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"O tinico sentido da avaliagao e garantir o direito 
de aprender" 

(Jussara Hoffmann, 2001) 

Este estudo tern como tema central a aval iacao da aprendizagem escoiar, 

pensando numa proposta educacional que ofereca uma pratica pedagogica 

diferente das tendencias que predominam, atualmente, na nossa real idade escoiar. 

Faz-se necessario urn repensar da a g i o educat iva considerando as 

transformagoes, as exigencias tecnologicas e cientif icas na sociedade 

contemporanea. 

Mudangas globais no campo educacional apontam grandes desaf ios e urn 

deles e o processo da aval iacao que precisa ser repensado para melhorar a 

aprendizagem escoiar dos discentes. A inda nos deparamos com modelos de 

avaliagao tradicional distantes de uma pratica criativa, t ransformadora e construtiva. 

Entretanto, existe uma busca constante, para que a aval iagao seja renovada 

e que a qual idade do ensino possa melhorar. Na concepgao de Hoffmann (2000), a 

pratica avaliativa nao ira mudar e m nossas escolas e m decorrencia de leis, 

resolugoes, decretos ou regimentos escolares, mas a partir do compromisso dos 

educadores com a real idade social que enfrentamos no cotidiano escoiar. Segundo 

Luckesi , "A avaliagao e um ju lgamento de valor sobre manifestagoes relevantes da 

real idade, tendo e m vista uma tomada de decisao" (2006, p.33). 

O que o autor coloca e que o objeto aval iado sera mais satisfatorio se estiver 

dentro da real idade, ou seja, o a luno precisa ser aval iado de acordo com o meio em 

que vive para que acontega a aprendizagem e quanto mais distante estiver menos 

satisfatorio sera este processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para que, os professores, modi f iquem seu cotidiano e m sala, favorecendo 

o processo ensino-aprendizagem e preciso uma analise de sua real idade escoiar e 

da sua pratica educat iva. Sabemos que por urn lado, boa parte dos professores 

baseia sua pratica e m prescricoes pedagogicas incorporadas quando de sua 

passagem pela escola ou transmit idas pelos colegas mais velhos. Entretanto, essa 

pratica contem pressupostos teoricos implici tos. Por outro lado, ha professores 

interessados que sao capazes de perceber o sent ido mais amplo de sua pratica e 

exercitar suas convicgoes pedagogicas. 

Os mot ivos que me levaram a escolher este tema, avaliagao, e entende- lo 

como processo complexo que nao se limita apenas a sala de aula, real izacoes de 

provas e atr ibuicao de notas. Enf im, esta presente e m todos os momentos da nossa 

vida, apesar da pratica avaliativa ser constantemente crit icada, uma vez que, alguns 

professores se preocupam apenas e m passar os conteudos e atribuir notas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A falta de preparagao dos professores geralmente tern contr ibuido para essa 

pratica, uma vez que o poder publico nao tern investido na educagao como deveria, 

para uma melhor qual i f icacao profissional desses professores. E o resultado desse 

descaso pode levar ao baixo desempenho escoiar dos discentes e, ate mesmo, ao 

fracasso escoiar. 

A partir dessa percepgao e possivel anal isar e refletir a temat ica da aval iacao 

da aprendizagem na escola e m que real izamos este trabalho e neste sentido e de 

ext rema importancia o repensar da pratica avaliativa na escola, isto e, compreender 

como ela e realizada no ambito escoiar. 

Este trabalho objetiva investigar a aval iacao escoiar diante da real idade atual 

da pratica de aval iacao educacional com a intengao de compreender a verif icagao 

do rendimento escoiar na relagao ensino-aprendizagem no cotidiano da escola. 

Diante das polemicas e dos quest ionamentos sobre a aval iacao escoiar no 

contexto da sociedade contemporanea fago a seguinte pergunta: como funciona o 

processo de aval iagao escoiar? Essa indagagao foi pensada no sentido de repensar 

a relevancia da avaliagao da aprendizagem na escola. Buscando maneiras de 

UN'YEFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.SiCADI FEDERAL 
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apresentar respostas e razoes convincentes apresentam-se os seguintes objetivos: 

anal isar a importancia da aval iacao na escola, diagnosticar os criterios uti l izados 

para avaliar os a lunos e identificar os metodos de avaliagao mais uti l izados 

cot idianamente. 

A estrutura deste trabalho esta organizada e m tres capitulos. O primeiro 

aborda urn unico topico: aval iacao da aprendizagem escoiar. O segundo trata da 

metodologia e de urn topico: caracterizacao da escola. E o ult imo capitulo destaca a 

anal ise dos dados composto por tres topicos; o primeiro como pensa a professora, o 

segundo o que d izem os alunos e o terceiro e destacado a anal ise da experiencia 

do estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0£CAMPINA6R/,NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A V A L I A C A O DA A P R E N D I Z A G E M E S C O L A R 

"No entanto, devemos estar atentos para os 

limites de tal avaliagao, para nao tirarmos 

conclusoes apressadas sobre os alunos". 

(Marcos Reigota, 1994) 

Aval iacao escoiar tern sido alvo constante de criticas, investigacoes e 

polemicas no s istema educacional , por parte de estudiosos, docentes, d iscentes e 

demais profissionais que atuam na area da educagao. Esse pensar sobre a 

aval iacao escoiar tern contr ibuido mui to para construcao de signif icados diferentes 

no processo de aval iacao educacional . 

Em termos gerais a aval iagao e urn processo cont inuo e sistematico que 

busca verif icar a aquisigao dos objet ivos propostos pela equipe escoiar, com o 

intuito de identificar desempenhos ou dif iculdades de aprendizagem dos alunos, por 

meio de instrumentos e criterios de aval iacao estabelecidos no projeto polit ico 

pedagogico da escola. 

Existem diversos signif icados sobre o termo aval iacao. Como: classificar, 

medir, testar, verificar, diagnosticar, etc. Esse vocabulo tern sent ido amplo e atribui 

ju izo de valor acerca da real idade, conforme Vasconcelos, "Avaliar (do latim valere, 

quer dizer ter saude, ser forte, ter valor) significa reconhecer valia, atribuir valor ou 

signif icado". (1998 p.84). 

O sentido de avaliar e muito vasto sobre qualquer objeto diagnost icado, 

porque a fungao da aval iacao e intencional e transformadora, buscando captar as 

necessidades da real idade escoiar e nela intervir para, poder auxiliar o educando na 

construgao do seu proprio conhecimento, superando assim as dif iculdades de 

aprendizagem no ambiente escoiar. 

Segundo Luckesi , a aval iagao da aprendizagem escoiar acontece no 

ambiente da sala de aula. 

yNUFSiCAcn FEDERAL 
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"Apos um periodo de aulas e exercfcios escolares (um mes ou dois 

de aulas), denominado unidade de ensino, os professores procedem 

a atos e atividades que compoe o que normalmente e denominado 

avaliacao da aprendizagem escoiar". (2006, p. 67) 

A aval iacao escoiar deve ocorrer durante todos os momentos do per iodo 

letivo. C o m base nos objetivos propostos para serem manifestados pelos alunos, o 

que exige realizar testes de aprendizagem sobre o conteudo escoiar, assuntos do 

cotidiano local que estao integrados a vida dos alunos e ao mesmo tempo 

abordagem do contexto global da sociedade atual . 

Este processo e construido dentro de uma perspectiva social, polit ica, 

economica e cultural, nao ocorrendo de maneira neutra do meio social do aluno. O 

ser humano tern essa tendencia holistica por ser social e nao viver separado do 

contexto mundial . Concordo com a visao de Libaneo quando diz que a aval iagao 

escoiar e integrada no processo de ensino e aprendizagem de modo cont inuo e 

permanente. 

"A avaliacao escoiar e parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem e nao uma etapa isolada. Ha uma exigencia de que 

esteja concatenada com os objetivos - conteudos - metodos 

expressos no piano de ensino e desenvolvidos no decorrer das 

aulas. Os objetivos explicitam conhecimentos, habilidades e atitudes, 

cuja compreensao assimiiacao e aplicacao, por meio de metodos 

adequados, devem manifestar-se em resultados obtidos nos 

exercicios, provas, conversacao didatica, trabalho independente, 

etc."(1994, p.200-201). 

A monitoracao escoiar deve ser realizada com o intuito de auxil iar na 

aprendizagem do aluno. Se art iculada com o contexto local e global , o a luno ira 

adquirir uma aprendizagem signif icativa. E, a lem disso, o processo de ensino-

aprendizagem deve esta e m plena coesao com os objet ivos propostos pela 

comunidade escoiar. 

A aval iagao constante do desempenho escoiar dos alunos e fundamental , 

pois a verif icagao do aprendizado, ot imiza os resultados. Part indo desse ponto 

detectamos dif iculdades na turma e propomos alteragoes no sentido de melhorar o 

desempenho dos discentes, buscando honrar sua cultura e seus saberes. De zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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acordo com Reigota, a aval iagao e t rabalhada levando e m conta o nivel de 

aprendizagem e o envolv imento dos alunos com o seu meio social. 

"A avaliagao deve ser o momento pedagogico em que se manifesta 

mais claramente o nivel de envolvimento do aluno com a sociedade. 

Para tal fim e necessario considerar nao so o seu conhecimento 

cientifico adquirido, mas tambem os seus aspectos individuals, de 

sua cultura, da sua familia e da comunidade onde vive" (1994, p.45). 

Neste sentido o processo de aval iacao da aprendizagem escoiar inclui todo o 

contexto de mundo dos sujeitos envolvidos. Isso demonstra e significa afirmar que a 

avaliagao escoiar e democrat ica, participativa e tambem subjetiva ao abordar 

valores de determinada epoca e sociedade. Romao destaca o contexto da aval iagao 

educacional . 

"A avaliagao implica desiderabilidade, sendo, portanto, subjetiva, 

ranque referenciada em valores de determinada, epoca, sociedade 

ou classe social. Os padroes desejaveis sao construidos a partir de 

interesses, aspiragoes, projegoes ideais de grupos socialmente 

definidos, ou seja, os padroes reproduzem o carater ideologico dos 

objetivos educacionais de determinados sistemas". (2003, p.81) 

A aval iagao escoiar nao e um processo neutro e esta sempre atrelada com o 

contexto de mundo e cot idiano dos discentes. Aval iar nao e so verif icar os 

desempenhos dos conteudos escolares, mas tambem, atribuir mais signif icados aos 

alunos, buscando fazer registros e observagoes sobre todas as d imensoes de suas 

aprendizagens, a partir da interpretagao das tarefas, das respostas ao professor, 

nas at ividades nas quais participant. Os registros sao importantes para direcionar o 

caminho por onde o professor devera prosseguir, invest igando, intervindo, 

auxi l iando, interagindo e medindo as aprendizagens dos alunos. 

Segundo Hoffmann os registros sao instrumentos do fazer avaliativo ao dizer 

que "{...} Os registros, tais como as notas, os conceitos ou relatorios, sao apenas 

instrumentos do fazer avaliativo e estao a servigo das concepgoes que 

defendemos". ( 2 0 0 6 , p. 23) 

Concordo com a autora quando diz os registros sao apenas instrumentos do 

fazer avaliativo, neste sent ido percebo que um dos grandes problemas da aval iagao 
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do ensino seja atr ibuicao de notas sem levar e m consideragao o aprendizado e a 

bagagem cultural do aluno. 

Os recursos avaliat ivos devem ser real izados de acordo com os objetivos 

previstos, levando e m conta os conteudos estabelecidos e as at ividades propostas 

para o processo de ensino - aprendizagem, como um processo con t i nue Cordeiro 

ressalta a relevancia dos instrumentos de verrficacao na aprendizagem escoiar. 

"A utilizacao de instrumentos nao escritos ou nao verbais tambem 

pode ser muito proveitosa em determinados tipos de aprendizagem. 

Conversas informais, exposicoes orais, debates, desenho, pintura e 

expressao plastica ou artistico em termos mais gerais devem ser 

incorporados por professores e alunos como formas costumeiras de 

expressao e tambem de avaliagao da aprendizagem na sala de 

aula". (2007, p. 161) 

Os instrumentos da aval iacao da aprendizagem escoiar sao fundamentals 

para um bom rendimento escoiar. A aval iacao pode ser mais satisfatoria quando o 

professor usa instrumentos var iados e adequados aos objetivos propostos. Dessa 

forma tera mais informagao ao seu alcance e a partir desse diagnostico e possivel 

planejar melhor as at iv idades didaticas da escola. 

A aval iagao da aprendizagem escoiar e um processo pessoal , gradual muito 

relevante e significativo para o aluno, interagindo com o seu contexto socio cultural. 

Nas vivencias do cot idiano escoiar o a luno aprende o conteudo e adquir i 

competencia para sua vida pessoal e prof issional. Segundo Olinda e Fernandes, e 

preciso avaliar as variaveis da aprendizagem no cenario educacional . 

"O mundo do trabalho, inclusivo o pedagogico, experiments 

profundas alteragoes, as quais precisam ser cuidadosamente 

analisadas / interpretadas, contemplando seus pressupostos, 

processos e produtos. Repensar as praticas e aprendizagens 

docentes na contemporaneidade requer a disposigao para avaliar 

continuamente as diversas variaveis que compoem o cenario 

educacional". (2007, p.72) 

Neste sentido e de fundamenta l importancia para os educadores refletirem 

sua pratica educat iva e as variaveis da educagao inserida na sociedade atual. 

Ass im, alguns educadores necessi tam repensar a avaliagao sobre novos 

parametros de eficacia, para que a mesma seja continua e processual, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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evidenciando progressos, avangos e o desenvolv imento equi l ibrado de 

competencias, habi l idades, vivencias e convivencias no ambito escoiar. 

A aval iacao da aprendizagem escoiar com base na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educacao Nacional (LDB, t i tuio V art.24) estabelece o seguinte criterio para a 

aval iagao escoiar; "avaliagao cont inua e cumulat iva do desempenho do aluno, com 

prevalencia dos aspectos qualitat ivos sobre o quantitat ivos e dos resultados ao 

longo do per iodo de eventuais provas finais." (1996, p. 12). 

A Lei de Diretrizes e Base da Educacao nacional (LDB) estabelece que a 

verif icagao da aprendizagem acontega permanentemente durante todo o per iodo 

letivo. Neste sent ido a avaliagao acumula os dados obt idos por meio do 

acompanhamento de pianos acerca da aprendizagem dos discentes os que sao 

mui to relevantes para o desempenho escoiar dos alunos. 

Para Antunes, "[...] toda a avaliagao necessita sempre ser centrada na 

pessoa do aluno, ser cumulat iva e ser cont inua [...]". (2007, p.47). Desse modo a 

aval iagao toma por base o desempenho dos alunos e precisa ser visto como um 

instrumento pedagogico, nao como uma forma de punigao. E comum usa-la como 

um diagnost ico das deficiencias de aprendizagem de cada aluno e para detectar o 

que o professor nao conseguiu desenvolver ao longo do ano letivo. 

Todo processo educacional exige a aval iacao. Segundo o autor, nao ha 

professor que nao submeta seus alunos a ela. Para Luckesi" { . . . } a aval iacao e uma 

ferramenta da qual o ser humano nao se livra. Ela faz parte do seu modo de agir e, 

por isso, e necessario que seja usada da melhor forma possivel ." (2006 p.118-119). 

Concordo com a v isao do autor quando diz que a aval iagao e um processo de 

construcao e auxil ia na tomada de decisao do projeto escoiar. 

Para Antunes, e fundamenta l instruir o a luno a avaliar sua aprendizagem da 

maneira como a esta compreendendo. 

"{...} Ensinar o aluno a avaliar seu progresso nao consiste em fazezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-to 

preencher o proprio boletim ou atribuir-se a nota que gostaria de ter, 
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mas em descobrir-se aprendendo e adquirir recursos em reiacao a 

maneira como se aprende" (2007, p.48). 

C o m o mostra o autor e fundamenta l a escola auxil iar o aluno no momento da 

sua auto-aval iacao, e m seu percurso de aprendizagem, uma vez que ele vai 

perceber certas dif iculdades e m varios momentos dessa trajetoria. 

O diagnost ico do aluno individualmente considerado tern como objetivo a 

veri f icacao da aquisicao de competencias, de habi l idades que preparam uma 

subjet ividade na reiacao dialogiea com o outro, para se apropriar cr i t icamente de 

conhecimentos cada vez mais complexos. Didone destaca a relevancia da 

aval iacao individual na aprendizagem dos discentes. "{...} Deve ser usado para 

fazer um diagnost ico das deficiencias de aprendizagem de cada aluno e para o que 

o professor nao consegui desenvolver ao longo do ano letivo. {...}" ( 2 0 0 7 , p. 42) 

A autora coloca que e essencial por um lado, que os educadores repensem a 

aval iacao educacional no sent ido de diagnosticar suas dif iculdades, ate porque o 

unico sent ido da aval iacao e auxiliar os alunos na melhoria da aprendizagem 

escoiar. E por outro lado, ha aprendizagem quando os sujeitos envolvidos 

apresentam mudancas de comportamentos, assim e possivel constatar se houve 

assimilaeao do conteudo pelos a lunos no processo de aprendizagem escoiar. 

Segundo Luckesi, 

"A educacao e o instrumento que transforma a pessoa tomando-a 

responsavel pelo seu proprio progresso e pelo bem da comunidade. 

A nossa educacao se constroi nos espacos de convivencia da nossa 

vida, uma boa ou ma educacao e o resultado do tipo de familia, 

escola, igreja, trabalho, sociedade e meios de comunicacao que 

possuimos". (2006, p. 126) 

Segundo o autor citado acima a educacao do ser humano e construida nas 

relacoes sociais do cotidiano entre os segmentos da sociedade. E a partir da i e que 

cr iamos nossas conviccoes pessoais e culturais. Vasconcelos destaca a relevancia 

do conhecimento na transformacao da sociedade. 

"Apropriar-se efetivamente de conhecimentos e, de alguma forma, 

apropriar-se de praticas humanas sintetizadas nestes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conhecimentos, significance, pois, um processo de humanizacao. A 

questao da construcao do conhecimento, por sua vez, nao esgota a 

tarefa da escola. Nao basta conhecer: tern que transferir, criar, 

fazer, enfim, ha que transformar!" (1998, p.81) 

Como cita o autor nao basta saber, e preciso que esse saber esteja em 

funcao de uma sociedade mais humana, num mundo e m mudanca, o que significa 

aprender a aprender, de colocar o aprendido a servigo de uma melhor qual idade de 

vida para todos. 

Neste sentido, a escola tern varias funcoes importantes dentro da nossa 

sociedade e uma delas consiste na democrat izacao do saber sistematizado. O 

saber sistematizado com o saber popular. O saber sistematizado e o saber 

organizado que a humanidade acumulou ao longo da historia, sendo aprendido na 

escola, nao podendo, pois, ser adquir ido, espontaneamente, como se obtem o 

saber popular. A dist incao entre saber popular e sistematizado e destacada por 

Luckesi, 

"Por cultura do censo comum estamos entendendo a cultura 

ingenua e fragmentada, cristalizada no cotidiano; por cultura 

elaborada compreendemos a cultura critica, trabalhada e construida 

com fundamentos; e a cultura que tern por base os saberes criticos 

sobre a vida, assim como a ciencia e a filosofia" (2006, p. 133) 

Concordo com o autor ac ima quando coloca que a escola deve, sem duvida 

a lguma, levar e m conta a cultura popular, a especif ic idade economica e cultural 

onde sua clientela esta inserida. Para Luckesi a escola deve trabalhar a formacao 

de habil idades do cotidiano do aluno. 

"{...} A escola cabe trabalhar para o desenvolv imento das 

capacidades cognit ivas do educando e m articulaeao com todas 

as habi l idades, habitos e conviccoes do viver. Capacidades, 

como as de analisar, compreender, sintetizar, extrapolar, 

comparar, julgar, escolher, decidir, etc." (2006, p. 126) 

Segundo esse autor a escola precisa tratar o desenvolv imento do aluno 

incluindo as capacidades cognit ivas, habil idades e conviccoes. Esta nao pode, 

porem, ser descaracter izada nem se omitir da funcao que Ihe e inerente, nem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conduzir a uma aprendizagem de segunda classe marcadamente localista e 

depreciada e m seu valor cientif ico. 

A atuacao da escola consiste na preparacao do aluno para o mundo adulto e 

suas contradicoes fomecendo- lhes um instrumental, por meio da aquisigao de 

conteudos e da social izacao, para uma part icipacao organizada e ativa na 

demoerat izagao da sociedade. 

Como sabemos dentro da nossa educacao temos que avaliar tanto nossos 

alunos como tambem o meio e m que v ivemos e por isso o ato de avaliar esta 

presente e m todos os momentos da vida humana. Segundo Libaneo, a aval iagao e 

uma tarefa didatica fundamenta l da aprendizagem escoiar. 

"A avaliagao e uma tarefa complexa que nao se resume a reaiizagat 

de provas e atribuicao de notas. A mensuragao apenas proporciona 

dados que devem ser submetidos a uma apreciagao qualitativa. A 

avaliacao, assim, cumpre fungoes pedagogicos-didaticos de 

diagnostico e de controle em relagao as quais recorrem a 

instrumentos de verificacao do rendimento escoiar." (1994, p. 195) 

O que o autor coloca e que a aval iacao e parte fundamental no processo 

educacional e tern como objetivo a veri f icacao da aprendizagem, o aprovei tamento 

e o desenvolv imento do aluno, bem como a apuragao do rendimento escoiar. O ato 

de avaliar na vida cot idiano se da, permanentemente, pela unidade imediata de 

pensamento e agao. O ato de avaliar, portanto, exercido e m todos os momentos da 

vida diaria e feito a partir de ju izos provisorios, opinioes assumidas como corretas e 

que a judam na tomada de decisoes. 

A o assumirmos que o ato de avaliar se faz presente e m todos os momentos 

de nossa vida estamos admit indo que ele tambem esta presente e m todos os 

momentos vividos e m sala de aula. O dia-a-dia da sala de aula nao se separa da 

cotidianidade de cada um dos individuos que ai se relacionam. O ato de avaliar esta 

sempre presente, portanto, nos momentos presentes na classe. 

Segundo Luckesi "entendemos aval iacao como um ju izo de qual idade sobre 

dados relevantes, tendo e m vista uma tomada de decisao." (2006, p.69). Desse 
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modo alunos e professores estao permanentemente avai iando a tudo e a todos, 

formulando ju izos e m diferentes sentidos. Esses jufzos vao orientar a tomada de 

decisoes e o estabelecimento de relacoes que podem ser do grupo como um todo, 

incluindo o professor. 

O professor e aval iado sobre diferentes criterios que vao desde sua aparencia 

pessoal ate suas ati tudes frente a turma ou sua reiacao, e m termos de 

conhecimento com a materia que ensina. Segundo Libaneo, 

"A pratica da avaliagao em nossas escolas tern sido criticada, 

sobretudo por reduzir-se a sua funcao de controle, mediante a qual 

se faz uma classificagao quantitativa dos alunos relativa as notas 

que obtiveram nas provas". (1994, p. 198) 

Conforme a concepgao do autor a aval iacao tern sido unicamente um ato de 

aplicar provas, atribuir notas e classif icar os alunos, ou seja, o professor tern 

reduzido a aval iagao a cobranga daqui lo que o aluno memor izou e usa a nota como 

instrumento de controle. O aluno nao pensa, apenas decora ou reproduz o 

conteudo. 

A aval iagao nao se resume apenas a atribuir notas, consistem primeiro na 

aprendizagem do aluno durante todo seu desenvolv imento na sala de aula. 

Devemos, portanto avaliar nossos alunos a partir do primeiro d ia de aula, 

observando suas qual idades e procurando fazer com que eles se auto-aval iem. De 

acordo com Antunes, "{.-.} ensine seus alunos a se auto-aval iarem forme seus 

alunos para aval iagoes mutuas, favorega a metacognigao como processo de 

aprendizagem." (2007, p. 48) 

A aval iagao investigativa inicial instrumental izara o professor para que possa 

por e m pratica seu planejamento de forma adequada as caracterist icas de seus 

alunos, ou seja, a avaliagao deve ter o carater de investigagao dos progressos e 

das dif iculdades dos alunos. Como ressalta Luckesi " [ . . . ] , a avaliagao devera ser 

assumida como um instrumento de compreensao do estagio de aprendizagem e m 

que se encontra o aluno, tendo e m vista tomar decisoes suficientes e satisfatorias 

para que possa avancar no seu aprendizado". (2006, p. 81) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esse e o momento que o professor vai se informar sobre o que o aiuno ja 

sabe, sobre determinado conteudo, a partir da i , estruturar sua programagao, 

definindo os conteudos e o nivel de profundidade e m que devem ser abordados. A 

aval iacao inicial serve para o professor obter informacoes necessarias para propor 

at ividades e gerar novos conhecimentos, assim como para o aluno tomar 

consciencia do que ja sabe e do que pode ainda aprender sobre determinado 

conjunto de conteudo, para Hoffmann, 

"A avaliacao deixa de ser um momento terminal do processo 

educativa (como e hoje concedida) para se transformar na busca 

incessante de compreensao das dificuldades do educando e na 

dinamizacao de novas oportunidades de conhecimento" (1995, p. 

21) 

De acordo com a autora e importante que ocorra uma aval iagao no inicio do 

ano, considerando que o fato de o aluno esta iniciando uma serie nao e informagao 

stif iciente para que o professor saiba sobre suas necessidades de aprendizagem. 

Mesmo que o professor acompanhe uma classe de um ano para outro e 

tenha registros detalhados sobre desempenho dos alunos no ano anterior nao se 

exclui esta invest igacao inicial, pois, os alunos nao deixam de aprender durante as 

ferias, algo pode ser alterado no infervalo dos per iodos letivos. Segundo Hoffmann 

"O conhecimento vai se apr imorando atraves dos novos desafios, a medida que os 

alunos se deparam com novas situagoes constroem conhecimentos". (1995, p. 67) 

C o m base nessa autora essas avaliagoes nao devem ser apl icadas 

exclusivamente no inicio do ano ou semestre sao pert inentes sempre que o 

professor propuser conteudos ou novas situagoes didaticas. Em relagao ao 

processo de avaliagao a escola deve realizar de forma cont inua, atraves da 

observagao da reiacao do aluno com as situagoes de aprendizagem. Para isso, 

cabe ao professor, organizar os exercicios orais e escritos, debates, pesquisas, 

t rabaihos em grupo e quando necessarias atividades de reforgo. 

C o m essas avaliagoes, verrficamos os avangos e as dif iculdades e a partir da i 

e laboramos at ividades adequadas para supera-las e tornar a aprendizagem segura 

e relevante. Segundo Luckesi , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Avaliar significa emitir um juizo de valor sobre a realidade que se 

questiona, seja a proposito das exigencias de uma ag io que se 

projetou realizar sobre ela, seja a proposito das suas consequencias. 

Portanto, a atividade de avaliagao exige criterios claro que oriente a 

leitura dos aspectos a serem avaliados". (2006, p.33) 

Nessa visao, concordo com o autor, pois, no caso da aval iacao escoiar e 

necessario que se estabelegam expectat ivas de aprendizagem dos alunos e m 

consequencia do ensino, que devem ser expressas nos objetivos, nos criterios de 

avaliagao propostos e na definigao do que sera considerado como testemunha da 

aprendizagem. 

A inda na visao do autor, do contrasts dos criterios de aval iacao e os 

indicadores expressos na produgao dos alunos surgira o ju izo de valor, que se 

constitui essencia da aval iagao. Como afirma Vasconcelos "[...] e importante 

ganharmos clareza (pessoal e coletiva) e m relagao as f inal idades do ensino, a f im 

de termos criterios para exercer a aval iacao: o que queremos com o trabalho na 

escola? A partir da i : o que queremos com a aval iagao?" (1998, p. 80). 

Como coloca o autor e fundamental que o professor tenha consciencia 

coletiva sobre a f inal idade do ensino para poder lidar adequadamente com a 

avaliagao da aprendizagem escoiar. 

Vasconcelos ainda cita "E preciso f icar muito claro que o problema nao e 

reprovar ou aprovar o aluno, e ensinar, qual seja, garantir as condigoes para a 

efetiva aprendizagem de todos." (1998, p. 96). Nessa perspect iva da aval iacao, o 

autor af i rma que a aval iacao nao sera apenas um ato de aprovar ou reprovar, mas 

s im um instrumento de diagnost ico da situagao, uma vez que a aval iacao 

diagnost ica esta preocupada com o crescimento dos alunos e com sua 

aprendizagem, enquanto que a aval iacao classif icatoria e ant idemocrat ica, pois, nao 

viabil iza uma tomada de decisao para o avango e o crescimento do aluno, como diz 

Luckesi , "no cotidiano escoiar, a unica decisao que se tern tornado sobre o aluno 

tern sido a de classifica-lo num determinado nivel de aprendizagem, a partir de 

mencoes, se jam elas em notagoes numericas ou e m notagoes verbais". (2006, 

p.76). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Essa pratica classif icatoria e ant idemocrat ica uma vez que nao possibil ita 

ao aluno uma tomada de decisao, pois, constitui-se um instrumento imovel, parado 

que nao da a oportunidade para o aluno se desenvolver. Os criterios de crescimento 

apontam as experiencias educat ivas que os alunos devem ter acesso e sao 

consideradas essenciais para o desenvolv imento e social izacao. 

Nesse sent ido, os criterios de aval iagao devem refletir de forma equil ibrada os 

diferentes t ipos de capacidades, as tres d imensoes de conteudos e servir no 

encaminhamento da programacao das at iv idades de ensino e aprendizagem. Para 

Luckesi , 

aMo processo ensino-aprendizagem, a avaliagao se desenvolve em 

diferentes momentos com objetivo de avaliagao diagnostics, verifica-

se o conhecimento, as particularidades e as deficiencies dos alunos 

e pode oferecer os elementos necessarios a tomada de decisao na 

elaboracao do projeto politico pedagogico na instituigao". (2006, 

p.34-35), 

Conforme o autor o processo de avaliagao escoiar e cont inuo e realizado de 

acordo com as metas estabelecidas. Desse modo auxilia na detecgao das 

dif iculdades de aprendizagem e na construcao do projeto pedagogico. 

A inda nesse processo se encontra a aval iacao format iva, conforme Santos e 

Ferreira "{...} seu proposito fundamental e verif icar se o aluno esta conseguindo 

dominar gradat ivamente os objetivos previstos, expressos sob a forma de 

conhecimentos, habil idades e ati tudes." (2005, p.23). Para o autor esse t ipo de 

aval iacao tern formacao controlada, visa informar ao professor o rendimento do 

aluno e localizar suas deficiencias, a lem de permitir acompanhar, orientar e 

reorientar de forma solidaria, o processo ensino-aprendizagem vivido pelos 

part icipantes da agao educat iva. 

Podemos dizer que este contexto de avaliagao da aprendizagem se revela 

com forga no processo de obtengao de medias de aprovagao ou de reprovagao. A 

aprovagao ou reprovagao e uma decisao que visa garantir as melhores condigoes 

de aprendizagem para os alunos, conforme Luckesi, 
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"{...} a avaliacao desempenha, nas maos do professor, um outro 

papel basico, que e significativo para o modelo social liberal-

conservador: o oaoel disciolinador. Com o uso do ooder. via 

avaliacao classificatoria, o professor, representando o sistema, 

enauadra os alunos- educandos dentro da normatividade socialmente 

estabeleeida"(2006.p.37). 

O autor destacado considera que a partir de mudanga na avaliagao 

diagnost ica para a classificatoria o professor nao auxilia no desenvolv imento do 

aluno, ao contrario reproduz o modelo liberal conservador de sociedade o qual nao 

favorece a tomada de decisao na t ransformacao do contexto social . Para Luckesi a 

tomada de decisao e muito relevante na aprendizagem do aluno. 

"{...} essa tomada de decisao se refere a decisao do que fazer 

com o aluno. auando a sua aprendizagem se manifesta 

satisfatoria ou insatisfatoria. Se nao se tomar uma decisao 

sobre isso, o ato de avaliar nao completa seu ciclo constitutive. 

(2006, p.77) 

Para tal tomada de decisao e importante considerar s imul taneamente os 

criterios de aval iagao, os aspectos de sociabi l idade e de ordem emocional , para que 

a decisao seja a melhor possivel , tendo e m vista a cont inuidade da escolar idade 

sem fracassos. No caso de reprovagao a discussao nos conselhos de classe, assim 

como a consideragao das questoes trazidas pelos pais, nesse processo decisorio, 

pode subsidiar o professor para uma tomada de decisao amadurecida e 

compart i lhada pela equipe de classe. 

Para Luckesi "os dados de repetencia, evasao escoiar e 

analfabetismo demonstram o quanto o sistema educacional brasileiro 

esta pouco atento as efetivas carencias educacionais do pais. Ha 

anos sao feitas campanhas para erradicacao do analfabetismo, 

contudo, as taxas continuam muito altas. {...}" (2006, p. 122). 

De acordo com o autor, o alto indice de repetencia e m nosso pais tern sido 

objeto de muita d iscussao, uma vez que explicita o f racasso do sistema publ ico de 

ensino, incomodando tanto educadores como polit icos. Porem, diante da decisao de 

avaliar o aluno com dif iculdades, nos educadores temos a missao nao apenas de 

reprovar ou aprovar o aluno, mas de acompanhar sua aprendizagem para garantir a 

qual idade e o desenvolv imento das capacidades esperadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em suma a aval iacao e contemplada como elemento integrado entre a 

aprendizagem e o ensino, visto que no ensino so ha aprendizagem se houver 

mudanga no eomportamento dos discentes. E tambem por outro lado, um conjunto 

de acoes diagnosticas que busca obter informacoes sobre o que foi aprendido. 

Luckesi considera que, 

"(...> a avaliacao da aorendizaaem temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dor obietivo auxiliar o 

educando no seu crescimento e, por isso mesmo, na sua integracao 

consiqo mesmo. ajudando-o na aDropriacao dos conteudos 

significativos (conhecimentos, habilidades, habitos, conviccoes" 

(2006, p. 174). 

Finalmente, o processo de aval iagao deve permitir ao aluno a analise critica 

da real idade, v isando o desempenho de suas habi l idades, de pensamentos e da 

construcao de concertos relacionados ao meio e m que vive. Sendo ass im, a 

aval iagao deve ser vista como uma construcao de novos conhecimentos no 

processo ensino-aprendizagem. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metodologia 

A metodologia empregada na reatizagao deste trabalho utilizou os seguintes 

instrumentos de pesquisa: observagao, fontes de referencias bibliograficas como 

revisoes de iivros didaticos, relacionados ao processo de avaliagao, leitura de 

monograf ias, revistas, internet. Todas essas tecnicas de investigagao foram 

relevantes, na obtengao e levantamento dos dados. 

Essa pesquisa se desenvolveu na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Mozart Rodrigues, com o intuito de saber como funciona o processo de 

avaliagao na referida escola, observando e anal isando o ensino, a aprendizagem e a 

desenvoltura dos alunos. Para isso, foi e laborado um questionario consti tuido de 

cinco perguntas direcionadas a professora e aos alunos v isando identificar os pontos 

crit icos, que contr ibuem para melhorar a avaliagao dos alunos e m busca do 

conhecimento. 

Na visao de alguns autores a elaboragao do questionario e de fundamental 

importancia para o processo de pesquisa. Sendo assim, e importante para o 

pesquisador elaborar perguntas claras, sobre o objeto a ser investigado. Segundo 

Matos, 

"As questoes devem ser objetivas e claras. Podem ser abertas, 

quando o respondente expressa livremente suas opinioes; fechadas 

quando as opgoes das respostas s i o dadas, e mistas,apresentando 

uma fusao dos dois tipos mencionados" (2001 ,p.60) 

Refletindo o exposto, conforme o autor a elaboragao de um questionario e 

muito dif ici l , pois se trata de um processo demorado, uma vez que, deve ser 

construido ao longo da pesquisa para se ter clareza do que vai ser investigado. 

Conforme Matos "Antes da aplicagao do quest ionario devemos realizar um pre-teste 

com algumas pessoas, para identificar os aspectos que podem ser aperfeigoados no 

instrumento". (2001 , p.61). 

Mediante estes desafios, o objet ivo deste trabalho e compreender como 

funciona o processo de aval iacao na escola supracitada, pretendendo-se colocar em 
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pratica o que se estuda, v isando contribuir para melhoria do ensino e aprendizagem 

nesta escola. Considerando, que o professor precisa se auto-avaliar, rever a 

metodologia uti l izada na sua pratica pedagogica para mudar sua real idade 

melhorando a qual idade do ensino. 

Para a realizacao deste trabalho f izemos o mapeamenfo do local a ser 

estudado e apl icamos o quest ionario com a professora que colaborou de forma 

espontanea, referindo-se aos seus instrumentos avaliativos e demonstrando o 

quanto a aval iacao subsidia o professor com elementos para uma reflexao cont inua 

e permanente de sua pratica educat iva. 

Outro quest ionario foi apl icado para os alunos, e m sala de aula, com a 

permissao da professora. Os discentes f icaram cientes do que tratavam as questoes 

a serem respondidas, conforme a orientagao dada pela estagiaria. 

Os dados foram organizados levando e m consideracao o pensamento dos 

sujeitos envolvidos sobre a temat ica aval iacao da aprendizagem escoiar, bem como 

foram separadas suas falas e m partes distintas. 

Referente a anal ise, foi realizada a organizacao e a leitura cuidadosa dos 

dados coletados os quais fo ram fundamentados e comentados tendo por base os 

estudos teoricos que possibi l i taram refletir a aval iagao de forma crit ica e 

contextual izada, art iculando-a ao cot idiano dos alunos e a real idade escoiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 Caracter izacao da e s c o l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Mozart Rodrigues que 

esta localizada a Rua Joao Pedro das Neves s/n na c idade de Bonito de Santa Fe, 

no alto sertao do Estado da Paraiba. A escola recebeu este nome atraves do 

decreto de cr iacao da lei municipal n°. 393/98, de 24 de abril de 1998. Tern esse 

nome e m homenagem ao grande professor Mozart Rodrigues. 

Esta escola e composta por um diretor, um vice-diretor e vinte e dois 

professores, sendo que dezesseis tern curso superior, t res estao cursando 

universidade e os demais apenas conclu i ram o ensino medio. Possui ainda dois 

porteiros, seis merendeiras, quatro auxil iares de servigo geral e uma secretaria. O 

seu aspecto f is ico e const i tuido por uma secretaria, uma sala de v ideo e mini 

bibl ioteca, cinco salas de aulas todas com suas turmas funcionando e uma cantina. 

A s salas sao bem i luminadas e venti ladas. Na frente da escola ha uma boa 

arborizacao. 

A atuacao dos professores varia entre dois e vinte e quatro anos, enquanto, 

os demais funcionarios sao de um a vinte anos. A diretora da escola tern o curso do 

pedagogico e o logos II, enquanto o vice e formado e m Letras, e ambos estao na 

diregao ha tres anos. 

No ano de 2008, a parte discente era composta de um total de 537 alunos na 

faixa etaria de sete a trinta e cinco anos , dos diferentes segmentos da sociedade, 

c lasse media e baixa. Geralmente a maioria dos pais dos alunos possui renda 

famil iar baixa. Esses pais t rabalharam e m diferentes at iv idades como na agricultura, 

comercio, auxil iar de servigos gerais, moto-taxi , gar i , at iv idades domest icas, etc. 

Atua lmente esta instituigao esta funcionando e m tres turnos assim 

distr ibuidos: pela manna e formada por 207 a lunos do ensino infantil, a tarde sao 

195 alunos e a noite 128 do ensino fundamental , sendo que, 07 alunos sao 

portadores de necessidades especiais, porem a escola nao da detalhes sobre este 

assunto. 
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A escola nao oferece nenhum curso a lem dos que ja foram citados; ensino 

infantil e fundamental ( f e 2 a fase). Como toda instituicao, a mesma possui muitos 

problemas, uma vez que nao possui estrutura f isica para comportar um numero 

maior de alunos d ispondo apenas de cinco salas. Nao possui espago para recreacao 

e para as aulas de educacao f is ica, como quadra de esportes e o resultado disso 

sao salas super lotadas. 

Em reiacao a estrutura administrat iva, a diretora procura colaborar para o 

crescimento da instituicao or ientando os professores, acolhendo os alunos de uma 

maneira que isso reflita na aprendizagem e no desenvolv imento dos mesmos. Essa 

escola, como a maioria das do nosso municipio, nao possui recursos tecnologicos 

mais avangados como computador, xerox, laboratorio enf im, possue apenas aquele 

velho mimeografo. 

Quanta a estrutura pedagogica, o planejamento acontece muito raramente, 

ou seja, nao e feito com frequencia, na maioria das vezes cada professor faz o seu 

planejamento, depois a diretora acompanha o seu desenvolv imento nas at ividades 

e m sala de aula. 

A aval iagao e feita e m tres etapas, ou seja, t res provas para cada bimestre. 

N i o se faz na escola reunioes pedagogicas e com as fami l ias, a cada tres meses se 

faz uma reuniao. Na escola nao existe nenhum projeto desenvolv ido atualmente. 

Quanta a recuperacao a escola adota a bimestral e tern procurado trabalhar a 

proposta construtivista e a tradicional, pois sabemos que a tradicional possui 

aspectos que sao uteis ao construt iv ismo. 

Em relagao ao apoio que a escola recebe alguns pontos tern dado certo 

como, por exemplo, o trabalho e m conjunto com o conselho tutelar da crianga, uma 

vez que esta instituigao tern procurado trabalhar e m parceria diante dos problemas 

escolares. Qualquer decisao na escola tern um representante dos pais e tambem de 

alunos, apesar da participagao ser min ima. 

De acordo com a professora Maria, e m 2006 t iveram a lgumas mudangas na 

escola, com a chegada do Conselho Tutelar cr iado recentemente, que tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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part icipado de forma direta, mas a escola nao tern crescido gragas a interferencia da 

prefeitura que nao esta disposta a colaborar com o crescimento da educacao do 

munieipio. Existem alguns benef ic ios do govemo, como Bolsa Escola e Bolsa 

Famil ia, mais infel izmente os pais sao obr igados a usar esses benef ic ios para outros 

f ins, desviando ass im a f inal idade real que seria uma contr ibuicao para a educacao 

do seu f i lho. A escola nao participa do Projeto Amigo da Escola por falta de apoio 

tecnico esta poderia ter mais apoio, mas infel izmente por falta de interesse nao tern. 

Essa instituicao, assim como a grande maior ia, enfrenta problemas 

estruturais, tais como: evasao e repetencia; pratica pedagogica desvinculada da 

real idade do aluno; distanciamento entre os segmentos da comunidade e a escola; 

central izagao das acoes administrat ivas; a nao qual i f icacao dos professores e outros 

que, somados, interferem no andamento do processo escoiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. A N A L I S E D O S D A D O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste topico iremos anal isar os dados levantados com o questionario 

relacionados a pratica da aval iacao na escola pesquisada, com o objetivo de saber 

como funciona o processo de aval iacao nessa escola. Os sujeitos envolvidos foram 

uma professora e doze alunos do terceiro ano do ensino fundamental . 

A lem dos questionarios apl icados, usamos outros recursos nesta sondagem 

acerca da avaliagao como: observacoes e registro no caderno de campo e todas 

essas a notagoes coletadas no ambiente da escola foram fundamentals para nossa 

compreensao do funcionamento da pratica avaliativa no cotidiano da referida escola. 

3.1 C o m o p e n s a a professora . 

Com base no questionario apl icado a professora Maria, v isando levantar 

representagoes dessa docente na unidade de ensino publico, foi possivel 

formularmos questoes sobre a aval iagao da aprendizagem escoiar na referida 

escola. Para entendermos melhor esse processo, iniciamos a analise da fala da 

professora a partir do roteiro de questoes composto por cinco perguntas. 

Perguntamos a professora Maria como percebia a aval iacao? Ela respondeu: 

"De uma maneira ampla onde todos t rabalhem e m prol de um objetivo, o 

conhecimento do aluno". Concordo com a professora que avaliar nao e uma tarefa 

faci l , resumida a tecnica, mas s im, sabedor ia para compreender a complexidade do 

ser humano e m desenvolv imento. Conforme af irma Hoffmann, "A avaliagao signif ica 

agao provocativa do professor, desaf iando o educando a refletir sobre as situagoes 

vividas, a formular e reformular hipoteses, encaminhando-se a um saber 

enriquecido". (1995, p.58). 

Em consenso com a ideia da autora e preciso que os educadores procurem 

diversif icar as estrategias de at ividades didaticas no sent ido de auxil iar o aluno na 

sua aprendizagem cont inua. 
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A o ser perguntada se gostava de avaliar, a professora entrevistada 

respondeu que gosta do momento da aval iacao "porque de uma forma direta ou 

indireta estou conhecendo o desenvolv imento de cada um". Para Vasconcelos, "o 

que esperamos e que atraves da aval iacao o professor possa ter e lementos para ver 

qual o caminho para ensinar, como os alunos aprendem melhor {...}" (1956, p.82) 

A concepcao de aval iacao dos Parametros Curriculares Nacionais "vai a lem 

da visao tradicional que focal iza o controle externo do aluno mediante notas ou 

concertos, para ser compreendida como parte integrante e intr inseca ao processo 

educacional" . (2001 , p.81). 

De acordo com os PCNs, (2001) considero que a aval iacao ultrapassa os 

limites do concerto tradicional de atr ibuicao de notas ao aluno uma vez que engloba 

outros horizontes como a veri f icacao integral das dif iculdades dos discentes ao 

longo do per iodo letivo, porem o principal objetivo da aval iacao e proporcionar a 

aprendizagem do aluno. 

Quando perguntamos a professora como se sente ao reprovar ou aprovar um 

aluno ela af irma "Quando aprovo sei que consegui atingir o objetivo desejado e 

quando reprovo, me pergunto onde esta o erro, se foi eu ou o alunado, sempre 

procurando onde esta o erro". A af i rmacao da professora revela que nao e facil 

avaliar, nem para o sujeito aval iado e muito menos para o aval iador que ira fazer um 

ju lgamento de valor sobre a real idade do objeto aval iado e para fazer essa avaliagao 

precisa ter conhecimento para planejar e discutir todas as metas que desejam 

alcangar com os discentes. 

Indagamos a professora sobre os metodos uti l izados na sua aval iacao e ela 

respondeu "trabalho bastante com trabalhos e m grupos, debates, e at iv idades extra 

- classe". Conforme a fala da professora os seus meios de veri f icacao de 

aprendizagem sao ainda l imitados, porem, isso nao quer dizer que nao seja eficiente 

no diagnostico das dif iculdades dos seus alunos ate porque segundo ela os metodos 

de aval iagao sao usados de acordo com as discipl inas e os criterios estabelecidos. 

Barlow destaca que, "{...} uma aval iacao deve ser educat iva, isto e, ao inves de ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma simples constatagao, tern de constituir realmente um elemento da formacao. O 

aluno deve aprender a lguma coisa ao ser aval iado {...}." (2006,p.123) 

Perguntamos a professora entrevistada e m que momento acontece a 

avaliagao, ela relata que "no dia a dia do alunado, pois vejo a aval iagao dos meus 

alunos acontecendo diar iamente, isto e, continua". A docente demonstrou que a 

aval iagao e realizada no cot idiano da escola de modo permanente, embora nao 

apresente como esta e t rabalhada, diar iamente. 

Podemos observar que o processo de aval iacao escoiar e bastante complexo 

como destaca Vasconcelos, " { . . . } a aval iacao admite diferentes signif icados (verificar, 

medir, classificar, diagnosticar, {...)". (1998, p.84). Concordo com o autor nesse 

sent ido, uma vez que sabemos que a avaliagao e bastante vasta, engloba uma 

relagao de sujeitos conscientes que percebem o mundo com suas proprias 

subjet ividades. 

Como podemos observar a fala da professora, referente ao funcionamento 

geral da avaliagao na escola, demonstra a relevancia desse processo no 

acompanhamento das at iv idades avaliativas no sentido de auxil iar os discentes no 

desenvolv imento da aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 O que dizem o s a lunos . 

C o m base nos quest ionarios apl icados com doze discentes do terceiro ano, 

do turno tarde da escola pesquisada, com faixa etaria entre nove e quatorze anos de 

idade, compreenderemos melhor como funciona o processo de aval iacao da 

aprendizagem escoiar nesta instituicao. 

A o perguntarmos como os alunos veem a aval iacao, c inco responderam que 

e uma forma de ajudar o a luno e m sua aprendizagem, conforme af i rma o aluno B 

"vejo que a aval iagao e de forma interessante, pois, ajuda na aprendizagem". 

Para Libaneo, essa forma de perceber a avaliagao acontece por estarmos 

envolvidos e m um processo que nao se resume apenas e m aprovar ou reprovar. "A 

OE CAfylPiiVAGFt'.NDF zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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avaliagao e uma tarefa complexa que nao se resume a realizagao de 

provas e atribuigao de notas" (1994, p. 195). 

Perguntando aos alunos como eles se sentem quando sao aval iados, dos 

doze entrevistados, seis responderam que f icam nervosos apenas um aluno 

respondeu "que nao sente nada" e o aluno C respondeu "fico tranquilo". Considero 

que seja natural o aluno se sentir nervoso durante a avaliagao, pois esse nervosismo 

e gerado pelo medo de nao conseguir atingir o objetivo desejado, ou seja, os alunos 

parecem se preocupar mais com a nota do que com o aprendizado. 

Quando perguntei aos alunos se a avaliagao estava presente apenas na sala 

de aula me surpreendi com as respostas. Percebi que eles estavam com a mente 

mais aberta e m reiacao a aval iacao, uma vez que ha um tempo atras este tema era 

taxado como um bicho de sete cabegas, os a lunos temiam o momento da avaliagao, 

hoje eles ainda t emem um pouco, mas ja estao conscientes de que a avaliagao nao 

se resume a uma prova que classif ica ou nao o aluno, vai muito a lem, pois, e um 

processo cont inuo de at ividades acontecidas diar iamente e m uma sala de aula. 

Dos doze alunos entrevistados apenas cinco deles responderam que a 

avaliagao so acontece na sala de aula. Segundo a fala do aluno X "s im, porque eu 

so fago prova na escola". Esses alunos se referiam a aval iacao apenas no que diz 

respeito a realizagao das provas dos conteudos vistos e m sala da aula, ou seja, eles 

ainda nao tern uma visao plena da avaliagao como processo de veri f icacao da 

construgao do conhecimento durante toda a vida e m sociedade. Enquanto outros 

responderam que "nao, porque sou aval iado diar iamente". O aluno y diz "nao, 

porque esta presente tambem no nosso dia a dia". Esses alunos demonst ram que 

tern uma eompreensao mais ampla sobre a avaliagao uma vez que, argumentam 

que sao aval iados constantemente no meio escoiar e nao apenas na sala de aula. 

Essa e a resposta mais f requents dos alunos e m relagao a aval iacao, visto que e 

feita diar iamente, e que estao mais conscientes e vendo-a como um processo 

cont inuo, pois estao part ic ipando mais das aulas, contr ibuindo mais com o professor, 

uma vez que este tambem esta consciente dessa mudanga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dentre as questoes perguntamos aos alunos qua! a importancia da aval iacao 

no ensino? Dos doze entrevistados quatro responderam que e importante porque 

aprendem mais e conforme as falas dos alunos A e J "porque e atraves da avaliagao 

que a gente aprende mais". 

A avaliagao e importante e deve ir muito mais a lem de avaliar a 

aprendizagem do aluno, deve ultrapassar todas as d imensoes, aval iando o trabalho 

da escola e o desempenho do professor. Para Demo, 

"[...] o processo de avaliagao nao diz respeito apenas ao ensino e 

nem pode ser reduzido apenas a tecnicas. Fazendo parte da 

permanente reflexao sobre a atividade humana, a avaliagao 

constitui-se num processo intencional auxiliado por diversas ciencias 

e que se aplica a qualquer pratica." (1987, p.97) 

A aval iacao tern sido compreendida como um conjunto de atuagdes 

desenvolv idas num processo educat ivo, acontece de forma cont inua e sistematica 

de acordo com a interpretagao do conhecimento construido pelo aluno. 

Perguntamos aos alunos quais os metodos mais usados pela sua professora 

para avalia-los, dos doze entrevistados todos responderam que os metodos mais 

usados, sao provas escritas e t rabalhos real izados e m grupo. 

Os alunos por outro lado deixaram claro que a aval iagao e um processo que 

ajuda na aprendizagem dos mesmos, quanta aos metodos uti l izados, ainda 

predominam os meios tradicionais como a classif icagao da nota, as provas escri tas, 

t rabalhos e at iv idades e m grupo. Percebo, que a escola ainda nao se empenha e m 

trabalhar a real idade local do munic ip io, se restringe muito ao livro didatico. 

Neste sentido, como futura pedagoga imagino que o papel da escola e formar 

pessoas conscient izadas, cri t icas, autonomas capazes de exercer seus direitos 

como cidadaos e intervir na real idade do seu meio social . Neste perspectiva 

Vasconcelos af irma, 

"{...}, que a escola ternzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma contribuicao no processo de construcao 

do carater da consciencia e da cidadania das novas geragoes, que 

passa pelo conhecimento, no sentido da articulagao entre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UfcrtHOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEfORMACAODCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PRt 4. 4- V'-
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compreender, usufruir e transformar: compreender o mundo em que 

se vive, para puder usufruir dele, mas, sobretudo para poder 

transforma-fo" (1998,p.81) 

A escola deve auxil iar os alunos a pensar cr i t icamente e m seu contexto, 

numa possivel mudanca de ati tudes, com o intuito de melhorar a qual idade de vida 

das pessoas. 

Segundo Sousa os professores devem planejar e colocar os alunos diante de 

situagoes que possam leva-los a se manifestar e agir numa perspect iva de 

aprendizagem contextual izada. 

"[...} para que isso aconteca, a escola deve elaborar propostas de 

trabalho com atitudes de formacao de valores, com O ensino de 

aprendizagem, de habilidade e de procedimentos, que serao 

transmitidos aos alunos de acordo como eles vivem o seu dia-a-dia, 

no seu meio social, para que possam manifestar os seus valores 

culturais e artisticos".(2002,p.26) 

Entao, com essas propostas e ideias construidas e discutidas colet ivamente, 

junto da comunidade escoiar, e possivel formar c idadaos conscientes e 

compromet idos com a qual idade da educacao, desde que repensemos a pratica de 

ensino e a forma de avaliagao. 

Para mim a avaliagao nao se resume a prova e no final do per iodo atribuir 

uma nota, claro que e importante, uma vez que a aval iagao se caracteriza como um 

processo cont inuo que esta e m constante pesquisa e anal ise por parte dos 

estudiosos. 

Nesse sentido, os criterios de avaliagao devem refletir de forma cautelosa e 

equi l ibrada a aprovagao ou reprovagao que visa garantir as melhores condigoes de 

aprendizagem para os alunos. Se a aval iagao esta a servigo do processo de ensino 

e aprendizagem a decisao de aprovar ou reprovar nao deve ser a expressao "de um 

castigo" nem ser unicamente pautada no quanta se aprendeu ou se deixou de 

aprender dos conteudos propostos. 

Para tanto precisa mudar a mente do educador. Chega de ver a avaliagao 

como instrumento de retengao, mas ve-la como algo formativo de acordo com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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realidade de cada um. Vale lembrar que quando avalia o aluno, o professor ao 

mesmo tempo esta avaliando seu trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Analise da experiencia do estagio 

A escola e uma instituicao de carater social, cuja funcao e atender as 

expectativas dos educandos e prepara-los para a vida, oferecer-lhes condicoes 

adequadas de aprendizado e um ensino de qualidade para torna-lo capaz de lidar e 

dar forma ao conhecimento adquirido, para que desenvolva a capacidade de fazer 

analise e sintese, de se expressar com seguranca e de maneira adequada, escrever 

coerentemente, enfim, leva-lo a pensar sobre o que aprendeu. E um ambiente onde 

deve reinar sempre a amizade e um bom relacionamento com todos que otcompoe. 

Essas caracteristicas estao relacionadas a escola que escolhi para fazer a minha 

pesquisa. 

A realizacio deste estagio efetuado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Mozart Rodrigues, envolvendo doze alunos e uma 

professora, ambos do turno da tarde, nos possibilitou uma visao acerca do 

funcionamento da avaliacao da aprendizagem escoiar. 

No dia sete de outubro do ano de 2008, cheguei a referida escola 12h50min 

minutos da tarde embaixo de um sol escaldante para o meu primeiro dia de aula. 

Diante do medo e angustia da nao aceitacao, pois naquele momento passava 

de aluna para professora e ate entao tudo era muito novo para mim. Nao sabia como 

iria ser o meu primeiro dia ao lado de uma professora considerada pela comunidade 

uma das melhores. 

Logo, fui abordada pela diretora que me recebeu muito bem, em seguida a 

professora chegou, conversamos e fomos para a sala de aula. Chegando la estavam 

os alunos todos sentados, neste dia nao faltou ninguem estavam os doze alunos na 

faixa etaria de oito a quatorze anos. 

D£ CAMPINA GRANDE " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO DE PROFESSORS 
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A professora titular fez uma breve apresentacao minha para a turma, em 

seguida fiz uma dinamica com eles para conhece- los melhor. Pedi que anotassem 

no pedaco de papel o seu nome, sua idade suas caracterist icas f is icas, e o que 

gostavam de fazer. Em seguida peguei todos os papeis e fui lendo um de cada vez e 

pedindo que a turma descobr isse quern era aquela pessoa descrita, logo eles 

comecavam a identificar quern era as pessoas pelas suas caracterist icas. A principio 

senti que gostaram de m im, uma vez que o meu medo maior era a rejeicao. 

A primeira aula foi de matemat ica e geograf ia, os conteudos eram os meios 

de transportes, adicao e subtracao. Iniciei com uma breve expl icacao sobre o tema 

envolvendo toda a turma, e m seguida pedi que recortassem f iguras dos transportes 

terrestres, aquat icos e aereos e co lassem no papel madeira para a construcao de 

um mural . V e piano de aula e m anexo. 

De inicio senti um pouco de dif iculdade, pois t inha dois alunos que nao 

quer iam participar da at ividade e m grupo. Comecei a distribuir as revistas a cada 

um, inclusive aos que nao quer iam participar. Eles comecaram a recortar e colar na 

construcao do mural sempre expl icando e t i rando as duvidas, uma aluna escreveu 

no cartaz o nome dos transportes e abaixo todos os outros colaram as f iguras nos 

seus respectivos lugares. 

No f inal do trabalho iniciei a aula de matemat ica a inda com o mesmo assunto, 

pedi aos alunos que no cademo de matemat ica eles colocassem os transportes que 

nos haviamos encontrado nas revistas, e m seguida somassem quantos meios de 

transportes terrestres eles haviam encontrado e assim sucessivamente. Somamos 

todos os meios de transportes encontrados, depois fomos diminuindo o total de cada 

meio de transporte e assim utilizei a adicao e a subtracao de uma maneira diferente, 

e m que todos part ic iparam, fugindo u m pouco do tradicional ismo. 

A atual professora estava habituada apenas a seguir o livro didat ico tal o qual , 

percebi que os alunos nao estavam habituados a trabalhar os conteudos de forma 

diferente do tradicional, por isso a dif iculdade de juntar os grupos, pois estavam mais 

acostumados a escreverem no cademo os assuntos copiados do quadro. 

•jN'^.SiD.JD.zrrrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ERAi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A minha avaliagao deste primeiro dia de aula pelo que pude perceber foi que 

os alunos escreveram pouco no caderno, porem, pela desenvoltura como real izaram 

a at ividade part icipando, interagindo t i rando duvidas houve aprendizagem. 

Demonstraram que aprenderam o conteudo, enquanto que quando enchem o 

caderno de assuntos, as vezes os alunos escrevem sem saber o que estao 

escrevendo e dessa forma nao acontece aprendizagem. 

No segundo dia de aula ja estava menos nervosa, logo quando cheguei fui 

surpreendida pela professora que ja estava a minha espera curiosa para saber o que 

eu t inha trazido de novo, sempre quest ionando que tudo isso que eu planejava era 

muito bonito, mas so existia no papel , "na pratica era muito diferente", segundo ela. 

Naquele momento percebia o tamanho da responsabi l idade que eu t inha em 

mostrar a professora que o pensamento dela estava errado e que exist iam varias 

maneiras de trabalhar os conteudos de forma dinamica, que envolvessem todos os 

alunos. 

Neste d ia, trabalhei u m texto com os alunos sobre a historia local do nosso 

municipio, depois de lido e apresentado, pedi que eles constru issem um pequeno 

texto e, e m seguida f izessem um desenho de como era a nossa cidade antes e 

agora. Em seguida cada aluno apresentou o seu trabalho. 

A imaginacao, a fantasia, a criatividade sao caracterist icas importantes para 

que o aluno desenvolva sua capacidade de pensar e criar. Tudo que e novidade 

desperta a curiosidade, motiva, interessa, faz com que a cr ianca se inquiete e 

participe das aulas. 

No momento dos alunos entrarem na escola eles correm , gr i tam, empur ram 

os colegas, e aquela bagunca, ja na sala de aula, se comportam melhor para entrar, 

sentar e sair. No inicio t ive dif iculdades, pois, quando tocava para o intervalo eles 

nem t inham terminado as at ividades e ja corr iam, depois fui conversando e 

mostrando a eles que t inham que terminar as at ividades para depois sair e nao 

sa issem da sala de aula daquela forma. Lutei, organizei-me no horario e consegui , 

nao com autori tar ismo nem impondo, ma%com dialogo e carinho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No dia seguinte, ja mais tranqui la, gragas a Deus, sendo aceita pelos alunos 

e quest ionada pela professora, pois ate entao, segundo ela, trabalhar da forma como 

eu estava t rabalhando "dava muito trabalho e so era bonito no papel". 

Cada dia, para mim, era um momento magico de superagao dos obstaculos e 

desaf ios. Chegar a sala de aula ver os alunos naquela expectat iva me esperando 

para saber o que iria fazer hoje na aula era motivo de mot ivacao para eu trazer o 

conteudo para ser t rabalhado de modo novo, de uma forma diferente, que 

despertasse sua criatividade artistica, que oportunizasse a imaginacao, a fantasia, a 

expressao oral e corporal , part indo do interesse de cada um, uma vez que, o 

aprendizado ocorre com base nas vivencias e situagoes concretas do dia a dia. 

Trabalhei os conteudos com os educandos de forma interdisciplinar, por 

exemplo, quando dei aula de geograf ia e matemat ica com o tema eomercio, antes 

f izemos um levantamento dos produtos que v inham da agricultura, pecuaria e da 

industria. Em seguida, pedi aos alunos que f izessem uma breve leitura do que eles 

haviam encontrado no eomercio local. 

Neste mesmo dia, com a ajuda de revistas f izemos um cartaz dos produtos 

que eles t inham encontrado, depois dessa construgao, aprovei tando o interesse dos 

alunos pelo o trabalho real izado na sala de aula, com o auxi l io do cartaz usamos a 

matemat ica, somamos todos os produtos expostos no cartaz, depois fomos 

diminuindo cada produto, todos os alunos part ic iparam da aula resolvendo contas de 

adigao e subtragao. 

Nesta aula senti uma interagao maior com a turma, uma vez que foi uma aula 

diferenciada, com revistas, tesoura, cola papel . Teve uma participagao maior dos 

alunos, apesar de dar muito trabalho desenvolver at iv idades e m grupo, 

pr incipalmente com recortes. 

Oportunizar si tuagoes onde o educando possa participar at ivamente da aula, 

dando o seu ponto de vista, desenvolvendo sua imaginagao e criatividade e 

fundamental para o desenvolv imento da aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPINAGRANDE 
CENTRQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OE FORMACAO OE PRf *c%ORS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P-L'0TEC* ?FTr-.p.3,  



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outro momento importante no meu estagio foi quando dividi a sala em grupos 

para a construcao de um supermercado, com a ajuda de folhetos dos doze alunos, 

quatro foram vendedores e o restante compradores. Os vendedores f icavam com 

folhetos apresentando os seus produtos e os pregos para os cl ientes. Cada aluno 

recebeu trezentos reais para fazer suas compras. Tudo que era comprado era 

anotado no caderno, o produto e o preco, o que era mais caro, mais barato o que 

eles consumiam mais. Foi aquela bagunca, t ive que m e desdobrar para organizar a 

turma. Depois de comprado os produtos inicie a aula de geografia aproveitando o 

que foi feito no primeiro horario, f izemos uma l istagem dos produtos que os alunos 

haviam encontrado e e m seguida denominamos o que podia reciclar e o que nao 

podia. Cada aluno deu a sua opiniao foi uma aula bem participativa enf im, expl iquei 

tudo relacionado a reciclagem . 

Os alunos estavam eufor icos e envolvidos com a aula, naquele momento 

senti como e importante desenvolver at iv idades que este jam relacionadas com o seu 

dia a dia, envolvendo calculos produtos e valores, despertando a criatividade e o 

raciocinio para desenvolverem e desempenharem o seu papel na sociedade. 

Procurei avalia-los de acordo com a part icipacao e os desempenhos nas atividades, 

de inicio encontraram a lgumas dif iculdades, pois logo descobri pela propria 

professora e, e m seguida, pelos alunos que a mesma nao costumava trabalhar 

dessa maneira. 

Trabalhava os conteudos ainda de maneira tradicional, escrevia no quadro 

toda a materia relacionada ao conteudo e os alunos passavam horas escrevendo 

depois passava uma atividade ainda no caderno para os alunos responderem. A 

aula deveria ser muito chata, uma vez que so a professora e o centra das atengoes, 

e os alunos servem apenas como decoragao na sala. Segundo a fala da professora, 

"os alunos nao era para abrir a boca na sala de aula e so era para respirar o 

necessario". 

Nesse momento, f iquei horrorizada com aquela situagao que eu estava 

presenciando, com tamanho descaso pelos alunos, pois eram apenas criangas 

carentes que v inham de famil ias destruturadas, uma vez que procurei conhecer a 

historia d e cada um para entender melhor o seu comportamento na sala de aula. 

D£zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conhecendo melhor a realidade de cada aluno, como vive, onde mora, com quern 

mora e quais as eondigoes que se encontram esses alunos. Apos esse diagnostico 

parti para a elaboracao dos pianos de aulas, com base nos conteudos didaticos que 

estavam programados para serem trabalhados em sala de aula. Partindo desse 

ponto segui o piano de aula da professora titular, modifiquei apenas a metodologia, a 

minha forma de ensinar era diferente da dela e os conteudos permaneceram apenas 

adequei a realidade de cada aluno. 

Foi de grande importancia trabalhar com o texto higiene e saude, na disciplina 

ciencias, no sentido de mostrar aos alunos como ter uma vida saudavel e como 

cuidar da sua higiene pessoal. Primeiro fiz um levantamento sobre a rotina de cada 

urn, como eram os seus habitos alimentares, higiene e saude. Ve piano de aula em 

anexo. 

Depois dividi a turma em tres grupos de quatro pessoas, cada grupo recebeu 

um dado, doze cartoes, (nove em branco e tres coloridos, contendo de um lado uma 

pergunta) e fichas de cores diferentes, uma para cada pessoa do grupo. Durante o 

jogo foram respondidas as perguntas: O que e saude? Voce acha que tern saude? 

Por que? O que voce acha mais importante para manter a sua saude? Por que? 

Cada resposta era respondida por um relator escolhido em cada grupo. 

Comegou a discussao, cada aluno usou o seu papel em branco dando a sua 

resposta pessoal acerca do assunto e em seguida pegou todas as respostas do seu 

grupo e foi para frente da turma relatar. Foi muito gostoso ver os alunos participarem 

da aula, cada um falando um pouco da sua vida, naquela interagao. 

Cada dia de aula eu busquei levar algo novo, para que os alunos 

participassem e tornassem as aulas divertidas e nao como um momento de estar 

preso a uma cadeira numa sala so ouvindo o que o professor estava dizendo, 

procurei inovar deixando que todos participassem, nesse momento eu fui a 

mediadora. Sabemos que a avatiagao nestes tipos de trabalhos exige^a observagao 

individual de cada aluno dando a oportunidade de participarem do processo de 

construcao do conhecimento^ 
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Percebi que os alunos no momento das atividades quando me referia que era 

uma atividade para avalia-los ficavam nervosos e tensos, mas preocupados com o 

que iam obter na atividade e nao se saiam bem, com medo de tirar uma nota inferior 

a do colega. Quando me referia apenas em trabalhar uma atividade na sala de aula, 

sem relacionar a avaliacao, pude ver que os mesmos ficavam mais a vontade para 

realizar os trabalhos, desenvolviam com mais calma e tranquilidade havendo 

aprendizagem. 

Em relagao aos conteudos ensinados, houve aprendizagem, porem nao foi 

uma aprendizagem profunda e avangada referente aos temas abordados em sala 

de aula, devido ao tempo e as eondigoes em que se encontravam esses alunos. 

Pudemos constatar que houve aprendizagem escolar, ou seja, os alunos 

assimilaram atitudes corretas em relagao aos conteudos trabalhados em sala de 

aula, desenvolvendo sua criatividade, dando seu ponto de vista em relagao aos 

conteudos abordados, participando dos trabalhos. 

Aqueles alunos que, segundo a professora nao passariam de ano, porque 

nao tinham eondigoes me surpreenderam, pois, foram os que mais se destacaram 

nas atividades realizadas, participando e interagindo com a turma, percebi que eram 

altamente inteligentes, so precisavam de uma atengao especial.. 

Esse contato direto com a escola e os alunos foi o ponto de partida para que 

eu pudesse conhecer qual era o meu verdadeiro caminho, que ate o momento 

desconhecia, pela falta de oportunidade de ter acesso a realidade escolar. 

No inicio, passei por varios testes dificuldades, duvidas, embora penso que 

consegui deixar para os pequenos um pouco mais de carinho, atengao e respeito, 

que ate entao desconheciam. Cada novo dia na sala de aula, para mim, considero 

como um desafio que precisa ser cumprido com responsabilidade e boa vontade, 

sempre colocando o aluno em primeiro lugar, conhecendo a sua realidade para 

poder acolhe-lo melhor. Partindo desse ponto, descobri que o meu caminho e a 

educagao, uma vez que, sabemos que nao e uma tarefa facil, mas um desafio que 

precisa ser superado a cada dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A educagao tem que ser um todo, nao ha duvidas que existem bons 

profissionais, que apreciam os sabores da educagao, e outros que so se preocupam 

em receber seu salario no final do mes. Mas ha instituigdes de ensino que sao 

precarias e nao tem projetos proprios. Conforme Freire,"{...} as vezes as eondigoes 

sao de tal maneira perversas que nem se move. O desrespeito a este espago e uma 

ofensa aos educadores, aos educandos e a pratica pedagogica" (1996, p.66). 

Concordo, com Freire, pois muito se fala, mas pouco se faz e muitas escolas 

sao completamente abandonadas pelo poder publico causando desrespeito com a 

comunidade escolar. Os Pianos Politicos Pedagogicos dormem nas gavetas das 

secretarias, e a escola continua na marginalidade, com praticas que reproduzem o 

velho modelo do receituario, perdendo a grande oportunidade de iniciar sua 

emancipagao pedagogica. 

Considera-se de grande importancia a realizagao deste trabalho a respeito da 

avaliagao da aprendizagem na escola. A partir das atividades avaliativas realizadas 

como: trabalhos em grupos, interpretagao e reconstrugao de textos, jogos, 

dinamicas, videos, construgao de cartazes enfim, trabalhos, direcionados para a 

realidade do aluno, considerando o seu ponto de vista, foi possivel diagnosticar 

comportamentos e atitudes diferenciados no ambiente escolar e na relagao 

professor-aluno. 

Essa tematica comprometeu - se com o aprimoramento da avaliagao escolar, 

a partir de dinamicas de grupo e individual, verificando atitudes inadequadas na 

aprendizagem proposta, com o intuito de formar cidadaos competentes, 

responsaveis, eticos, autonomos que saibam lidar com a realidade do mundo 

globalizado. 

Compreendemos que esse probtema e motivado pela falta de estrutura do 

proprio sistema educacional, a falta de tempo dos professores, ma remuneragao, 

pouca formagao professional, integragao entre fam ilia - escola, entre outros. 
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Para modificar essa realidade e necessario que haja uma interacao escota-

aluno e sociedade, para que isso acorttega e preciso fazer um chamamento para 

que juntamente possamos reorganizar o processo de ensino, de tal forma que o 

aluno possa seguir em frente aprendendo mais e cada vez melhor. Enfim este 

trabalho monografico nao e um texto acabado, parte da reflexao acerca dos 

problemas que tem acontecido na educagao especialmente no que se refere a 

avaliagao, portanto estara sempre sujeito as criticas e reformulagoes. 
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Mozart Rodrigues 

Professora: Hileana Keith D. de oiiveira 
Horas/aula: 04 
Data:07/10/08 
Serie: 3 a serie 

Piano de aula 

Matematica e geografia 

Objetivos: 

Identificar e resolver probiemas de adicao e subtracao . 

Compreender a evolugao dos transportes nas cidades atuais e seus impactos 

ambientais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conteudo: 

Probiemas de adicao e subtracao 

Os meios de transportes. 

Metodologia. 

Interpretacao e resolucao de probiemas envolvendo todos os alunos. Discursao 

geral sobre o texto para que os alunos desenvolvam o senso critico a respeito das 

acoes humanas da natureza. 

Avaliacao 

Acontecera de acordo com as participacoes dos alunos realizadas atividades 

desenvolvidas na sala de aula. 

Referencia 

FERNANDES.Jane Gasparotto:trilhas e trilhas- geografia- 3 a serie -2 a ed.-revistas-

Sao Paulo: Saraiva,2004. 



Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Mozart Rodrigues zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professora: Hileana Keith D. de oliveira 

Horas/aula: 04 

Data:20/10/08 

Serie: 3 a serie 

Piano de aula 

Portugues e ciencias. 

Objetivos: 

- conhecer a rotina de cada aluno, seus habitos alimentares, higiene e saude 

- Mostrar a importancia da higiene para a nossa saude. 

Conteudo: 

Texto higiene e saude. 

Metodologia. 

Dividi a turma em tres grupos de quatro pessoas, cada grupo recebeu um dado, 

doze cartoes, (nove em branco e tres colorido, contendo de um lado uma pergunta) 

e fichas de cores diferentes, uma para cada pessoa do grupo. Durante o jogo serao 

respondidas as perguntas a seguir: O que e saude? Voce acha que tem saude? 

Porque? O que voce acha mais importante para manter a sua saude? porque? 

Avaliacao Acontecera de acordo com as participacoes dos alunos realizadas 

atividades desenvolvidas na sala de aula. 

Referenda - CHADDAD, Elizabete trigo Eurico Moraes Trigo.Viver e aprender 

ciencias.www.fozdoiguacu.pr.gov.br/noticiais/link48.htt-32 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
UNIDADE ACADEMICA DE EDUCAGAO 
CURSO: PEDAGOGIA 

Questionario do professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .Como voce percebe a avaliagao escolar ? 

2. Voce gosta do momento da avaliagao?Por que? 

3. Como voce se sente quando aprova ou reprova o aluno? 

4. Quais os metodos que voce usa para avaliar? 

5. A avaliagao para voce deve ocorrer em que momento? 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
UNIDADE ACADEMICA DE EDUCACAO 
CURSO: PEDAGOGIA 

Questionario dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. De que forma voce ve a avaliacao? 

2. Como voce se sente quando e avaliado? 

3. Para voce a avaliagao esta presente apenas na sala de aula ? 

4 Qual a importancia da avaliacao no ensino? 

S.Quais os metodos de avaliagao mais utilizados cotidianamente pela a sua 

professora ? 


