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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As diversas concepcoes de educacao proporcionam tonalidades distintas a avaliacao, 

dependendo da filiacSo teorica. A avaliacao poder ser importante condicao de 

desenvolvimento integral, elemento criativo e transformador da personalidade humana, assim 

como pode tornar-se instrumento de eliminacao e seletividade era um sistema educacional 

voltado para os aspectos quantitativos deste processo. Por vezes o aluno e avaliado em funcao 

dos padroes de comportamento, de conhecimento e de habilidades propostas pela escola. 

Quern nao e capaz de responder as exigencias propostas por tais padroes nao esta pronto, nao 

esta maduro para acompanhar o processo de escolarizagao. Exposta a tantos posicionamentos 

distintos, parte das instituicoes escolares, como tambem parte dos professores, procura 

otimizar um ensino de qualidade, tentando objetivar o problema do fracasso da escola, 

questionando nao um aluno para uma escola padrao, mas a rela?2o entre a escola, seu 

curriculo, sua metodologia e seu sistema de avaliacao. Ciente das contradicoes que permeiam 

a avaliacao da aprendizagem escolar. 
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hitnnhicao 

Este e um trabalho de conclusao do curso de Pedagogia, do Centra de Formacao de 

Professores - CPF, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG no Campus 

Cajazeiras-PB, como requisite parcial para obtencao do grau de Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 

A pesquisa foi realizada na escola Municipal de Educacao Infantil e do Ensino Fundamental 

Maria do Carmo Ferreira da Silva, localizada no Sitio Espera, zona rural de Sao Joao do Rio 

do Peixe-PB. A referida pesquisa teve initio em fevereiro de 2005 e termino em abril de 

2007. 

Este trabalho nao tem a pretensao de contemplar todas as questSes e definicoes em torno da 

"Avaliacao Escolar", trata-se de uma pesquisa concisa sobre o assunto, por em, com muita 

dedicacao e carinho, onde os alunos, gestores e interessados possam ler, avaliar e talvez ter 

como parametro, o assunto abordado neste trabalho. 

A presente monografia tem como objetivo refletir sobre o papel da avaliacao do desempenho 

escolar e sobre tudo da educacao, tendo consciencia de que para enfrentar o grande desafio do 

desenvolvimento, nSo e possivel obter exito sem o alicerce de um povo que se educa para a 

cidadania. 

Para a compreensao dessa problematica estamos realizando uma pesquisa bibliografica, onde 

buscaremos um suporte teorico para nossas inquietacoes. Apos tal compreensao realizaremos 

uma pesquisa-acao, onde a interveneao docente, no ambito da avaliacao pudesse revelar 

alguns fatos que acontecem na sala de aula. 

Segundo Kelma, a pesquisa e a atividade principal da ciencia que nos permite a aproximacao 

e o entendimento da realidade que investigamos, e, alem disso, nos fornece elementos para 

possibilitar nossa intervenQao no real. 

Para orientar tal investigayao nos pautamos nos seguintes questionamentos: 
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• Os alunos dao prioridades a avaliacao que recebem notas? 

• Qual o poder do Professor em usar a avaliacao como punicao? 

• Como fazer da avaliacao um instrumento de acompanhamento? 

Na era da tecnologia, da globalizacao e dos avancos cientificos em que vivemos, a educacao 

aparece como exigencia ainda maior no que diz respeito a sua qualidade, o que faz da 

avaliacao um tenia recorrente no debate educacional em todos os niveis. 

Sabemos que ao sistema economico atual nao interessa educar a todos os homens, pois, sendo 

um sistema excludente, nao tem um compromisso etico com as pessoas. O modelo 

classificatorio de avaliacao onde os alunos sao considerados aprovados ou nlo, oficializa a 

concepcao de exclusao, pois o resultado da avaliacao e considerado como sendo uma 

sentenca, um veredicto oficial da capacidade daquele aluno que fica registrado e perpetua-se 

ao longo de sua vida. Assim sendo, a escola, a didatica, o curriculo escolar e sobre tudo a 

avaliacSo sao reflexos de uma complexa estrutura de relacao de poder. 

As discussoes pedagogicas atuais trazem a tona o pertinente tema da avaliacao. Quando se 

pensa em discutir avaliacao, e preciso ter em mente que esta etapa do processo ensino-

aprendizagem encontra-se relacionada com toda a pratica escolar. Portanto, e preciso que 

tenhamos cada vez mais professores competentes e comprometidos, conscientes de sua forca e 

identificados com uma proposta politico-pedagogica coerente com a avaliacao realizada. 

Valendo-nos do referencial bibliografico e das experiencias de ensino, constraimos o texto 

que aqui e apresentado tendo a seguinte estrutura: no primeiro capitulo, refletindo sobre os 

sentidos da avaliacao. E repensando a avaliacao da aprendizagem e o significado de aprender 

e ensinar e avaliar sob a perspectiva de emancipar; no segundo capitulo, relatarei as diferentes 

abordagens e praticas de avaliar nos dias atuais e como se dar a avaliacao escolar em nossas 

escolas; terceiro capitulo, irei relatar as observacoes sobre a avaliacao realizada no cotidiano 

de sala de aula e por fim, as consideracSes finais que busca responder a inquietacao initial 

que instigou a realizacao da presente obra. 
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1. REFLETINDO SOBRE OS SENTIDOS DA AVALIACAO: 

1.1 - Avaliacao para que? 

Segundo nossas observacoes que sao confirmadas por muitos autores, podemos responder a 

pergunta, apontando, que de modo geral serve para: classificar, castigar, defmir o destino dos 

alunos de acordo com as normas escolares. Pode-se afirmar, que a avaliacao tem assumido, e 

ja ha muito tempo, uma funcao seletiva, uma funcao de exclusao daqueles que costumam ser 

rotulados "menos capazes, com problemas familiares, com problemas de aprendizagem, sem 

vontade de estudar, sem assistencia familiar" e muitos outros termos parecidos. 

De acordo com Luckesi (1999), a avaliacao que se pratica na escola e a avaliacao da culpa. 

Aponta, ainda, que as notas sao usadas para fundamentar necessidades de classifieaeao de 

alunos, onde sao comparados desempenhos e nao objetivos que se deseja atingir. 

Os curriculos de nossas escolas tem sido propostos para atender a massificacao do ensino. 

Nao se planeja para cada aluno, mas para muitas turmas de alunos numa hierarquia de series, 

por idades, e esperamos de uma classe com 30 ou mais de 40 alunos, uma unica resposta 

certa. 

Segundo Perrenoud (2000), normalmente, define-se o fracasso escolar como a consequencia 

de dificuldades de aprendizagem e como a expressao de uma "falta objetiva" de 

conhecimentos e de compet6ncias. Esta visao que "naturaliza" o fracasso, impede a 

compreensao de que ele resulta de form as e de normas de excelencia que foram instituidas 

pela escola, cuja execucao revel a algumas arbitrariedades, entre as quais a deflnicao do nivel 

de exigencia do qual depende o limiar que separa aqueles que tem exito daqueles que sao 

reprovados. 

Ainda de acordo com o mesmo autor "As elassificacoes escolares refletem as vezes, 

desigualdades de competencias muito efemeras, logo nao se pode acreditar na avaliacSo da 

escola. O fracasso escolar so existe no ambito de uma instituifao que tem o poder de julgar, 

classificar e declarar um aluno em fracasso". E a escola que avalia seus alunos e conclui que 
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alguns fracassam. O fracasso nao e a simples traducao logica de desigualdades reais. O 

fracasso e sempre relativo a uma cultura escolar definida e por outro lado, nao e um simples 

reflexo das desigualdades de conhecimento e competencia, pois a avalia9ao da escola, poe as 

hierarquias da excelencia a service de suas decisoes. O fracasso e, assim, um julgamento 

institucional. 

A explicacSo sobre as causas do fracasso passara obviamente pela reflexao de como a escola 

explica e lida com as desigualdades reais. 

O universo da avalia9&o escolar e simbolico e instituido pela cultura de mensuracao, 

legitimado pela linguagem juridica dos regimentos escolares, que legalmente instituidos, 

funcionam como uma vasta rede e envolvem totalmente a escola. (Ludke: Andre, M. 1986). 

Compreender as manifestacoes praticas da pratica avaliativa e ao mesmo tempo compreender 

aquilo que nela esta oculto. 

Temos ciencia de que esta exclusao no interior da escola nao se da apenas pela avalia?ao e 

sim pelo curriculo com um todo (objetivos, conteudos, metodologias, formas de 

relacionamento, etc). No entanto, alem do seu papel especifico na exclusao, a avaliacao 

classificatoria acaba por influenciar todas as outras praticas escolares. 

O que significa em termos de avaliacao um aluno ter obtido nota 5,0 ou media 5,0 ? E o aluno 

que tirou 4,0? O primeiro, na maioria das escolas esta aprovado, enquanto o segundo, 

reprovado. O que o primeiro sabe e considerado suficiente. Suficiente para que? E o que ele 

sabe? O que ele deixou de "saber" nao pode ser mais importante do que o que ele "sabe"? E o 

que o aluno que tirou 4,0 "sabe" nao pode ser mais importante do que aquilo que nao "sabe"? 

Acreditar que tais notas ou conceitos possam por si so explicar o rendimento do aluno e 

justificar uma decisao de aprovacao ou retencao, sem que sejam analisados o processo de 

ensino-aprendizagem, as condi9oes oferecidas para promover a aprendizagem do aluno, a 

relevancia deste resultado na continuidade de estudos, e, sobretudo, tornar o processo 

avaliativo extremamente reducionista, reduzindo as possibilidades de professores e alunos 

tornarem-se detentores de maiores conhecimentos sobre aprendizagem e ensino. 
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A avaliacao, unicamente, "medida", ranco do positivismo, mais oculta e mistifica do que 

mostra, ou aponta aquilo que deve ser retomado, ser trabalhado novamente e de outra forma, o 

que e imprescindivel que o aluno conheca. Tambem nao podemos nos esquecer dos 

instrumentos utilizados para avaliar (confundida com mensuracao), que fundamentam este 

processo decisorio e necessitam de questionamentos, nao so quanto a sua elaboracao, mas, 

quanto a coerencia e adequabilidade com o que foi trabalhado em sala de aula e o modo como 

vai ser avaliado. 

Avaliar exige, antes que se defma aonde se quer chegar, que se estabelecam os criterios, para, 

em seguida, escolherem-se os procedimentos, inclusive aqueles referentes a coleta de dados, 

comparados e postos em cheque com o contexto e a forma em que foram produzidos. 

Para Hadji, (2001), a passagem de uma avaliacao normativa para a formativa, implica 

necessariamente uma modificacao das praticas do professor em compreender que o aluno e, 

nao so o ponto de partida, mas tambem o de chegada. Seu progresso so pode ser percebido 

quando comparado com ele mesmo: Como estava? Como esta? As acoes desenvolvidas entre 

as duas questoes com poem a avaliacao formativa. 

A funcao nuclear da avaliacao e ajudar o aluno a aprender e ao professor, ensinar. (Perrenoud, 

1999), determinando tambem quanto e em que nivel os objetivos estao sendo atingidos. Para 

isso e necessario o uso de instrumentos e procedimentos de avaliacao adequados. (Liblineo, 

1999, p. 204). 

O valor da avaliacao encontra-se no fato do aluno poder tomar conhecimento de seus avancos 

e dificuldades. Cabe ao professor desafia-lo a superar as dificuldades e continuar progredindo 

na construcao dos conhecimentos. (Luckesi, 1999). 

No entender de Luckesi (1999, p.43) "para nao ser autoritaria e conservadora, a avaliacao tem 

a tarefa de ser diagnostica, ou seja, devera ser o instrumento dialetico do avanco, tera de ser o 

instrumento da identificacao de novos rumos". Para o autor supracitado "a avaliacao devera 

verificar a aprendizagem nao so a partir dos minimos possiveis, mas a partir dos minimos 

necessarios".(p. 44). Enfatiza tambem a importancia dos criterios, pois a avaliacao nao podera 

ser praticada sob dados inventados pelo professor, apesar da definicao desses criterios nao 
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serem fixos e imutaveis, modificando-se de acordo com a necessidade de alunos e 

professores. 

Modificar a forma de avaliar implica na reformulacao do processo didatico-pedagogico, 

deslocando tambem a ideia da avaliacao do ensino para a avaliacao da aprendizagem. 

Saviani (2000, p.41), afirma que o caminho do conhecimento 

"E perguntar dentro da cotidianidade do aluno e na sua cultura; 

mais que ensinar e aprender um conhecimento, e preciso 

concretiza-lo no cotidiano,questionando, respondendo.avalian-

do, num trabalho desenvolvido por grupos e individuos que 

que constroem o seu mundo e o fazem por si mesmos", 

"O importante nao e fazer como se cada um houvesse aprendido, mas permitir a cada um 

aprender". (Perrenoud, p. 165,1999). 

Avaliar deve servir para cada vez mais permitir a cada um aprender! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - Repensando a avaliacao da aprendizagem 

A avaliacao norteia todo o viver da humanidade ao longo da sua trajetoria. A exempio, 

encontramos citacdes no velho e novo testamento quando determina o certo e o errado, o 

bloco feio, o moral e amoral. Todo esse processo e permeado de subjetividade, normas, 

condutas e codigos criados pelo homem. 

Na area da educacao a historia se repete. A avaliacao vem se constituindo em instrumento de 

aprovacao/reprovacSo como uma pratica, para se alcar ou nao o saber e a ascens&o social. 

Segundo Luckesi (1995), a avaliacao tem sua origem na escola moderna com a pratica de 

provas e exames que se sistematizou a partir do seculo XVI e XVII, com a cristaliza?ao da 

sociedade burguesa. 

No seculo XVI a Pedagogia Jesuitica, apesar do rigor nos procedimentos para um ensino 

eficiente, buscando a constracao de uma hegemonia catolica, tinha uma atencao especial com 
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o ritual das provas e exames. Estes, se caracterizavam por sessoes solenes com formacao de 

bancas examinadoras e comunicacao publica dos resultados. 

No seculo XVII a Pedagogia Comeniana da atencao a acao do professor como centro de 

interesse a educacao, mas tambem utiliza os exames como forma de estimulo aos estudantes 

para o trabalho intelectual da aprendizagem. 

Com o surgimento da burguesia, a Pedagogia Tradicional emergiu e se cristalizou, 

aperfeicoando seus mecanismos de controle, destacando-se a seletividade escolar e seus 

processos de formacao das personalidades dos educandos. A sociedade burguesa caracteriza-

se pela exclusao e marginalizacao dos individuos que compoem a grande parcela da 

humanidade, sendo mecanismos imprescindiveis, o modelo fetiche. 

O termo avaliacao da aprendizagem e recente, apareceu em 1930, e e atribuido a Ralph Tyler, 

educador norte americano que se dedicou a questao de um ensino que fosse eficiente. 

Os pesquisadores norte-americanos da area de avaliacao de aprendizagem definem o periodo 

de 1930 a 1945, como o periodo "Tyleriano" da avaliacao da aprendizagem. 

O termo foi introduzido, mas a pratica continuou sendo baseada em provas e exames, apesar 

de varios educadores acreditarem que a avaliacao poderia e deveria subsidiar um modo 

eficiente de fazer ensino. 

A pratica da aprendizagem que vem sendo desenvolvida nas nossas instituicdes de ensino nos 

remete a uma posicao de poucos avancos. Nao tem sido utilizada como elemento que auxilie 

no processo ensino aprendizagem, perdendo-se em mensurar e quantificar o saber, deixando 

de identificar e estimular os potenciais individuals e coletivos. 

Buscando a compreensao do processo avaliativo no ensino, fomos procurar conceitos que 

pudessem nortear o nosso entendimento. Deparamo-nos com uma diversidade de opinioes, 

uma vez que o significado de avaliacao, esta relacionado com o modelo politico pedagogico 

vigente. 

Encontramos tambem o conceito de verifieacao, que no cotidiano das praticas educativas, tem 

sido utilizada como sindnimo de avaliacao. 
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Para SORDI (1995), a pratica de avaliacao e um ato dinamico onde o professor e o aluno 

assume o seu papel, de modo co-participativo, atraves da implementacao do dialogo e da 

interacao respeitosa, comprometendo-se com a construcao do conhecimento e a formacao de 

um professional competente. E um ato essencialmente politico, expressando concepcoes de 

Homem-Mundo-Educafao. 

No Dicionario Basico da Lingua Portuguesa, FERREIRA (1995, p.205) define que avaliagao 

e um "Ato ou efeito de avaliar (-se). Apreciacao, analise. 

Valor determinado pelos avaliadores. Avaliar e "determinar a valia ou valor de. Apreciar ou 

estimar o merecimento de. Calcular, estimar, computar. Fazer a apreciacao; ajuizar: avaliar as 

causas, de merecimentos". 

Por outro lado, LUCKESI (1995, p.69) entende "avaliacao como um juizo de qualidade sobre 

dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisao". 

Estes sao os elementos que compoem a compreensao constitutiva da avaliacao. 

Entende-se juizo como afirmacoes ou negaeoes sobre alguma coisa, e juizo de qualidade 

expressa a qualidade do objeto que esta sendo ajuizado, porem deve incidir sobre uma 

realidade atribuida ao objeto. O juizo de qualidade e produzido por um processo comparativo 

entre o objeto que esta sendo ajuizado e o padrao ideal de julgamento. 

O juizo de qualidade esta fundamentado sobre os dados relevantes da realidade, a partir de 

caracteres do objeto (propriedades fisicas); que no caso da aprendizagem sao as condutas 

aprendidas e manifestadas pelos alunos. Se estas propriedades fisicas nao estiverem no 

processo de avaliacao, pode-se cair no arbitrarismo, ou seja, o professor qualifica ou 

desqualifica gratuitamente o aluno. 

A tomada de decisao e uma tomada de posicao, isto e, um estar a favor ou contra aquilo que 

foi julgado, sendo que isto implica em tres possibilidades: continuar na situacao, introduzir 

modifica9oes ou suprimir a situacao ou objeto. Na avalia9&o da aprendizagem, refere-se a 

decisao do que fazer com o aluno, quando a sua aprendizagem se manifesta satisfatoria ou 

insatisfatoria. Ao se desrespeitar esta etapa, o ato de avaliar nao completara seu ciclo 

constitutive 
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HOFFMANN (1993), entende avaliacao como uma acao provocativa do professor, desafiando 

o aluno a refletir sobre as experiencias vividas, a formular e reformular hipoteses, 

direcionando para um saber enriquecido. 

Ja o termo verificacao que tem sido amplamente utilizado, e referido por LUCKESI (1995), 

como aquele que emerge das determinacoes da conduta de, buscar "ver se algo e assim 

mesmo", investigar a verdade de alguma coisa. O processo de verificar compreende a 

observacao, obtencao, analise e sintese dos dados ou informacoes que delimitam o ato com o 

qual se esta trabalhando, encerrando-se com a configuracao do objeto ou ato de investigacao. 

A diferenca fundamental entre verificacao e avaliacao, e que a primeira e um ato estatico e a 

segunda e um processo dinamico e re-encaminha a acao. 

Ao refletirmos sobre a conducao do processo de avaliacao surgem alguns questionamentos: 

por que o aluno nao aprende? A avaliacao promove ou exclui o aluno? Os professores sabem 

avaliar? Qual o objetivo do processo de avaliacao? 

As respostas para estas questoes ainda se constltuem em grandes desafios. 

Percebemos que ela nao tem sido utilizada como instrumento para aprendizagem, mas sim 

como fim em si mesmo. A avaliacao na pratica escolar, tem sido um mecanismo de 

conservacao e reproducao da sociedade atraves do autoritarismo. 

Nesta concepcao, encontramos em LUCKESI (1995), alguns pontos que nos auxiliam a 

compreender estas questoes. O ato de avaliar tem sido utilizado como forma de classificacao e 

nao como meio de diagnostico, sendo que isto e pessimo para a pratica pedagogica. A 

avaliacao deveria ser um momento de "folego", uma pausa para pensar a pratica e retornar a 

ela, como um meio de julgar a pratica. Sendo utilizada como uma fmwyao diagnostica, seria 

um momento dialetico do processo para avancar no desenvolvimento da acao, do crescimento 

para a autonomia e competencia. Como funcao classificatona, constitui-se num instrumento 

estatico e freador do processo de crescimento, subtraindo do processo de avaliacao aquilo que 

Ihe e constitutive, isto e, a tomada de decisao quanto a acao, quando ela esta avaliando uma 

acao. 
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Desta forma, a avaliacao desempenha um papel significativo para o modelo social liberal-

conservador, ou seja, o papel disciplinador. Os "dados relevantes" que devem ser 

considerados para o julgamento de valor, tomam-se "irrelevantes", sendo que o padrao de 

exigencia fica ao livre arbitrio do professor. O professor ao planejar suas atividades nao 

estabelece o minimo necessario a ser aprendido efetivamente pelo aluno, utilizando-se da 

"media" de notas, o que nao expressa a compet&icia do aluno, nao permitindo a sua 

reorientacao. A media entao, e realizada a partir da quantidade e nao da qualidade, nao 

garantindo o minimo de conhecimento, (LUCKESI, 1995). 

Esta pratica torna a avaliacao nas maos do professor um instrumento disciplinador de 

condutas sociais, utilizando-a como controle e criterio para aprovacao dos alunos, buscando 

controlar e disciplinar, retirando destes a espontaneidade, criticidade e criatividade, 

transformando-os em "cordeiros" de um sistema autoritario e antipedagogico. 

Surge entao, o castigo escolar a partir do erro, apresentando-se de varias formas, desde 

agressoes fisicas, tao utilizadas no passado, assim como as morais e psicologicas presentes 

ainda hoje. 

Concordamos com LUCKESI (1995), quando diz que o erro pode ser utilizado como fonte de 

virtude, sendo que o professor estar "aberto" para observar o acontecimento como 

acontecimento e nao como erro. O insucesso deve servir de trampolim para o sucesso, nesse 

contexto, nao significa erro. A compreensao do erro e o passo fundamental para a sua 

superacao, servindo para reorientar seu entendimento e a pratica. O erro nao deve ser fonte de 

castigo, mas sim um suporte para sua compreensao, retirando dele os mais significativos 

beneficios. 

Porem, o que predomina ainda hoje e a avaliacao como instrumento do "medo" (controle 

social), gerando insegurancas e uma exacerbada submissao forcando o aluno a viver sob sua 

egide. 

Neste contexto, a avaliacao encontra-se apoiada na "pedagogia do exame", voltada para a 

atencao na promocao e nas provas. Assim sendo, a atencao esta centrada na nota e nao no 

caminho percorrido para obte-la, estas sao operadas e manipuladas como se nada tivesse a ver 

com a trajetoria do processo de aprendizagem. Os professores utilizam as provas como 
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ameaca e tortura previa, como um fator negativo de motivacao. Os alunos sao conduzidos a 

estudar, pensar e agir em funcao de uma nota e nao pela obtencao do saber. O estabelecimento 

do ensino esta estruturado com base nos resultados de provas e exames, assim a dinamica do 

processo educativo permanece pela supervalorizacao da avaliacao centrada nas estatisticas das 

notas. 

As consequencias destas asoes podem provocar nos avaliados, problemas pedagogicos, 

psicologicos e sociologicos, podendo desencadear varias doenfas, sem contarmos com o 

constante stress que acometem os alunos e a familia. 

A aprendizagem neste contexto, deixa de ser algo prazeroso e solidario, passando a ser um 

processo solitario e desmotivador, contribuindo para a seletividade social, principalmente para 

atender as exigencias do sistema economic© vigente. 

Segundo HOFFMANN (1996, p. 66) "Quando a finalidade e seletiva, o instrumento de 

avaliacao e constatativo, prova irrevogavel. Mas as tarefas, na escola, deveriam ter o carater 

problematizador e dialogico, momentos de trocas de ideias entre educadores e educandos na 

busca de um conhecimento gradativamente aprofundado". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 - O significado de aprender e ensinar 

"Ensinar nao e transmitir dogmaticamente conhecimentos 

mas dirigir e incentivar com habilidade e metodo, a ativi-

dade espontanea e criadora do educando. Nessas condi-

coes, o ensino compreende todas as operacoes e processos 

que favorecem e estimulam o curso vivo e dinamico da a-

prendizagem" (Santos, 2000) 

Segundo Marcetto (1985) existem alguns principios importantes a serem considerados por 

todos os que se preocupam com a aprendizagem do aluno, que sao: 

1. A aprendizagem deve envolver o aluno, ter um significado como o seu contexto, para 

que realmente aconteca; 

2. A aprendizagem e pessoal, pois envolve mudancas individuals; 

3. Objetivos reais devem ser estabelecidos para que a aprendizagem possa ser 

significativa para os alunos; 
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4. Como a aprendizagem se faz um processo continuo, ela precisa ser acompanhada de 

feedback visando fornecer os dados para eventuais correcoes; 

5. Como a aprendizagem envolve todos os elementos do sistema, o bom relacionamento 

interpessoal e fundamental. 

No entanto, na realidade das escolas, quando procuramos compreender o significado de 

ensinar, encontramos o professor como agente principal e responsavel pelo ensino, sendo as 

atividades centralizadas em suas qualidades e habilidades. Aprender tambem relaciona um 

unico agente principal e responsavel, o aprendiz (aluno), estando as atividades centradas em 

suas capacidades, possibilidades e condicoes para que aprenda. 

Diante deste contexto, percebemos que o perfil do educador nao mudou muito, Na verdade, 

poucos sao os que fogem ao conceito de educacao bancaria, ou seja, o saber nao passa de uma 

doacao dos que se julgam sabios aos que julgam que nada sabem, cabendo entao aos sabios 

dar, entregar, transmitir o seu grande saber. Portanto, a educacao se torna um simples ato de 

depositar, onde os educandos sao os depositaries e o educador o depositante. 

Infelizmente a didatica continua presa ao repasse mecanico, a aula expositiva, para ser 

copiada e decorada. Depois e restituida na prova e, finalmente, na "cola" e copiada com a 

maxima perfeicao. Portanto aula, prova e cola sao sinonimos no espirito da coisa. 

Segundo Freire (1987), "ninguem educa ninguem, ninguem educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo", ou seja, a educacao problematizadora e como 

pratica de liberdade; exige de seus personagens uma nova concepcao de comportamento. 

Ambos sao educadores e educandos, aprendendo e ensinando em conjunto, mediatizados pelo 

mundo. 

Aprender e apenas meio. A qualidade da formacao basica e o fator modernizante mais eficaz 

da sociedade e da economia. 

Muito embora a valorizacao da educacao no sistema produtivo moderno nao mude a essentia 

do capitalismo, introduz, na sombra de vantagem para o capital, oportunidades pertinentes 

para o trabalhador, que incluem pararnetros menos drasticos de exploracao da mao-de-obra, 

sem falar no suporte para a cidadania do trabalhador. 
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A educacao e componente substancial de qualquer politica de desenvolvimento, nao so como 

bem em si e como mais eficaz instrumentacao de cidadania, mais igualmente como o 

primeiro investimento tecnologico. 

Segundo essa linha, o educador passa a ser o problematizador, que desafia os educandos que 

sao agora investigadores criticos, permeados por constantes dialogos, pois a educacao como 

pratica de liberdade deve negar o conceito de isolamento e abstracao do ser humano, assim 

como tornar o mundo uma presenca constante em seu dialogo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 - Avaliar sob a perspectiva de Emancipar 

Ate o presente momento, temos ciaro que a avaliacao deve proporcionar um momento de 

mudanca, avanco, progresso, enfim, aprendizagem, pois ela e processual, continua, 

participativa, diagnostica e investigativa. Temos clareza de que a avaliacao faz parte do ato 

educative do processo de aprendizagem, e que avalia-se para diagnosticar avancos e 

entraves, para agir, problematizar, interferir e redefinir os rumos e caminhos a serem 

percorridos. 

Percebemos tambem a contradieao entre a teoria e a pratica de alguns professores que, por um 

outro motivo e um dos rancos que a Pedagogia deve buscar superar, em funcao de colocar a 

avaliacao escolar a servico de uma pratica pedagogica que entenda e esteja preocupada com a 

educacao como mecanismo de transformacao social, na busca da superacao do autoritarismo 

enraizado em nossas salas de aula, e ao estabelecimento da autonomia do educando. 

Desta forma, concordo com a afirmacao de Hoffmann (2001, p. 114) que diz que "a 

reconstrucao da avaliacao nao acontecera por experiencias isoladas, mas por uma a?ao 

continuada e que ultrapasse os muros das instituicoes." Parece que este e o desafio maior: 

Construir os meios para se efetivar na pratica uma avaliacao sob a perspectiva emancipatoria. 
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" O objetivo do desafio que se enfrenta, quanto a uma perspec-

tiva mediadora da avaliacao e principalmente, a tomada de 

consciencia coletiva dos educadores sobre sua pratica, deve-

lando-lhes principios coercitivos e direcionandos a acao avalia-

tiva no caminho das relacSes dinamicas e dialogicas na educa-

cao." (HOFFMANN, 2001, p.81). 

Assim sendo, a redefinicao da pratica avaliativa escolar so se torna possivel mediante um 

compromisso com a democratizacao do ato pedagogico, sendo este um ato mais participative 

desenvolvido continua e participativamente, assinalando estrategias que possam ajudar tanto 

alunos quanto professores a compreender e intervir no processo coletivo de construcao de 

conhecimentos. 

" A avaliacao como pratica de investigac&o pode ser uma alter-

nativa as propostas excludentes por buscar uma acao coerente 

com a concepcao de conhecimento como processo dinamico, ' 

dialogico, fronteirico, constituido nos marcos das multiplas 

tensoes sociais" (ESTEBAN, 2001, p. 185). 

Portanto, faz-se necessario compreender e realizar a avaliacao comprometida com o ato 

pedagogico, como um instrumento de compreensao do estagio em que se encontra o aluno, 

diagnosticando sua situacao e redefinindo estrategias para sua aprendizagem. De acordo com 

Luckesi (1990), considera-se que a avaliacao esteja comprometida com uma proposta 

pedagogica historico-critica, preocupando-se com a apropriacao critica dos conhecimentos e 

habilidades necessarias para que o educando torne-se sujeito critico dentro da atual sociedade. 

"Se a avaliacao nao assumir a forma diagnostica, ela nao podera 

estar a servico da proposta politica - "estar interessado que o 

educando aprenda e se desenvolva" - , pois se a avaliafao com-

tinuar sendo utilizada de forma classificatoria, como tem sido 

ate hoje, nao viabiliza uma tomada de decisao em fun?ao da 

construcao de resultados separados" (LUCKESI, 1990, p.32). 

Assim sendo, esta mudanca na pratica avaliativa implica uma mudanca paradigmatica no 

pensamento no que se refere ao aprendizado e ao ensino. De acordo com Hargreaves (2002), 

esta mudanca exige que os educadores aprendam como compartilhar a tomada de decisoes no 

que diz respeito ao processo educativo com colegas, pais e estudantes, bem como repensar 

para que servem o ensino e a avaliacao. Neste sentido, volta-se a velha questlo: a servico de 

que e de quern esta o processo de ensino-aprendizagem? Que tipo de sujeitos queremos 

formar com as atuais praticas avaliativas? 
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Ha tambem a necessidade de harmonizar as expectativas da avaliacao entre familia e escola e 

entre os diferentes niveis de ensino, bem como sobre a questao do tempo e dos recursos que 

ajudam ou impedem a implementacao de novas praticas de avaliacao nas rotinas das escolas. 

Avaliar sob a perspectiva de emancipar implica uma avaliacao, direta e profunda. Exige dos 

educandos um olhar cuidadoso, pois em um processo de educacao transformadora nao se pode 

pensar que a avaliacao deva ser efetuada apenas por um dos agentes do processo. E necessario 

que educando e educador participem de todas as fases do processo educativo, assim como da 

avaliacao e da determinacao do valor representative que o sistema escolar impoe, ou seja, da 

nota ou conceito. 

"Essa abordagem envolve o dialogo com e entre os estudantes, 

incluindo uma reavaliacao constante, uma auto-avaliacao com-

tinua e uma avaliacao mutua entre os colegas. Os estudantes 

contribuem de maneira ativa, engajada e desafiadora para o seu 

proprio aprendizado" (HARGREAVES, 2002, p. 59). 

Sob esta perspectiva, a avaliacao encontra seu sentido no processo de interaeao entre os 

envolvidos no processo, sendo um instrumento auxiliar de um processo de conquista do 

conhecimento. E preciso parar de olhar somente para as tarefas realizadas, e perceber o 

processo de construcao de conhecimento de forma dialogica, e o processo avaliativo como 

auxiliar do mesmo. 

"Nesse tipo de abordagem, e importante que os criterios de ava-

liacao sejam transparentes, igualmente disponiveis para todos 

e publicamente contestaveis em sua aplicacao; que os criterios 

de avaliacao sejam conhecidos pelos estudantes e, em geral, de-

senvolvidos com eles de maneira colaborativa, para que um 

melhor entendimento possa ser desenvolvido e o poder na sala 

de aula possa ser redistribuido; que os julgamentos de avalia-

cao sejam atos de negociacao explicita entre todos os envolvi-

dos; que os processos de avaliacao movam-se em muitas dire-

coes, de estudante para estudante e de estudante para professor 

e entre pais e professores, por exemplo, assim como de profes-

sor para o aluno." (IDEM, p. 59/60). 

A avaliacSo emancipatoria esta apoiada na colaboracao, no comprometimento com a mudanca 

de paradigmas e com a formacao de novas pessoas, e na vontade de transformar a realidade. 

Portanto, e preciso um trabalho planejado e executado com a participacao de todos e que 

tenha resultados concretos. Saul (2001), afirma que a avaliacao emancipatoria caracteriza-se 

como um processo de descricao e analise critica de uma certa realidade com vistas a 
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transformacao da mesma, e por isso esta voltada para programas de avaliacao educacionais 

ou sociais. 

"Ela esta situada numa vertente politieo-pedagogica cujo inte-

resse primordial e emancipador, ou seja, libertador, visando 

provocar a critica, de modo a liberar o sujeito de condiciona-

mentos deterministas. O compromisso principal desta avalia-

cao e o de fazer com que as pessoas direta ou indiretamente en-

volvidasem uma acao educacional escrevam a sua "propria 

historia" e gerem suas proprias alternativas de acao. A avalia-

cao emancipatoria tem dois objetivos basicos: iluminar o cami-

nho da transformacao e beneficiar as audiencias no sentido de 

torna-las autodeterminadas. O primeiro objetivo indica que es-

as avaliacao esta comprometida com o faturo, como que se 

pretende transformar a partir do autoconhecimento critico do 

concreto do real que possibilita a clarifieacao de alternativas 

para a revisao deste real. O segundo objetivo "aposta" no valor 

emancipador desta abordagem, para os agentes que integram 

um programa educacional. Acredita que esse processo pode 

permitir que o homem, atraves da consciencia critica, imprima 

uma direciio e suas ac5es nos contextos em que se situa, de a-

cordo com valores que elege e com os quais se eompromete no 

decurso de sua historicidade." (IDEM, p. 128). 

Os conceitos basicos envolvidos nesta proposta sao: emaneipacao, decisao democratica, 

transformacao e critica educativa. A emaneipacao busca uma conscientizacao critica da 

realidade, prevendo alternativas para a solucao dos problemas levantados. Nesse sentido, 

Paulo Freire (1996) chama de "problematizacao dialogica", a perspectiva que busca 

desenvolver uma postura critica da qual resulta a percepcao de que nao podemos continuar 

anestesiando nosso espirito critico a servindo a domesticacao dos homens. A problematizacao 

da realidade e da analise critica das atitudes de cada um permitem aos educandos se inserir 

criticamente em seu contexto social. 

A decisao democratica implica um envolvimento de todos na tomada das decisoes, tanto no 

que diz respeito a avaliacao quanto nas demais decisoes sobre o que ensinar, como ensinar, 

porque e para que ensinar. Como ja falamos anteriormente, e preciso envoiver a todos os que 

fazem parte da comumdade escolar para discutir a proposta politico pedagogica da escola, e 

todos os seus delineamentos afins. 

A transformacao sugere exatamente a mudanca de atitudes e consequente engajamento com 

lutas sociais e politicas, pois atraves da pratica emancipatoria, constroi-se um saber que reflete 
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o mundo e os homens... constroem-se homens e mulheres que se assumem como sujeitos 

historicos, conscientes de um mundo que esta sendo, que se encontra em constante 

transformacao a partir da acao de cada um. Pois, enquanto seres da praxis, os seres humanos 

transformam o mundo de acordo com suas necessidades e finalidades impregnando-o com sua 

presenca criadora, e "ao transformarem o mundo, transforma-se tambem". 

A critica educativa incide sobre toda a proposta educativa, considerando nao apenas os 

processos, mas tambem os resultados obtidos ao longo do percurso, tendo a finalidade de 

reorientar novos processos. 

Tres momentos caracterizam esta proposta, sendo eles, a descric3o da realidade, a critica da 

realidade e a criacao coletiva - momentos nao estanques, que por vezes interpretam, 

constituindo-se em etapas de um mesmo e articulado movimento. 

Os procedimentos da avaliacao previstos por esta modalidade, que se localiza dentre aqueles 

de abordagem qualitative, caracterizam-se por metodos dialogicos e participantes; 

predominam o uso de entrevistas livres, debates, analise de depoimentos, observacao 

participante e analise documental. Nao sao desprezados os dados quantitativos, mas a otica de 

analise e eminentemente qualitativa. 

"Nesse paradigma o avaliador assume o papel de coordenador 

dos trabalhos avaliativos e de um orientador dessas acoes. Sua 

funcao basica consiste em promover situacoes e/ou propor uma 

tarefa que favoreca o dialogo, a discussao, a busca e a analise 

critica sobre o funcionamento real de um programa. Sua acao 

seguinte e a de estimular a iniciativa do grupo na reformulacao 

do programa" (SAUL, 2001 p.63). 

Assim, acreditamos que o educador pode continuar valendo-se de diferentes instrumentos 

avaliativos, deste que sob a perspectiva de discutir com os educandos os resultados obtidos e 

utilizar a avaliacao para melhorar as atividades de ensino e de aprendizagem. A avaliacao sob 

a perspectiva de emaneipacao utiliza-se de instrumentos avaliativos localizados dentre aqueles 

de abordagem qualitativa, ou seja, que se caracterizam por metodos dialogicos e participantes, 

predominando o uso de entrevistas livres, debates, analises de depoimentos, observacao 

participante e analise documental. Outro ponto fundamental e o de que o educador tenha 

experiencia nas areas de pesquisa e avaliacao, sobretudo em avaliacao qualitativas e 

participantes e, conforme Saul (2001), a partir dai, e necessario que ele retina habilidades de 
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relaeionamento interpessoal, uma vez que a proposta enfatiza, em todos os seus momentos, o 

trabalho coletivo. 

Questao ftmdamental e saber qual o perfil de pessoa que se quer formar, e acordo com a 

proposta da escola. Uma mudanca fundamental passa pelo sujeito mas passa tambem pelas 

relacdes dentro da escola. Se sonhamos com uma sociedade em que todos tenham voz e vez, 

entao e preciso modificar tudo. Perrenoud (1999) afirma que mudar a avaliacao e mudar a 

escola. Vasconcellos (1998) diz que mudar a avaliacao e mudar a sociedade... no final o que 

esta se discutindo e um projeto de sociedade. Nos acreditamos em uma sociedade que tenha 

lugar para todos? E possivel construi-la? 

E preciso que tanto educador quanto educando saibam compreender o seu espaco de 

autonomia e comecar a construir esta nova sociedade como novos e pequenos passos, 

construidos coletiva e concretamente. O educador precisa desta perspectiva de processo para 

resgatar sua alegria no ensinar e sua relevancia enquanto professor. 
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2. ABORDAGENS E PRATICAS 

2.1 - Diferentes abordagens e praticas de avaliar 

"O tema avaliacao configura-se gradativamente mais problema-

tico na educacao a medida em que se amplia a contradicao en-

ter o discurso e a pratica dos educadores. Embora os professo-

res ainda relacionem estreitamente a acao avaliativa a uma pra-

tica de provas finals e atribuicao de graus classificatorios, cri-

ticam eles mesmos o significado desta pratica nos debates em 

torno do assunto". (HOFFMANN, 2001, p.28). 

A afirmacSo da autora nos remete a um questionamento: 

O que falar da pratica avaliativa que acontece em nossas escolas? Por que o discurso do 

professor e inovador enquanto sua pratica e conservadora? O que da origem a esta 

contradicao? Velhos mitos impregnam a pratica avaliativa que desde sempre esteve a servico 

do autoritarismo dos professores. 

Hoffmann (2001), acredita que a contradicao entre o discurso e a pratica de alguns educadores 

e principalmente a acao classificatoria e autoritaria exercida pela maioria, encontra explicacao 

na concepcao de avaliacao do educador, reflexo de sua historia como aluno e professor. 

Existe a vontade de fazer diferente, porem nao se sabe como fazer... assim, o primeiro passo 

seria tomar consci&icia destas influencias para que nSo se venha a reproduzir o que se 

contesta no discurso: o autoritarismo e a arbitrariedade. 

Os educadores constroem seu jeito de ensinar no cotidiano da sal a de aula, e e apartir dai que 

deve se conduzir uma reflexao sobre sua pratica e a construcao de uma identidade 

profissional. Neste contexto, o educador tambem pode construir e produzir uma teoria, a partir 

do momento que se transforma em investigador, ou seja, quando se debruca sobre sua pratica, 

fundamentando-a e iluminando-a sob a luz da teoria. 
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Ao longo dos tempos, teoria e pratica aparecem em lados opostos, como se fossem 

dissociados, e o "estado" desta relacao e objeto de criticas e eontroversias onde acentua-se 

exatamente a ausencia da mesma. 

"Retomando a discutida relacao teoria/pratica, assumimos que 

ela nao pode ser vista como uma correlacao mecanica, tratamos 

de compreender a relacao que ha entre estes dois mundos que 

compoem o humano. A construcao do pedagogico e feita por 

homens que sonham, sentem, projetam, mas vivem num mundo 

historico, de relaeoes concretas, onde a teoria se constroi. Logo 

privilegiar o ensino teorico, baseando a formacao de professo-

res somente na literatura, sem a ponte com o cotidiano, signifi-

ca colocar a pratica a um piano sem relevancia para a compre-

ensao do que significa o ato docente" (NOGARO, 2002, p.276) 

Assim sendo, percebemos que a contradicao existente entre o que o professor faz e o que 

acredita tem suas raizes tambem na formacao dos mesmos. Quem educa o educador? 

Tendo em vista que o ser docente se constroi nas relacoes com o mundo, com os outros e com 

as contingencias que o levam a optar pelo magisterio, € preciso que busque um debate acerca 

desta contradicao, para que como diz Santos (2000), "no eclipse da razao com os cosmos 

tenhamos a verdade mais pura e o conhecimento mais prudente para a vida mais descente". 

Nos mesmas enquanto academicas do curso de Pedagogia podemos sentir esta discrepancia, 

pois muitos dos nossos educadores, leia-se a grande maioria, defende um tipo de teoria 

enquanto age de acordo com outra. Estabelece-se uma relacao dicotomica entre a teoria e a 

pratica, pois os educadores nao conseguem possibilitar a coexistencia dos dois termos num 

mesmo processo. 

O processo avaliativo e o alvo mais complexo onde se percebe esta contradicao, pois os 

educadores sentem dificuldade de instaurar a pratica de conversar com os alunos sobre os 

resultados, para que juntos possam analisar e reconstruir o processo de conhecimento na 

busca de superacao das falhas e dos erros cometidos. 

"A falta de conhecimento mais amplo com relacao ao aluno, as 

dificuldades de transformar os elementos qualitativos em nu-

meros, a ausencia de espacos para reflexao sobre o assunto, a 

fragil fundamentacao teorica que subsidia a pratica da avalia-

cao, a visao do erro como fracasso e nao como algo que faz 

parte de uma construcao... Sao elementos apontados como em-

pecilho para que os professores tenha mais clareza, uma pratica 

mais avancada e passar praticar uma avaliacao mais justa e co-

erente com o que o aluno e e apresenta" (NOGARO, 2002, 

p.353/354). 
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A avaliacao e utilizada pela maioria dos professores para motivar os alunos, impor 

determinados comportamentos, enfim, e um mecanismo de controle que desencadeia uma 

relacao de poder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 - Avaliacao Escolar 

A avaliacao e uma atividade permanente no trabalho do professor, acompanhando passo a 

passo no processo ensino-aprendizagem. Pela avaliacao e possivel analisar os resultados 

objetivos pelo aluno comparando-os aos objetos propostos, verificando os progressos e 

dificuldades. Os resultados da avaliacao sao trans formados em notas ou conceitos. Os 

resultados da avaliacao, no entanto, nao se resume apenas as provas transformadas em notas. 

Estas servem apenas para apreciacao quantitativa. 

Nos diz a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional n° 9.394/96, que a avaliacao 

deve ser continua e priorizar a qualidade e o processo de aprendizagem, sendo que os aspectos 

qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos. Porem, para que a avaliacao sirva a 

aprendizagem e essential que os professores conhecam cada um de seus alunos e suas 

necessidades. Pois somente assim, podera pensar em diferentes alternativas para que todos os 

alunos alcancem os objetivos. Nesta perspectiva, a avaliacao parte de duas premissas basicas: 

confianca na possibilidade dos educandos construirem suas proprias verdades e a valorizacSo 

de seus interesses e manifestacoes. 

A avaliacao nao deve ser feita isoladamente, deve sim, estar atrelada continuamente ao 

processo de ensino e aprendizagem. A verificacao previa dos conhecimentos do aluno, 

possibilita avancar ou retroceder nos pianos de ensino, encaminhando o trabalho, sem perder 

tempo com conteudos ja assimilados, ou queimar etapas, deixando de trabalhar conteudos que 

deveriam ja terem sidos estudados e ou compreendidos. 

A avaliacao deve ser, clara e objetiva, coerente aos conteudos estudados e objetivos 

propostos. Para tanto, devem ser aplicados instrumentos e tecnicas diversificadas, para 

verificar os conhecimentos adquiridos, respeitando as capacidades de cada aluno. Serve ainda 
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para informar ao professor se o seu trabalho esta sendo elaro ou deve ser revisto, mudando 

suas atitudes e metodologias. 

A avaliacao da aprendizagem vem se constituindo um serio problema educacional, por 

efetivar-se numa pratica classificatoria e excludente, ocasionando altos indices de reprovacao 

e evasao escolar, 

Buscando mudar esse quadro o assunto esta sendo discutido em mantenedoras publicas ou 

privadas com o objetivo de reverter esse quadro. 

Para assumir um carater transformador a avaliacao deve estar comprometida com a promocao 

da aprendizagem (desenvolvimento) por parte dos alunos e nSo de uma mera constataeao e 

classificac&o de resultados. 

Faz-se necessario estao estudar a intencionalidade que o professor atribui a avaliacao no seu 

cotidiano, ou seja, a intencao do professor ao aplicar a avaliacao. As avaliacoes feitas pelos 

alunos sao expressoes da sintese do conhecimento que atingiram. Se nSo chegarem a um nivel 

satisfatorio nao devem ser punidos, mais retrabalhados e solicitados a que elaborem uma 

nova, mesmo que retomem a anterior como ponto de parti da. 

Uma pratica bastante interessante e o professor interagir com o trabalho dos alunos ate que 

chegue a uma nivel satisfatorio: o aluno entrega a atividade, o professor analisa, faz sugestoes 

e o aluno reelabora, desta forma ha uma mudanca na relacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E necessario mudar a essentia, 

postura, concepcao, e nao so a aparencia, de nada adianta mudar a cor da caneta ou o nome da 

prova. 

Abordar a questSo da avaliacao da aprendizagem escolar, explicitando que: 

" Importa estarmos cientes de que a avaliacao, em geral, e a 

avaliacao da aprendizagem escolar, em particular, sao meios e 

nao fins em si mesmas, estando assim delimitadas pela teoria e 

pratica que as circunstancializam. Desse modo, entendemos 

que a avaliacao nao se da nem se dara num vazio conceitual, 

mas sim dimensionada por um modelo teorico de mundo e de 

educacao, traduzido em pratica pedagogica" (LUCKESI. 2000, 

p.28). 



Por ter algum problema de aprendizagem o aluno e visto como incompetente, indisciplinado, 

lento, fraco por alguns professores que em sua formacao aprenderam a perceber no aluno 

apenas o erro e nlo o acerto. Sem levar em conta que e com erro que se aprende, 

E comum o professor ficar preocupado em apenas cumprir o programa, mesmo que os alunos 

nao aprendam o conteudo, pois seu cumprimento sera cobrado no final do ano pela direeao 

escolar, o programa deveria estar a servico da aprendizagem e desenvolvimento e nao ao 

contrario. 

O professor preocupado com a mudanca no processo de avaliacao deve comprometer-se 

efetivamente com a aprendizagem de todos os alunos, com a efetiva democratizacao do 

ensino. Rompendo com a ideologia e praticas de exclusao, deixando de lado a avaliacao 

classificatoria como alternativa pedagogica. 

O importante e aprender e nao dar conceitos, notas, pontinhos, buscando um ensino nao 

seletivo mas de qualidade para todos. Faz-se necessario a avaliacao do aluno, mas tambem da 

pratica do professor, da organizacao da escola, do curriculo, da participacao da comunidade, 

das condicoes de trabalho. Enfim, tudo aquilo que esta envolvido no processo de ensino 

aprendizagem. 

Confunde-se "avaliar o aluno como um todo" com querer que a nota exprima o todo, ou seja, 

acaba se desejando que a nota expresse a avaliacao como um todo e se esquece de que a nota 

e a concretizacao da distorcao da avaliacao no sistema escolar. O intuito nao e o aluno "tirar 

nota" e sim "aprender", ja que ainda existe nota, que ela possa ser utilizada realmente como 

um indicador para o professor da necessidade de retomada. 

Um bom professor e o que leva em conta a realidade do aluno mobilizando-o para o 

conhecimento. A avaliacao deve ser empregada a fim de que o professor tenha um indicador 

de aprendizagem que possa orientar o seu trabalho. Nao cabe ao professor querer atraves da 

nota avaliar a "capacidade", a pessoa, o ser do aluno. O importante e nSo deixar que a nota 

venha distorcer e atrapalhar o trabalho de formacao do aluno por parte do professor. 
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E preciso enfatizar que a finalidade principal deste tipo de pratica nao e arrumar mais formas 

de "gerar nota" para o aluno, mas poder acompanhar efetivamente o processo de 

conhecimento e fazer as retomadas necessarias. 

Na avaliacao traditional o mais comum e que o professor nao conseguindo motivar o aluno 

para o trabalho, comece a usar a nota como um instrumento de pressao para obter a disciplina 

e a participacao, mantendo a alienacao do aluno. Para que a avaliacao deixe de ser tao temida 

o aluno deve saber como esta sendo avaliado, de onde vai surgir a nota ou conceito deixar 

muito claro os criterios e procedimentos adotados. Estabelecendo previamente o criterio de 

correcao e analise da avaliacao. 

A discussao sobre o instrumento preparado pelo professor, no sentido de ajuda-lo a refletir a 

respeito do que ele quer, o que de fato esta exigindo dos alunos, se e o essencial, se a forma 

esta apropriada, pode ser um caminho para a conscientizacao. 

De acordo com PERRENOUD (1999, p. 147), "(...), a avaliacao e o vinculo mais constante 

entre a escola e a familia". 

O mais importante a ressaltar e sua clara pereepcao da funcao reciproca da escola como 

agenda formadora, nao apenas de mentes recheadas de informacoes e conhecimentos, mas de 

sujeitos completos, dotados de valores, atitudes, comportamentos, enfim, de qualificacSes que 

constituem os recursos basicos para a vida em comum dos cidadaos de uma determinada 

sociedade, nao importando sua origem social, regional, etnica, cultura etc. 

A avaliacao pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto 

avaliado, fator que implica uma tomada de posicao a respeito do mesmo para aceita-lo ou para 

transforma-lo. 

De acordo com VASCONCELLOS (1998, p. 13), 

"(...), a avaliacao deve ser um processo abrangente da exis-

tencia humana, que implica uma reftexao critica sobre a 

pratica, no sentido da captar seus avancos, suas resistenci-

as, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisoes 

sobre as atividades didaticas". 
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De acordo com o autor supracitado, a avaliacao deveria acontecer acompanhando a pessoa em 

seu processo de crescimento, e ser encarada com um instrumento facilitador de tal processo, e 

nao como inibidor do mesmo, marcando as pessoas de forma negativa pelo resto de suas 

vidas. Ela deveria possibilitar nosso crescimento, porque aponta limites da acao e provoca a 

descoberta de novos posicionamentos. 

E preciso que tanto educador quanto educando saibam compreender o seu espaco de 

autonomia e comecar a construir esta nova sociedade com novos e pequenos passos, 

construidos coletiva e concretamente. O educador precisa desta perspectiva de processo para 

resgatar sua alegria no ensinar e sua relevancia social enquanto professor. 
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3. RELATAREI AS OBSERVANCES SOBRE A AVALIACAO 

REALIZADA NO COT1DIANO EM SALA DE AULA 

3.1- O primeiro passo no Estagio Supervisionado 

Realize! o Estagio Supervisionado do dia 22 de novembro de 2006 ao dia 29 do mes de marco 

de 2007, na escola Municipal de Educacao Infantil e do Ensino Fundamental Maria do Carmo 

Ferreira da Silva, local izada no Sitio Espera, zona rural do municipio de Sao Joao do Rio do 

Peixe - PB. O tema investigado em sala de aula foi a Avaliacao da Aprendizagem. 

A sala onde leciono e composta por 15 alunos, sendo 7 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino, 5 alunos sao da pre-escola, 3 alunos da la serie e 7 alunos da 2a serie, funciona no 

turno da tarde. 

Na minha experiencia como docente no Ensino Infantil e Fundamental, aprendi diferenciar os 

tipos de avaliacao e tive a oportunidade de repassar para os meus alunos os diferentes tipos de 

avaliacao. Quando se fala em avaliacao do processo ensino-aprendizagem, estamos nos 

referindo a identifi cacao do nivel de aprendizagem dos alunos, isto e, o que os alunos 

aprenderam. Basicamente, a avaliacao apresenta tres funcoes: diagnosticar, control ar e 

classificar, com os quais se relacionam outras tres modalidades de avaliacao. 

* Avaliacao diagnostica, que e aquela realizada no initio de um curso, periodo letivo ou 

unidade de ensino, com a intuicao de constatar se os alunos apresentam ou nao o dominio dos 

pre-requisitos necessarios, isto e, se possuem os conhecimentos e habilidades imprescindiveis 

para as novas aprendizagens. E tambem utilizada para caracterizar eventuais problemas de 

aprendizagem e identifi car suas possiveis causas, numa tentativa de soma-los. Permite a 

mediacao que provoca um ir e vir de ideias que transcendem o lugar comum. 
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* Avaliacao formativa, com a funcao de controle, e realizada durante todo o decorrer do 

periodo letivo com o intuito de verificar se os alunos estao atingindo os objetivos previstos, 

istozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, quais os resultados alcancados durante o desenvolvimento das atividades. Portanto, a 

avaliacao formativa visa, fundamentalmente, determinar se os alunos dominam gradativa e 

hierarquicamente cada etapa da instrucao, porque antes de prosseguir para uma etapa 

subsequent^ de ensino-aprendizagem, os objetivos em questao, de uma ou de outra forma, 

devem ter seu alcance assegurado. E principalmente atraves da avaliacao formativa que o 

aluno conhece seus erros e acertos e encontra o estimulo para estudo sistematico. 

* Avaliacao somativa ou classificatoria, realiza-se ao final de um curso, periodo letivo ou 

unidade de ensino, e consiste em classificar os alunos de acordo com niveis de 

aproveitamento previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista sua promocao de uma 

serie para outra, ou de um grau para outro. Neste caso, a aprendizagem e confundida com 

memorizacao de um conjunto de conteudos desarticulados, conseguida atraves de repeticao de 

exercicios sistematicos de fixacao e copia. E um sistema excludente por excelencia. Sendo um 

instrumento que serve para coacao, poder e controle de disciplina. 

Apartir dessa discussao inicial, tendo como base os estudos sobre como o sujeito aprende e a 

compreensao da relevancia de um ensino centrado na aprendizagem, me propus a realizar uma 

singela experiencia/investigacao sobre a avaliacao na disciplina de matematica, numa 

perspectiva de construcao, em que o ponto forte seria a reflexao sobre o processo de ensino-

aprendizagem, e, sobre o saber adquirido. E preciso ressaltar, que tal estudo constitui-se como 

um grao de areia num uni verso de praticas avaliativas que podem e devem ser fomentadas a 

esse respeito. Neste texto, evidenciaremos guisa de exemplo, sem exaurir o assunto, tres 

momentos que consideramos importantes salientar da investigacao por nos vivenciada. 

Primeiro o diagnostico sobre o conhecimento do aluno na disciplina de matematica; segundo a 

introducao de um caderno de registro individual e terceiro a prova. 

O levantamento dos conhecimentos previos ou diagnostico da turma, apesar de ser utilizado 

por muitos professores, geralmente nao tem um carater de continuidade, ou seja, e realizado 

sem a necessaria retomada. Levanta-se o que cada um sabe/conhece sobre o assunto e a partir 

desse levantamento nao e feito nenhuma intervenc&o e/ou mudanca no ensino. As primeiras 

fases do processo consiste em conhecer o que os alunos sabem. Esse diagnostico inicial deve 
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permitir ao professor estabelecer como serao trabalhados os conteudos, a metodologia, alem 

de possibilitar identificar que pontes de confluencias ou divergencias ha entre o que sabem os 

alunos e os conteudos da disciplina. 

Num primeiro contato com a turma realize! uma atividade que consistia na formacao de 

pequenos grupos para responder questSes relativas aos assuntos centrais da disciplina que 

seriam estudadas durante percurso do ano. A turma foi informada que estava sendo realizado 

um levantamento do que eles sabiam sobre o tema "adicao", como uma primeira discussao, e 

estariamos retomando a discussao ao longo do processo. Essa informacao, aparentemente sem 

importancia, tem um carater fundamental, uma vez que abre espaco para as percepcoes dos 

sujeitos desamarrando nos em relacao ao temor em expor o que sabe e, ao mesmo tempo, uma 

discussao inicial em grupos pequenos, permite ao aluno colocar-se de maneira mais livre e 

espontanea, uma vez que a apresentacao sera do grupo e deixa de ter a marca do individual. 

A discussao foi muito rica, pois, possibilitou a mim e a turma, levantar pontes imprescindiveis 

a serem retomados e aprofundados posteriormente. Alem disso, a atividade desenvolvida 

favoreceu a eonstituieao do vinculo professor-aluno, aspecto imprescindivel para a producao 

do conhecimento. Para o acompanhamento do conteudo e conseqiientemente, da 

aprendizagem, propus a inclusao de um caderno de registro individual para anotacoes pessoais 

e de conteudos, referentes a disciplina. A diferenca entre o caderno da materia e o caderno de 

registro pessoal, consiste no carater reflexivo que implementamos. 

Discutimos que, a avaliacao nao deve ser vista apenas pelo lado do professor, mas cada aluno 

precisa acompanhar o seu proprio percurso de aprendizagem. 

Para a apresentacao do caderno, discutimos o que seria importante registrar para percebermos 

os avancos e as dificuldades. Defmimos que ao final de cada bimestre, num momento de 

encerramento, teriamos a apresentacao dos cadernos como amostra do caminho percorrido por 

cada um. 

A aceitacao do caderno de registro foi fator dominante, cada um queria saber se seria para 

nota ou como seriam avaliados. Aproveitei para pontuar a relevancia do registro individual 

para o desenvolvimento de cada um. 
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O presente trabalho de pesquisa surgiu da observacao realizada em sala de aula durante o 

processo de avaliacao em matematica. Valoriza-se a necessidade de promover um ensino da 

matematica vinculado a realidade do aluno e de forma a unir a necessidade e o gosto de 

aprender, fazendo-o sentir-se sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem. Partimos do 

principio de que nas series iniciais, o professor devia atuar a fim de encaminhar os primeiros 

passos da crianca para a compreensao do mundo. Para tanto, faz-se necessaria uma opeao por 

uma abordagem metodologica vinculada a teoria construtivista e que possa vir a subsidiar o 

trabalho do educador em sala de aula, inclusive sob alguns aspectos considerado criticos no 

processo educacional, como a questao do erro que, segundo uma concepcao tradicional, visa 

muitas vezes, reprimir as acoes do educando. 

A proposta metodologica a ser observada nesta pesquisa, busca nas brincadeiras e nos jogos a 

forma mais natural de despertar na crianca o interesse e o entusiasmo em querer aprender, 

pois por meio deles a crianca toma-se capaz de decidir, de agir e ser responsavel pelas suas 

acoes, alem de intensificar as relacOes de socializacao com outros colegas e com o proprio 

educador. Trata-se de um grande desafio, buscar atraves do ludico resgatar a importancia de 

se aprender matematica, nao como disciplina temerosa., mas como um aprendizado essencial 

para a vida. 

E pelo jogo que a crianca e o adolescente se revelam. A partir dai percebemos que tanto a 

crianca quanto o adolescente necessitam do brincar e se esse brincar e oportunizado em sala 

de aula, fazendo a relacao entre o conteudo que deve ser desenvolvido e a forma como ser 

aprendido, assimilado e construido pelo aluno, temos maior probabilidade de que a 

aprendizagem se de com mais satisfacao e de forma prazerosa para o educando. O educador, 

por sua vez, tera uma forma mais atraente de apresentar os conteudos. 

O jogo vem sendo utilizado como recurso para a aprendizagem na educacao formal, isto ja 

esta sendo visualizada ha umas duas decadas. Portanto, nao podemos deixar de salientar que 

seu objetivo deve estar relacionado ao conteudo escolar, atendendo as necessidades dos 

educandos, ao mesmo tempo em que se coloque a servico da aprendizagem dos conteudos do 

curriculo escolar. Possibilita ao aluno uma forma de "brincar", atraves da qual aprende aos 

poucos o conteudo, assimilando-os com prazer. Para tanto, devemos demonstrar uma posicao 

seria e empenhada para que tenhamos sucesso em nosso compromisso como educadores. 
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Os jogos ludicos constituem um caminho para o conhecimento e para o desenvolvimento do 

raciocinio, tanto na escola quanto na vida cultural e social fora da escola. Alem do espirito 

inovador, desafia os alunos ao cumprimento de regras, desenvolvendo responsabilidade, 

decisao, propiciando a interdisciplinaridade e aprendizagem. Os jogos sao importantes para o 

desenvolvimento dos educandos. Em nosso trabalho, procuramos enfatizar habilidades que 

podem ser desenvolvidas com seu auxilio, tais como: o criar, as regras, o veneer e o perder, o 

objetivo, o construir, a educacao, o professor, o jogo, a familia, a sociedade, a matematica 

vezes aluno. A partir disso, propoe-se os jogos de construcao, de raciocinio e de estrategia, 

visando demonstrar como podemos utilizar-nos do mesmo para trabalhar a matematica. 

Procuramos com este estudo identificar parte das problematicas que sao vivenciadas 

diariamente por muitos educandos e educadores, que "sofrem" para aprender e ensinar a 

matematica. Entendemos que isso acontece porque muitos educadores n&o estao seguros para 

trabalhar atraves de novas tecnicas, como, Poe exemplo, o jogo de caca-numeros, que poder 

ser uma excelente forma de desenvolver o raciocinio logico. 

O ludico e simples e eficaz, basta o professor se desfazer de suas "amarras", sendo facilitador 

da construcao do conhecimento de seus alunos, partindo para novas praticas. 
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C O N S I D E R A C O E S F I N A I S 

Sao muitos os professores, neste pais, preocupados com salarios, com formacao continuada, 

piano de carreira, condicoes de trabalho e com a arte de ensinar, Como ensinar, que 

metodologia utilizar, quais projetos possiveis implantar, como avaliar. 

Alem das questoes mencionadas, e preciso refletir sobre ser e ter, sobre o compromisso com o 

outro ser, enfim, com a manutencao do bem viver. Preocupar-se em contribuir com a 

formacao do nosso aluno, fomentando uma nova visao de mundo, criando estrategias e 

possibilidades para que o mesmo tenha expectativas e projetos, promovendo o 

desenvolvimento do senso critico por meio do conhecimento e leitura apurada de mundo. 

No entanto, ha tambem profissionais que demonstram, por meio de suas praticas pedagogicas, 

somente se preocuparem em "passar" o conteudo e aplicar provas necessarias para calcular a 

media. Esse procedimento preocupa, sendo justamente nesses momentos que observamos e 

constatamos que ainda ha muito por fazer a fim de provocar mudancas conceituais e, 

consequentemente, atitudinais. 

Quando nos decidimos pela mudanca na concepcao de avaliacao, a primeira pergunta a ser 

respondida e: o que vamos avaliar? E um questionamento importante porque problematiza a 

nocao que prevalece, hoje, sobre aprendizagem na escola, e sobre a ideia tida do individuo 

que aprende, principalmente, da relacao que esse individuo estabelece com o conhecimento. 

Mudar o uso da avaliacao dentro da escola depende do exame critico e minucioso desses 

conceitos. E preciso refletir ate que ponto a avaliacao tem so prestado para legitimar certos 

processos que impedem uma pratica igualitaria em educacao. A avaliacao pode contribuir 

muito para ampliar o processo de aprendizagem, assim como pode bloquea-lo ou interrompe-

lo. 

A tarefa nao nos parece simplista. Mudar, muitas vezes, e um processo penoso, ja que 

procedimentos e atitudes avaliativas tradicionais e inadequadas para o tempo em que vivemos 

se encontram profundamente enraizados. No entanto, cabe aos educadores acreditarem, apesar 

dos imimeros obstaculos, e perceberem que o ensino depende, se nao exclusivamente, mas 
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principalmente, deles que, anualmente, tem em suas salas de aula, uma serie de sujeitos que 

sao cidadaos em processo continuo de formacao, reavaliacao e mudancas. 

Portanto, e importante que a auto-avaliacao sobre sua pratica escolar leve o professor a refletir 

sobre o mundo como avaliar, a repensar a "sua" pratica avaliativa, atualizando-a, para que 

seja rompida a visao estreita e traditional da avaliacao escolar; ja que, ao final de cada aula, 

de cada trabalho, projeto, prova e bimestre, tambem e avaliado, e nao somente pelo que disse 

e acredita, mas pelo que fez e praticou. 

Neste sentido, propomos uma ultima reflexao sobre o papel de ensinar, para que nao 

pensemos que tudo o que for ensinado, na escola, necessariamente, sera aprendido, ou 

mesmo, "mensuracao" em avaliacoes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao se pode ensinar tudo a alguem: pode-se apenas 

ajuda-lo a encontrar por si mesmo". Se conseguirmos fomentar pesquisadores vorazes, que 

tem consciencia do carater provisorio do conhecimento, teremos atingido nosso objetivo, pois 

quern se apropriou dos instrumentos necessarios para garimpar novos saberes e, alem disso, 

tem desejo de aprender, n3o encontrara maiores dificuldades na arte de se refazer 

continuamente. 
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A IMPORT ANCIA DO ESTAGIO SUPERVISIONADO E DA 
ELABORACAO DA MONOGRAFIA PARA MINHA FORMACAO 
PROFESSIONAL 

0 Estagio Supervisionado nos Cursos superiores proporciona a discussao dos aspectos 

praticos na formacao profissional, oferecendo condicoes efetivas, organicas e sistematicas de 

praticas que reflitam os conhecimentos advindos das diversas disciplinas cursadas durante a 

formacao academica. A interacao universidade-estudante / instituicao / local de realizacao do 

estagio e fundamental, pois proporciona ao aluno a aplicacao tecnica de seus conhecimentos 

teoricos praticos obtidos durante o curso de graduacao na Universidade. A disciplina de 

estagio Supervisionado do Curso de Graduacao em Pedagogia tem como principal objetivo, o 

aprimoramento dos alunos na area de atuacao profissional em educacao, possibilitando o 

desenvolvimento do senso critico, da responsabilidade de tomadas de decisoes e experiencia 

como profissional que serao. 

Para mim, realizar o Estagio e Elaborar a Monografia foi muito importante, pois foi um 

trabalho academico que trouxe um grande enriquecimento para uma boa pratica pedagogica. 

No qual o estagio e a construcao da Monografia trouxe um conhecimento e uma experiencia 

desta pratica nas nossas escolas enriquecedora. 

Neste estagio Supervisionado deu-se para observar como vem sendo esta pratica avaliativa 

para um ensino de qualidade, no meu ponto de vista de acordo com o meu conhecimento 

academico deu para verificar que precisamos melhorar muito para alcancar o nosso objetivo. 

Mas, todos fazendo a sua parte e se preocupando com o ensino publico no Brasil, 

venceremos, pois esta tarefa do meu Curso de pedagogia tem contribuido muito na minha area 

de atuacao. 
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Atividades ludicas 

Brincando tambem se aprende matematka zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia a ser usada sera pautada nos principios teoricos do construtivismo com o 

objetivo de despertar primeiramente no professor o prazer em jogar e em desenvolver o jogo 

com seus alunos. Os jogos apresentados serao construidos pelos proprios alunos, com 

materiais acessiveis. Tambem sera oferecido o desenvolvimento e as regras de cada jogo, 

juntamente com os objetivos. 

Os participantes terao a oportunidade de confeccionar todos os jogos, sempre com o meu 

auxilio. 



1. Em c a d a V _ y deve ser indicado numeros de 1 a 9, sem repeticao de modo one <.< 
somas dos numeros dispostos em cada diametro seja sempre Q § 



CACA-NUMEROS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Circule, na horizontal e na vertical, numeros formados 3 algarismos, cuja soma 

de dois resulte no terceiro. 

1 2 3 4 5 6 9 4 

2 7 5 7 4 9 7 3 

1 9 3 3 8 2 3 7 

5 8 3 4 5 9 2 4 

3 4 9 1 2 7 9 2 

4 3 7 9 8 1 4 3 

Tem que ter os dois numeros e em seguida o resultado. 





Vivencia de jogos matematkos nas series iniciais 

O jogo na sala de aula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As crianeas parecem viver agitadas num processo de desenvolvimento corporal e mental, 

exigindo a cada instante uma nova funcao e a exploracao de uma nova habilidade. Na 

verdade aprender matematica nao e tarefa facil. E preciso que os professores inovem os seus 

ensino, mostrando a real importancia dessa area do conhecimento no dia-a-dia do cidadao de 

modo que ele se torne, um sujeito critico e participativo. E valido ressaltar ainda, que para o 

aluno ter uma aprendizagem produtiva e necessario que seja oferecido e ele aulas 

estimulantes, ricas em conteudo e nao apenas aulas tradicionais onde o mesmo so capta o que 

lhe e transmitido. 

O ensino da matematica atraves dos jogos oferece a possibilidade de entrar em relacao real ou 

imaginaria com o outro. Para que haja um bom aprendizado, tem-se primordialmente que 

oportunizar, atraves de jogos, e tambem as ocasioes de aprender a matematica. O presente 

aborda a importancia do uso do jogo na sala de aula como uma alternativa ao ensino-

aprendizagem. 



LEITURAS COMPLEMENT ARES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O JOGO NA SALA DE AULA E O PAPEL DO PROFESSOR 

Numa perspectiva construtiva de aprendizagem, o professor e um investigador. 

Observando a erianca, propondo-lhe situacoes em que possa fazer deseobertas, 

interpretar e discutir com os colegas, ele vai conhecendo mais cada aluno, como pensam 

e agem frente a diferentes situacoes. Neste contexto, o momento do jogo e um momento 

privilegiado em sua rotina com classe. Mais que um espaco informal, ele proporciona 

uma rica situacao de intercambio das hipoteses infantis. Na continuidade de suas 

observacoes registrando o que lhe parecer mais relevante. Ele sabera/ aprendera como e 

quando intervir, 

A sua atuacao, porem, comeca muito antes do momento de sala de aula. E ele 

que define o tempo (quando jogar, quantas vezes por semana, por que periodo), o 

espaco (dentro ou fora da sala, nas mesas ou no chao) o material para os jogos e as 

diferentes dinamicas de grupo (jogos coletivos, em dupla ou individuals). 

Finalmente o que fazer enquanto as crianeas jogam? Participar como jogador ou 

apenas assistir? Nos dois casos, a contribuicao do professor e fundamental, seja como 

um jogador mais experiente ou como um observador que faz perguntas, problematiza, 

socializa as deseobertas: possibilitando as crianeas defenderem ou corrigirem os seus 

pontos de vista a partir da interacao com o jogo e com os colegas Afinal errar, corrigir 

ou ser corrigido numa situacao ludica grupal, pode ser muito mais eficiente do que o 

professor faze-lo por meio de uma exposicao, da lousa ou de um livro de exercicios. Por 

essa razao ele constitui um instrumento valiosos de avaliacao. 



QUADRO MAGICO 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Desenhar no quadro-negro o quadro magico abaixo. 

60 270 120 

210 150 90 

180 30 240 

Formar grupos com tres alunos e pedir a um aluno do grupo que some os numeros das 

tres linhas, a outro que some os numeros das tres colunas e a outro que some os 

numeros das duas diagonals. 

Verificar com os alunos que o resultado da somas e iguala 450. 



Como fazer o joguinho: 

- Utilizar garrafas de plastico (de agua mineral, vinagre, ou outra qualquer) 

- Colocar um pouco de areia dentro de cada garrafa. 

- Colar ou escrever com pincel atomico em cada garrafa, numeros de 1 a 9 

- Bola de borracha ou meia. 

Como jogar: Discutir os colegas as regras do jogo ou criar outra. 

- Discutir os colegas as regras do jogo ou criar outras 

- Formar equipes de 4 colegas para jogar 

- A cada jogada a crianca deve falar o resultado da soma, subtracao ou multiplicaeao das 

garrafas que foram derrubadas. 

- Cada equipe ira marcando no quadro ou papel os numeros obtidos. 

- Sera vencedora a equipe que alcancar o maior numero de pontos. 


