpretar respostas advindas da propria pratica das professoras. 

E por meio dessa pesquisa trataremos de analisar a forma que essas docentes 

utilizam para avaliar seus alunos e como e feito esse exercicio avaliativo. "(...), a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pesquisa qualitativa preocupa-se com a compreensSo, com a interpretagio do fenomeno, 

considerando o significado que os outros dSo as suas pra~ticas..." (Gonsalves, p. 68) 

Em seguida, escolhemos o universo para o nosso estudo, formado por 

professoras de duas escolas publicas, uma municipal - Escola Municipal de 1° 

grau Clotario de Paiva Gadelha, localizada no bairro Guanabara na cidade de 

Sousa-PB, a qual atende turmas de primeira a quarta serie, com um total de cinco 

turmas, sendo duas pela manna e tres a tarde, a escola e pequena, porem com 

espaco suficiente para as criancas que acolhe, a mesma e constituida por 

diretoria, biblioteca com dois computadores, televisao, video, livros e alguns 

brinquedos paradidaticos, cantina, um salao para recreacao, dois banheiros 

masculinos e dois femininos, seu corpo docente e formado por sete professoras e 

ainda nove auxiliares de servico, duas agentes administrativas, duas merendeiras, 

quatro vigilantes, uma supervisora, uma secretaria e a diretora. A outra escola 

pesquisada pertence a rede estadual - Escola Estadual de Ensino Fundamental de 

Demonstracao de Sousa, atende criancas do pre-escolar a quarta serie, possui 

quinze turmas, sendo nove pela manna, tres de educacao infantil, tres primeiras e 

tres segundas, ja a tarde funcionam seis turmas, tres terceiras e tres quartas. A 

escola e bastante ampla, com vinte e quatro dependencias que se dividem em 

nove salas de aula, uma cantina, seis banheiros, uma biblioteca com televisao e 

video, uma diretoria, uma secretaria e tres depositos, um patio e a sala das 

professoras,a mesma conta com vinte e oito funcionarios,sendo quinze 

professores, um professor da sala de videos, uma supervisora, diretora, vice-

diretora, uma merendeira, duas funcionarias para a biblioteca, duas para a 

secretaria, tres auxiliares de servico e um vigia. 
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Utiiizamos para a coieta dos dados o questionario, o qual foi formulado 

com oito questionamentos subdivido em quatro objetivas e quatro subjetivas. Em 

seguida realizou-se por meio de estudos teoricos, reunioes e debates com as 

professoras que formam a amostragem de nosso universo e por ultimo utiiizamos 

o estagio que trouxe dados reais e concretos para nossas analises. 

Foi, portanto atraves desses procedimentos que buscamos alcancar os 

objetivos delimitados no nosso trabalho, procurando formular um pensamento 

reflexivo sobre uma avaliacao mediadora do conhecimento e da realidade. 



Capitulo III 
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KUJCTCCASt- lORIAl. 

"Compreensao dos docentes acerca da avaliagao". 

Nossa proposta nesta parte de nosso trabalho e oferecer uma reflexao 

sobre as consideracoes apresentadas pelas docentes da escola publica, no 

questionario. 

Inicialmente questionamos as professoras sobre o significado primordial 

da avaliacao em sua pratica educativa. Diante dessa questao elas analisaram sua 

pratica e colocaram a avaliacao como uma resposta do progresso dos seus 

alunos, sobretudo um instrumento que afirma o resultado de um trabalho diario 

exercitado por estas docentes, objetivando o reconhecimento da aprendizagem 

dos alunos, como da propria pratica das professoras, enquanto facilitadoras e 

mediadoras do saber. Vejamos, portanto o depoimento das professoras:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Signifies 

confirmar o suposto conhecimento ao aluno atravGs do que the foi anteriormente 

ministrado, objetivando incute-lhe um aprendizado imprescindfvele necessirio." ( L C) 

A partir do exposto, o depoimento das docentes nos aponta que a 

avaliacao indica os resultados de um trabalho desenvolvido em sala onde as 

professoras podem ser orientadas pela avaliacao como instrumento de informacao 

de um consequente aprendizado ou de falhas no processo de ensino, objetivando 

o desejo de aprender dos alunos. 

Indagamos sobre o objetivo da avaliacao, e ressaltando esse assunto a 

maioria das professoras apresentou uma visao ampla, quando afirmam que o para 

uma avaliacao construtiva, formativa e necessario analisar todo o processo do 

rendimento escolar, ou seja, o cotidiano da sala de aula, a metodologia, a didatica 

aplicada, os procedimentos habituais requeridos pelas professoras aos alunos, 

como tambem trabalhar a partir dos conhecimentos extra-classes, da bagagem 

cultural do aluno, valorizando os desempenhos nas tarefas exigidas em sala. Com 

o objetivo de investigar e avaliar seus conhecimentos, sua aprendizagem, seu 
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desempenho mediante atividades e tarefas desenvolvidas ema sala de aula, sua 

visao mediante conhecimentos externos. (M.J) 

E possivel analisarmos atraves dos seus depoimentos que o objetivo em 

avaliar esta na relacao que se estabelece entre professoras/alunos, ja que nao e 

possivel para as professoras avaliar seus alunos, sem antes manter um breve 

contato com eles. Como tambem este na perspectiva de atuar na compreensao do 

que os alunos podem vir a saber/fazer, conhecer/transformar considerando a 

dinamica ensino/aprendizagem. Sobre isso Esteban 1999 diz que;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"(...) o professor 

procura compreender o que os alunos podem vir a saber/fazer, com vistas a desenhar 

uma agSo docente que favorega este processo." (p. 23) 

Solicitamos ainda as professoras depoimentos sobre o que e possivel 

conhecer em seus alunos atraves do processo de avaliacao e, averiguamos que 

de um modo geral as docentes acreditam que a avaliacao possibilita apreender o 

nivel de conhecimento do aluno, a qualidade do ensino e a competencia do 

professor. 

A avaliagSo na verdade 6 processo que abrange todo este sistema, desde 

a conduta e aprendizagem do aluno ao resultado de trabalhos 

desenvolvidos e especialmente a qualidade do ensino e a competencia do 

professor. (E. C) 

Assim, esse pensamento concorda com a afirmacao de Luckesi, quando o 

mesmo diz que: 

A avaliagSo 6 o ato crltico que nos subsidia na verificagao de como 

estamos construindo o nosso projeto... € uma ferramenta necessiria ao ser 

humano no processo de construgao dos resultados que plan'rficou produzir, 

assim como o 6 no redimensionamento da agSo. (Luckesi, p. 118) 

Nos posicionando sobre o pensamento de Luckesi e das professoras, 

concordamos com suas abordagens quanto a avaliacao como esse processo de 

construcao da acao, da responsabilidade de produzir atraves do ato critico 

possibilidades de aprendizagem e reflexoes sobre a rotina escolar, procurando 
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descobrir, construir conhecimentos coletivamente a partir dos avancos ja 

alcancados nas informacoes transmitidas, nao se limitando a fracassos 

indesejados, mas se projetando na construcao de um projeto que idealize uma 

avaliacao emancipatoria, inclusora. 

Na questao que trata sobre os instrumentos avaliativos utilizados, as 

professoras demonstram que a melhor forma de avaliar seus alunos acontece no 

cotidiano escolar. Atraves do cotidiano escolar, pois as acoes do aluno no seu dia 

nos dao uma nocao do seu aproveitamento diario. (F.C) 

Vale ressaltar que as professoras afirmam uma avaliacao diaria, 

observando o desempenho dos seus alunos em todas as atividades e tarefas 

produzidas em sala de aula. De um modo geral as docentes parecem seguir a 

I in ha de pensamento de Perrenoud, quando o mesmo afirma que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(.,.) nSo se pode 

deixar de fazer balangos periddicos das aquisigdes dos alunos. Eles sSo essenciais para 

fundamentar decis6es de aprovagao ou de orientagSo necessirias mais tarde." (p. 43) 

Dado o exposto, evidenciamos a importancia de que as professoras 

possam ao final de cada periodo fazer uma avaliacao justa frente aos 

desempenhos apresentados pelos alunos. 

Questionamos outro aspecto avaliativo, acerca do nivel de satisfacao das 

professoras quanto ao metodo de avaliacao que utilizam, todas mostraram-se 

satisfeitas. E satisfatorio porque nos proporciona oportunidades de tentativas de 

aprimoramento nas estrategias cotidianas (F.C) 

Como ja mencionamos, as professoras pesquisadas compreendem a 

avaliacao como um processo continuo, que permite averiguar com mais facilidade 

as dificuldades dos seus alunos, podendo assim aprimorar suas estrategias de 

ensino. 

Uma outra questao abordada foi sobre as condicoes necessarias para 

que o aluno deva ser aprovado. Nesse intuito as professoras responderam que 

seus alunos necessitam adquirir aptidao e habilidades exigidas na serie que e s t i o 
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cursando, visando atingir os objetivos almejados para assim seguir adiante na s 

series seguintes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deveria ser aprovado de acordo com as mudangas demonstradas no seu 

dia-a-dia escolar, na participagSo ativa e vibrante ao desenvolver 

atividades e tarefas a eles confiadas, estando aptos a acompanhar a s6rie 

seguinte. (M.C) 

Em virtude do mencionado, acreditamos que essas professoras assumem 

um compromisso onde a avaliacao aparece para apontar as lacunas e o 

desenvolvimento educacional, como a assimilacao dos conhecimentos adquiridos 

pelos educandos que servem como suporte para a formacao das habilidades, 

conviccoes e habitos. Embora a avaliacao nao deixe de cumprir tambem seu papel 

tecnico de verificacao, classificacao, no sentido que Luckesi nos relata: 

...Provas/exames t€m por finalidade, no caso da aprendizagem escolar, 

verificar o nlvel de desempenho do educando em determinado conteudo 

(entendendo por conteudo o conjunto de informagdes, habilidades motoras, 

mentais, convicgoes, criatividade, etc) e classifica-lo em termos de 

aprovagSo/reprovagSo.. .Assim sendo, essa pritica exclui uma parte dos 

alunos e admite, como "aceitos", uma outra. Manifesta-se, pois, como uma 

pra~tica seletiva. (p. 169) 

Essas caracterfsticas da avaliacao induzem sempre as professoras ao 

tradicionalismo, pois avaliar algo ou alguma coisa pressupoe sempre um conceito 

positivo ou negat ive dessa forma por mais inovadoras que tentem ser, as 

professoras vao estar sempre presas a heranca da avaliacao classificatdria, que 

na verdade esta enraizada a historia avaliativa e educativa tornando-se por si 

proprias compativeis com o senso comum exigido pela sociedade. 

Transportando essa compreensao para avaliacao do ensino publico, 

indagamos se o metodo de avaliar das escolas publicas que as professoras 

lecionam como tambem as demais vai de encontro a realidade das criancas 

pobres que essas i n s t i t u t e s atendem, ou seja, se as professoras da escola 

publica estao preparadas para trabalhar com uma educacao que incentive o 
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educando a aprender, ja que as oportunidades nao sao igualmente oferecidas em 

termos de educacao e mercado de trabalho, nao querendo destacar aqui uma 

possivel exclusao, mas apenas relatando a realidade da vida social e procurando 

diante desse questionamento saber a opiniao dessas docentes a respeito do 

exposto. Diante essa questao tivemos dois posicionamentos. Nao, o nivel do 

aluno dificulta a nossa avaliacao. (F.C) 

E ainda; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sim, apesar da avaliagSo ser feita atrav€s de notas que mede o 

conhecimento do aluno em parte, temos tambe~m uma maneira qualitativa, 

ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a crianga 6 vista como um todo em sua participagSo, criatividade, 

pontualidade e assiduidade escolar. (M.J) 

Em relacao a questao abordada t ivemos a analise sob duas vertentes: as 

primeiras professoras que apontaram suas dificuldades em avaliar seus alunos, 

pois segundo elas seus alunos nSo apresentavam um bom nivel de 

aproveitamento escolar, ja a segunda vertente nos apresenta professoras que 

constroem atraves da participacao, assiduidade, de dados qualitativos um 

redimensionamento da avaliacao, tendo em vista o desenvolvimento do educando. 

Visando sempre o crescimento dos educandos, apesar das dificuldades 

reafirmamos a analise da segunda vertente com o apontamento de Luckesi: 

Creio que se tivermos em nossa frente a compreensSo de que a avaliagSo 

auxilia a aprendizagem, e o coragSo aberto para praticarmos este principio, 

sempre faremos bem a avaliagSo da aprendizagem, uma vez que 

estaremos atentos as necessidades dos nossos educandos.na perspectiva 

do seu crescimento. EntSo, estaremos fazendo o melhor para que eles 

aprendam e se desenvolvam. (Luckesi, 177) 

Perguntamos tambem sobre o efeito da avaliacao na formacao dos 

alunos. E dentro desse eixo as respostas das professoras nos revelam que cada 

aluno apresenta uma reacao diferente dentro de sua individualidade, devido 

principalmente ao lado emotivo que interfere nesse processo avaliativo, chegando 

a causar muitas vezes traumas e bloqueios nos educandos. 
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Os efeitos da avaliagao sSo percebidos de maneiras diferentes, pois cada 

urn reage de acordo com o lado emotivo, porque a forma de avaliar mexe 

muito com o lado emocional do mesmo e isso podera causar bloqueio na 

hora de sr avaliado, seja atraves de provas escritas ou orais. (M.C) 

Pelo exposto, constatamos a importancia da questao emocional, a qual 

deve ser trabalhada pelo professor com ajuda dos pais e em casos especificos de 

bloqueios deve-se contar com ajuda de psicologos e considerando esse efeitos 

avaliativos de acordo diferentes reacoes, vejamos o que Sacristan (1998) nos fala: 

A projegao que a avaliagSo tern nas relagdes interpessoais no ensino, entre 

alunos e entre professores, com o acrescimo do fato de que muitos dos 

resultados chegam ao exterior, e a/go evidente para qualquer observador 

da realidade escolar... A ansia de se destacar, a recusa de ajudar os 

outros, dar "cola" ao companheiro num exame,... 0 exito ou fracasso na 

avaliagao 6 urn valor que na relagao que alunos e professores estabelecem 

entre si, porque seus resultados servem de referenda na estruturagao de 

relagdes sociais em geral... (Sachsten, p. 327) 

Os efeitos avaliativos nao se referem apenas ao aspecto psicologico do 

aluno, mas tambem, se projeta nos valores que os conteudos de aprendizagem e 

cultura tern para os alunos. Consideramos a avaliagao diagnostica como urn 

recurso pedagogico que reconhece o progresso dos alunos e o andamento dos 

processos de aprendizagem, buscando intervir em sua melhora e 

consequentemente nao produzindo nenhum efeito negativo na formacao dos 

educandos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O desempenho docente na dificil tarefa de avaliar 

Partimos entao, para o nosso estagio supervisionado o qual acabou 

sendo trabalhado em duas escolas, pelo fato da nao disponibilidade de tempo das 

professoras da Escola Municipal de 1° Grau Clotario de Paiva Gadelha. Por esta 

razao surgiu a necessidade de abrangermos o nosso trabalho em outro 

educandario, a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Demonstracao de 

Sousa, de primeiro momento essa ocorrencia nos preocupou, porque a nossa 

proposta inicial seria na Escola Municipal, mas como surgiu a necessidade de 

procurarmos outra instituicao para completarmos a carga horaria do nosso 

estagio, realizamos o nosso projeto em duas escolas. Foi quando descobrimos o 

quanto seria produtivo as reflexdes de professoras de escolas diferentes, de redes 

de ensino distintas, sendo uma municipal e outra estadual, para o nosso trabalho. 

Portanto de sete professoras, passou-se para quinze. 

Na verdade, dificil foi descobrir a realidade dessas escolas com professoras 

obrigadas a reproduzir sistematicamente, com suas lacunas academicas expostas. 

Assim dentro desse contexto, iniciamos a nosso primeiro encontro com relatos de 

praticas educacionais. O primeiro momento como grupo de professoras da Escola 

Municipal foi frustrante, de primeiro momento nos deparamos com pessoas 

formadas em nivel superior, porem despreparadas, resistentes no sentido de 

buscar aprender e aprimorar sua aprendizagem pessoal, sem argumentos para 

questionar conosco os textos trabalhados, professoras que defendem suas 

praticas, criticam urn currfculo hegemdnico, urn sistema reprodutor, mas nunca 

tentam coloca-las em acao. Usam apenas sua auto-defesa, para que nao sejam 

repreendidas. Embora existissem todos esses agravantes, depois que expomos 

nosso trabalho elas demonstraram interesse em nos ouvir e se esforcavam para 

participarem das discurssoes, sendo que esses fatores nos inquietaram e 

buscamos suprir esses problemas com esperancas de termos instigado nessas 

http://C8C.fr
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docentes o desejo de aprender, inovar e de desperta- las para o nosso principal 

objetivo, refletir na construcao de uma avaliagao significativa, inclusora. 

Ja na Escola Estadual as professoras demonstraram verdadeiro interesse 

pelo nosso trabalho, o que nos trouxe urn incentivo maior. Apesar de todas as 

dificuldades: falta de material didatico; de recursos financeiros; de interesse 

proprio de alunos e pais em ajudar, encontramos educadoras conscientes do seu 

papel de mediadora e facilitadora do saber e, sobretudo mestras que apesar dos 

obstaculos caminham a favor das mudangas, de uma aprendizagem reconstrutiva, 

em busca de uma educagao de qualidade favoravel aos seus alunos, ou seja, 

trabalhamos com professoras que olham para frente, acompanhando a 

inesgotavel arte de saber, aprender e praticar. 

Como o nosso tema foi sobre avaliacao, elucidamos assuntos que 

estendessem os nossos objetivos, onde trabalhamos oito encontros, sendo quatro 

em cada escola. Pudemos realmente discutir e conhecer a realidade que 

corresponde a pratica de Avaliar no ensino publico. Assim dentro dessa 

pragmatica avaliativa, de encontros, de discurssoes de textos, de reflexao sobre a 

acao de avaliar no cotidiano escolar, foi que o nosso trabalho pode dispor de 

dados reais para nossas analises. 

Estabelecemos uma ordem de importancia de ideias em funcao do 

entendimento das professoras, a cerca dos temas elucidados, sob os quais 

colocamos a questao da avaliacao. Iniciamos abordando "Pobreza e Educagao". 

Onde analisamos a causa do fracasso escolar das criancas pobres. E 

constatamos as dificuldades da classe pobre na formagao educacional atraves do 

relato das professoras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria dos metis alunos vem para escola sem comer nada e passam o 

primeiro tempo inteiro perguntando quantos minutos faltam para merenda. 

(F.N, Prof, da Escola Municipal) 

Tern mSes que forgam os filhos a vim estudar, devido a bolsa escola. 

(F.C, Prof, da Escola Municipal) 

Uma vez urn aluno aqui da escola estava com tanta fome que lanchou oito 

bananas grandes e depois acabou passando mal em casa. 

(G, Prof, da Escola Estadual) 
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A partir dessa realidade, da fala e experiencia cotidiana dessas educadoras 

que aceitamos o pressuposto de que e preciso e indispensavel urn esforgo para 

reverter o quadro atual e coloca-lo em compasso as palavras de Pablo Gentili 

como expressoes do retrato da escola publica brasileira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) criangas vindas de familias pobres sao, em geral, as que tern menos 

Bxito, se avaliadas atravGs dos procedimentos convencionais de medida e 

as mais dificeis de serem ensinadas atrave's dos mStodos tradicionais. Elas 

sSo as que tern menos poder na escola, s§o as menos capazes de faze 

valer suas reivindicagdes ou de insistir para que suas necessidades sejam 

satisfeitas, mas sao, por outro lado, as que mais dependem da escola para 

obtersua educagao. (Pablo Gentili, 1995, p. 157) 

Continuamos em seguida analisando mais especificamente sobre 

"Reconceituando qualidade de ensino", onde aferimos nas professoras a 

conscientizacao delas a respeito das mudancas sociais/politicas/culturais, 

aspectos que solidificam a estrutura da nossa sociedade, despertando ainda nas 

mesmas a reconstrucao de conceitos tidos por elas como imutaveis. 

Acreditamos que essas professoras superam o senso comum, onde a 

qualidade do ensino e verificada por dados numericos registrados em diarios, pois 

quanto a isto trabalhamos com educadoras conscientes do seu papel de 

instrutoras e avaliadoras, mas em contrapartida professoras que necessitam de 

uma reciclagem, de buscar aprender, se informar e de uma estrutura pedagogica 

voltada ao ensino de criangas carentes de afeto, de melhores condigoes de vida, 

ressaltando que estamos nos referindo aqui especificamente as professoras da 

escola municipal, ja que as da rede estadual se encontram mais preparadas e 

alicergadas, sem falar no interesse destas de se atualizarem, de buscarem uma 

formacao continuada de saberes para si como tambem com seus alunos. 

Assim sendo, consideramos o pensamento das professoras: 

"Nos esforgamos para ensinar aos nossos alunos, fazemos migicas diante 

do que a escola possui, mas eles nSo tern interesse em aprender, a"s vezes 

nem escutam o que estamos falando". 

(F.C, Prof, da Escola Municipal) 
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A qualidade do ensino publico nSo existe, porque o proprio sistema nao 

contribui para isso, n§o temos tempo e nem ao menos condigdes de 

estudar, falta recursos na escola, falta incentivo do estado. EntSo se o 

prdprio estado nSo oferece meios de qualidade o que nos resta? Trabalhar 

diante nossas possibilidades. 

(M.C, Prof, da Escola Estadual) 

Esta tomada de consciencia sobre a realidade educacional que vivemos 

esta enraizada no nosso sistema, que nao oferece condicoes de acompanharmos 

os novos paradigmas e padroes estruturados por uma sociedade modema em 

pleno desenvolvimento tecnologico. 

A nossa proposta de compreensao da avaliacao para com as professoras 

consiste na fenomenologia da aferic§o do aproveitamento escolar descrito por 

Luckesi 2002, ou seja, como a escola e consequentemente essas docentes 

operam, se e com verificacao ou avaliacao da aprendizagem. Quando 

trabalhamos essa questao da avaliacao nos deparamos com educadoras que 

seguem o cronograma escolar sem utilizar as provas, testes como urn instrumento 

de poder, persuasao, mas atraves de urn processo continuo de tarefas. 

N6s nSo fazemos provas, aplicamos tarefas porque afinal temos que 

registrar as notas dos alunos, mas costumamos avaliar nossos alunos 

todos os dias em todos os momentos do cotidiano da sala de aula e nao 

colocamos notas nas provas, mas conceitos como "Bom", "Parabe~ns", 

"Melhorar". 

(F.N, Prof" da Escola Municipal) 

Essas educadoras nao utilizam a avaliacao para estabelecer uma relacao 

de poder, de averiguac§o de saber, porem analisando mais a fundo podemos 

relatar que elas tambem nao operam com avaliacao da aprendizagem, porem 

discutindo isso mais a fundo chegamos a conclusao que utilizam a verificacao e 

aqui concordamos com Luckesi quando ele e objetivamente claro e nos diz que: 

O modo de trabalhar com os resultados da aprendizagem escolar sob a 

modalidade da verificagSo - reifica a aprendizagem, fazendo dela uma 

"coisa" e nao urn processo. O momento de aquisigao do aproveitamento 
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escolar nSo 6 ponto definitivo de chegada, mas urn momento de parar para 

observar se a caminhada esta~ ocorrendo com a qualidade que deveria ter 

(...) . (...) A partir dessas observagdes, podemos dizer que a pr&tica 

educacional brasileira opera, na quase totalidade das vezes, como 

verificagSo (...). (Luckesi, 2002, p. 94) 

Essa pratica de verificacao muitas vezes e imposta pelo proprio sistema 

que obriga a escola/professor a cumprir urn curriculo elaborado, uma carga horaria 

estipulada e semestres definidos que conduz o professor a uma linha reta sem 

espaco para inovacao ou qualquer outro trabalho que ajude no aprendizado e 

crescimento dos educandos, mas como o proprio Luckesi nos mostrou nao sao 

todas as escolas/professores que operam com verificacao. Portanto, vale ressaltar 

que a culpa nao e somente do sistema, o professor e agente de mudancas, 

mesmo com toda opressao ainda existem educadores comprometidos com sua 

pratica. 

Neste percurso caminhamos na perspectiva de criar na avaliacao urn ato 

que levassem elas a refletirem sobre as reais necessidades dos educandos. 

Considerando essa reflexao, introduzimos uma analise sobre mudancas da 

avaliacao e dentro desse eixo questionamos sobre o tipo de avaliacao que 

normalmente utilizam nas escolas e se estas conduz com os padroes das criangas 

atendidas nas instituigoes que ensinam, logo argumentaram sobre o efeito da 

classificagao sobre a formacao dos alunos, do papel de serem professoras 

protagonistas de mudancas e ainda apontaram a importancia das finalidades da 

avaliagao e o papel do aluno nesse processo: 

A situagao da nossa educagSo 6 triste neste aspecto, porque ja~ se tern em 

mente aprovar ou reprovar o aluno. O que 6 necessirio 6 esquecido, as 

condigdes do aluno, suas dificuldades, comprometendo em ajudar os 

alunos a superarem os desafios, preparando-os para a vida". 

(F.C, Prof da Escola Estadual) 

Sabendo que toda a sociedade e atingida por esta classificagao exclusora e 

especificamente as classes menos favorecidas que diante sua condigao social tern 

poucas oportunidades de se estabelecer e promover o que desejam por varios 
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motivos que as fazem muitas vezes desistirem no meio do caminho, razoes que o 

educador Celso Vasconcelos coloca: "Altos indices de reprovagSo e de evasSo 

escolar, falta de motivagSo e incentivo de professores e alunos, uma sociedade desigual 

(...)." (Celso Vasconcelos, Revista Mundo Jovem-jul/01, p. 12) 

Estabelecemos, entao uma discurssao sobre os procedimentos habituais 

de avaliagao, obstaculos a mudancas das praticas pedagogicas, tambem 

realizadas como meio de ameaga e tortura para os alunos; onde os professores 

elaboram suas provas para provar e nao auxiliar os alunos em sua aprendizagem 

ainda persegue o espirito formador das escolas. Quando falta o domfnio da turma 

as professoras recorrem ao castigo, unica forma, segundo elas, de controlar a 

turma, embora demonstrem saber que a avaliacao e urn recurso que deve servir 

como subsidio para acompanhar o aprendizado dos educandos, estas mestras 

recorrem a varios tipos de recursos avaliativos de maneira que os alunos nao 

fiquem prejudicados. Vejamos a fala das professoras: 

Apesar da falta de interesse de alunos e pais em ajudar e se fazer 

presentes na escola, nos dedicamos a essa avaliagSo formativa comentada 

no texto, pois muitas vezes o aluno perde o incentivo e sendo assim 6 

dever nosso procurar formas, meios de despertar o interesse deles em 

aprender. E nesse caso a avaliagao € urn processo que vai nos ajudar a 

atingir nosso ideal, que 6 garantir a aprendizagem dos educandos. 

(M.J, Prof da Escola Estadual) 

Tendo a clara ideia de que e possivel trabalhar com a heterogeneidade, de 

forma que se procure conhecer todos e assim seja oferecido as mesmas 

oportunidades, devemos pensar a avaliagao como Sacristan 1998: 

(...) a ag8o de avaliar apresenta-se como uma competincia profissional 

muito gen6rica que pode compreender praticas muito diversas, (...). (...) 

nas praticas dominantes no sistema educativo tudo parece muito mais 

simples; certamente € nas praticas de avaliagSo que os professores/as 

menos se questionam ou pensam antecipadamente as possibilidades que 

podem ter diante de si... Penetrar nas decisdes que se tomam quando se 

produz inumeiciveis pressupostos, crengas e valores que se entrecmzam 

nela. 

(p. 303) 
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Ao analisar o significado e o valor da avaliacao na pratica, o professor nao 

pode deixar de se entrelacar nesse processo como uma pessoa que intervem, 

diferencia e se autocritica, sao os docentes modernos ou conservadores que 

devem adaptar-se a uma metodologia de experiencia ambigua onde a avaliacao 

seja casualmente urn exercfcio d i i r io . 

Selecionamos a avaliacao no cotidiano escolar para prosseguirmos a pauta 

anterior sobre avaliar respeitando a multiplicidade de saberes e a importancia da 

avaliagao no processo de ensino-aprendizagem. Assim, vejamos o que 

Cardinet1986 entende por pratica da avaliagao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A avaliagSo 6 reconhecida atualmente como urn dos pontes privilegiados 

para estudar o processo de ensino-aprendizagem". Abordar o problema da 

avaliagSo supoe necessariamente questionar todos os problemas 

fundamentals da pedagogia. Quanto mais se penetra no dominio da 

avaliagSo, mais conscfencia se adquire do carSter enciclop6dico de nossa 

ignorSncia e mais se p&e em questSo nossa certeza, ou seja, cada 

interrogagSo colocada leva a outras. Cada Swore se enlaga com outra e a 

floresta aparece como imensa. (p. 5) 

Apesar da avaliagao ser reconhecida como urn mal necessario, ainda 

insistimos em uma avaliagao quantitativa com uma forte tendencia de classificar, 

provocando o fracasso dos alunos. Analisando o pensamento das professoras 

percebemos a preocupacao delas quanto as mudancas que impedem o exito dos 

alunos: 

Fazemos avaliagdes diSrias do nivel de aprendizagem e motivagSo dos 

nossos alunos, acontece que a classe social que eles pertencem, a vida 

familiar desestruturada sem nenhuma perspectiva de melhora, faz com que 

eles fiquem totalmente desmotivados. A gente percebe no prdprio 

comportamento deles a tendencia de seguir o modelo dos pais na escola, 

nSo participam, sSo poucos os que cobram da gente. Assim o prdprio 

sistema e a vida dos alunos refletem para o fracasso na vida escolar e 

social. 

(B, Prof." da Escola Estadual) 

Observamos esse texto de Esteban que nos parece bastante sintetico 

quanto a fala das professoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O fracasso escolar se configura dentro de um quadra de muitiplas 

negacdes dentro as quais se coloca a negacao da legitimidade de 

conhecimentos e formas de vida formuiadas a margem dos limites 

socialmente definidos como vaiidos. A inexistencia de um processo escolar 

que possa atender as necessidades e particularidades das classes 

populares, permitindo que as muitiplas vozes sejam explicitadas e 

incorporadas, e um dos fatores que fazem com que um grande potencial 

humano seja desperdicado. (p. 8) 

Sob o ponto de vista etico, acompanhamos o raciocinio de Esteban bem 

como das professoras, quando refletimos que a avaliacao precisa ultrapassar o 

tradicionalismo e buscar uma acao inovadora baseada em parametros que 

estejam dentro da realidade de cada sala de aula, da conveniencia e exigencia 

dos alunos que educamos. 

Ainda complementando o nosso estagio, consideramos uma analise que 

se fixa na seria problematica do processo de avaliacao e nos mitos da promocao 

escolar. O nosso maior compromisso nessa experiencia pratica foi o de elucidar 

nessas professoras a importancia da avaliacao em todo o processo ensino-

aprendizagem, como tambem o desempenho critico e formativo de ser uma 

educadora. Sobre isto Perrenoud levanta uma questao de como o professor 

administrar sua propria formacao continua que tern sido colocadas a este respeito. 

0 exercfcio e o treino poderiam bastar para manter competencias 

essenciais se a escola fosse um mundo estavel. Ora, exerce-se o 

oficio em contextos ineditos, diante de publicos que mudam, em 

referenda e programas repensados, supostamente baseados em 

novos conhecimentos, ate mesmo em novas abordagens e novos 

paradigmas (...), o que ressalta o fato de que os recursos cognitivos 

mobilizados pelas competencias devem ser atualizados, adaptados a 

condicoes de trabalho em evolucao. (p. 156) 

Este posicionamento de Perrenoud esclarece o nosso questionamento 

frente as professoras que estagiamos. Nao restam duvidas da importancia de uma 

formacao continua, foi entao a partir dessa abordagem que apresentamos o nosso 

ultimo contato com essas professoras sintetizando os textos trabalhados atraves 

dos mitos levantados por Werneck, a promocao dos alunos pelo professor; os pais 
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nao concordam que seus filhos passem sem uma aprendizagem significativa; 

quando o professor deve reprovar o aluno; trabalhar com turmas heterogeneas e a 

realidade da escola brasileira. Dado o exposto, observamos as opinioes das 

professoras sobre o papel e a funcao da escola/professor. "AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questSo da reprovagao 

6 um fator muito s6rio, o professor nSo pode reprovar um aluno apenas por uma prova 

final, 6 preciso fazerum balango de todo ano letivo." (F.N, Prof, da Escola Municipal) 

E facil perceber a indignacao dessas professoras, quando comentam do 

desinteresse dos orgaos competentes em oferecer uma educacao de qualidade. 

Educar e tarefa dificil, e trabalhoso, especialmente para os que mais necessitam, 

pois como ja vimos e impossivel trabalhar de forma igual com classes diferentes. 

Ensinar nao e transferir conhecimentos, assim como avaliar n§o e mensurar o 

comportamento e nem medir os saberes. Na verdade a competencia do professor 

esta no seu interesse em aprender, em crescer, na dimensao etica de toda sua 

pratica pedagogica. 

Por fim, gostariamos de finalizar com Paulo Freire, que nos mostra que 

aprender e construir, reconstruir, constar para mudar. A partir do exposto fica a 

esperanca de que como educadoras possamos ser sempre empreendedores 

dessas mudancas. 
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Consideracoes Finais 

Olhando bem este trabalho, ficamos alegres com o resultado, mesmo 

achando que poderfamos ter sido melhores, porem em virtude de todas as 

dificuldades que confrontamos, estamos agradecidas pela conclusao desse 

projeto. 

A resistencia das professoras da Escola Municipal de primeiro momento 

em nos aceitar e assim a necessidade de buscarmos outra instituicao para 

estagiarmos, a questao do tempo que sempre insistia em atrapalhar o andamento 

do nosso trabalho, devido a maioria das professoras pesquisadas trabalharem 

mais de um expediente, alem de outros problemas pessoais que nos afetaram 

durante esse periodo de realizacao do nosso trabalho. 

Contarmos com nossa perseveranca para superarmos essas barreiras e 

continuarmos diante nossas condicoes, retificando que a concretizacao deste so 

foi possivel porque contamos com o apoio das professoras e diretoras das escolas 

pesquisadas, como tambem com toda ajuda e paciencia de nossa mestra Elzanir 

que nos incentivou e acompanhou a nossa trajetdria. 

Acreditamos estar colaborando atraves desse trabalho com a Pedagogia, 

ressaltando o contexto reconstrutivo da avaliacao escolar em uma perspectiva 

onde o ato de avaliar nao tenha uma conotacao seletiva, mas se destine ao 

diagnostico, tornando-se inclusora, aplicando e trabalhando-a de forma correta. 

As contribuicdes que o estagio nos proporcionou foram muitas: um 

contato mais direto com educadoras que vivenciam todos os dias na pratica o que 

nos estudamos na teoria nos enriqueceu em termos de experiencias, informacoes 

concretas sobre o nosso objeto de estudo a avaliacao, a realidade da educacao 

publica, ou seja, foi atraves desse trabalho que podemos desenvolver nossa 

pratica como supervisoras, atuando e aprendendo ao mesmo tempo. Buscando o 
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caminho certo, tentando assim compreender e praticar o ato de supervisionar com 

a responsabilidade que nos foi adquirida. 

Assim, enquanto produziamos o nosso trabalho e considerando todo esse 

estudo concordamos que a avaliagao e um mecanismo de inclusao, ja que a 

mesma se destina a diagnosticar, buscando uma melhoria para o aluno, para o 

professor, para a educagao. Incluindo o aluno para a construgao de uma 

aprendizagem construtiva onde o ato de avaliar sirva de subsidio para aluno e 

professor se auxiliarem e autocompreenderem em seu processo de aprendizagem 

e desenvolvimento. 

Sem a pretensao de dar solugoes preestabelecidas, abrimos aqui no 

nosso trabalho um espago para uma passagem reflexiva entre professores, 

alunos, pais, escola e a sociedade de modo geral. Assim, a refiexao sobre a acao 

e um elemento essencial do processo de aprendizagem que constitui o percurso 

da formacao educativa. 
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Questionario 

1°) Para voce professor, qual o significado primordial da avaliagao em sua 

pratica educativa? 

2°) Com qual objetivo voce avalia seus alunos? 

3°) A avaliagao e um processo que reconhece: 

( ) A qualidade do ensino 

( ) A conduta e aprendizagem do aluno 

( ) A competencia do professor 

( ) O resultado de trabalhos desenvolvidos 

( ) Outros 

Especifique: 
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4°) A melhor maneira de avaliar seus alunos e atraves de: 

( ) Testes 

( ) Cotidiano escolar 

( ) Pelas notas 

( ) Pelo desempenho do aluno 

( ) Outros 

Justifique: 

5°) O modelo de avaliacao que voce utiliza e: 

( ) Satisfatorio 

( ) Muito satisfatorio 

( ) Pouco satisfatorio 

( ) Insatisfatorio 

( ) Outros 

justifique: 

6°) Em que condigoes o aluno deveria ser aprovado? 
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7°) 0 metodo de avaliar da sua escola e condizente com a classe social que 

seus alunos pertencem? Sim ou nao? Justifique. 

8°) Quais os efeitos da avaliacao na formacao dos seus alunos? 
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PAUTA - 7 

Instituieao: E s c o l a Municipal de 1° Grau Clotdrio de Paiva Gadelha 

EstaqiSrias: Leila Sucupira de Queiroga 

Vitdria Raquel de Oliveira 

Data: 13/06/2003 

Publico: 09 professoras 

Inicio: 13:00 Termino: 18:00 

Obietivo: Questionar sobre os efeitos da avaliagSo 

Tema: Processo de avaliagao 

Mitos e Respostas na Promocao Escolar 

• Explanagao do tema: trabalhamos as perspectivas dos textos dentro do 

cotidiano escolar dos professores, com a ut i l izacio de cartazes e teatro de 

fantoches; 

• Dinamica: levamos algumas citagoes de Alvarez Mendez, pedimos para 

que elas escolhessem uma e explicitassem de acordo com o seu cotidiano 

escolar; 

• Texto Reflexive. Qualidade e Equidade 

• Consideragoes Finais: Comentar a import incia do compromisso em ser 

professor. 

• Mostrar ao professor a importancia que a avaliagao representa para o 

aluno. 


