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RESUMO 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa sobre avaliacao como possibilidade de 

dialogo e aprendizagem, desenvolvida na E.E.E.F. Antonio Teodoro Neto como 

requisite para obtencao de grau de Licenciatura em Pedagogia. Tern como 

objetivo anaiisar as contribuicdes/interferencias da avaliacao dialogica para o 

processo ensino-aprendizagem. Para tanto observamos as praticas avaliativas 

utilizadas pelos educadores analisando as difieuldades dos educandos ao 

serem avaliados, como tambem investigamos as difieuldades encontradas pelo 

educador no ato de avaliar e, finalmente refletimos as implicacoes do processo 

avaliativo na aprendizagem do educando. Para alcancarmos os objetivos 

propostos neste estudo utilizamos uma pesquisa de coleta de dados por meio 

da observacao e questionario, sendo este composto de questoes objetivas e 

subjetivas com a participacao de educador e educando. A pesquisa tern o 

intuito de contribuir para a construcao de novos paradigmas em avaliacao que 

primem por uma aprendizagem significativa e consistente pautado nos 

prinefpios da dialogicidade, respeito pelas diferencas e compromisso com a 

formacao de sujeitos crfticos, eticos e participantes. 

Palavras-chave: Avaliacao, dialogicidade, aprendizagem significativa. 
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INTRODUCAO 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa referente a tematica Avaliacao como 

possibilidade de dialogo e aprendizagem, uma vez que e comum na pratica de 

educadores a utilizacao de tecnicas avaliativas que consiste no ato de 

selecionar, punir ou excluir, onde a avaliacao da aprendizagem resume-se 

apenas na verificacao de conhecimentos depositados pelos professores nos 

alunos. 

Estes elementos nos fazem refletir sobre a importancia e necessidade de urn 

estudo mais amplo sobre a tematica supracitada, pois o carater da avaliacao 

nao deve ser o ato de julgar ou classificar, esta deve contribuir para a 

aprendizagem dos alunos, buscando conhece-los compreendendo e refletindo 

com estes, o sentido do saber na qual educador e educando discutem e 

refazem o conhecimento mediado pelo dialogo. 

Portanto, a avaliacao precisa e deve ser concebida nesta perspectiva dialogica, 

direcionando e redirecionando as acoes do educador, ajudando-os a 

compreender a realidade que os cercam, podendo nela intervir na medida em 

que possibilita ao educando a sua inclusao no processo ensino-aprendizagem 

percebendo-se com urn sujeito co-responsavel pela aprendizagem que junto 

com o educador busca a construcao de conhecimentos. 

Apoiados em tal cenario, a pesquisa apresenta os seguintes objetivos: analisar 

as contribuic6es/interferencias da avaliacao dialogica para o processo ensino-

aprendizagem, observar as praticas avaliativas utilizadas pelos educadores 

analisando as dificuldades dos educando ao serem avaliados, investigar as 

dificuldades encontradas pelo educador no ato de avaliar e refletir as 

implicacoes do processo avaliativo na aprendizagem do educando. 

Para tanto utilizamos uma pesquisa de carater exploratorio, na qual fizemos 

uso do instrumento de coleta de dados, que foi realizado numa turma de 2° ano 

na E. E. E. F. Antonio Teodoro Neto, por meio de observacao e questionario, 
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sendo composto de questoes objetivas e subjetivas, com a partitipacao de 

educadores e educandos. 

O presente trabalho, em seu primeiro capitulo, trata de resgatar alguns 

aspectos historicos da avaliacao, para que possamos compreender como ela 

constitui-se hoje em dadas visoes. Focamos posteriormente algumas 

consideracoes nos aspectos legais expostos nas Diretrizes e Base da 

Educacao Brasileira e PCNs, direcionando nossas discussoes em urn terceiro 

momento na avaliacao numa perspectiva dialogica e mediadora, buscando 

desse modo oferecer subsidios para que se possa refletir e discutir as 

situacoes vivenciadas no cotidiano escolar, tendo como foco a relacao 

professor/aluno, que deve ser permeada pelo dialogo, visando assim a 

construcao de uma aprendizagem significativa. 

O segundo capitulo refere-se a parte pratica na qual sera exposto o estudo de 

caso, analise de questionarios, analise do estagio e caracterizacao da escola. 

Neste sentido, a realizagao desta pesquisa tern o intuito de contribuir para a 

construcao de novos paradigmas em avaliacao que primem por uma 

aprendizagem significativa e consistente que leve em consideracao as 

limitacdes e potencialidades de cada aluno, tendo a avaliacao o papel de 

proporcionar desafios que possibilitem a construcao do conhecimento. 



CAPiTULO I 

1. Avaliacao e suas evolucoes no decorrer da historia 

A avaliacao vem expressando seu significado de acordo com o momento 

historico, dependendo, pois, da concepcao de sociedade, homem e mundo, 

adotado em cada epoca. Desse modo, faz-se necessario fazermos uma 

retrospectiva, voltando no tempo, para que possamos compreender as acoes 

presentes. 

Neste sentido, o capitulo ora abordado, visa conhecer o significado da 

avaliacao no decorrer da trajetoria historica, desde os tempos primitivos, ate a 

forma atual, a fim de entender o modelo de avaliacao desenvolvido em nossas 

praticas. 

Sabemos que a avaliacao sempre caminha articulada com a realidade, 

revestindo-se das acoes e entendimentos de diversas pessoas que interagem 

com o mundo, nao podendo ser compreendia de forma neutra e isolada do 

contexto social, concretizando-se na pratica social dinamica. Portanto como 

afirma Albuquerque (2008 p. 18) [...] "A Avaliacao e a gio politica e etica". 

Nao podemos assim, discutir sobre essa tematica, sem considerarmos o seu 

aspecto historico-social, resultado das relacoes humanas, na maioria das vezes 

construidas sob urn paradigma de sociedade autoritaria. 

O percurso da avaliacao tern sido demarcado atraves de processos sociais, 

economicos e polfticos, isso sob influencia de urn modelo de sociedade 

burguesa, na qual se preocupa com a manutencao do poder, impondo as 

pessoas os seus interesses individuals. 

Isso ocorre desde os primordios da civilizacao, na medida em que o ser 

humano buscou estabelecer a divisao do trabalho, havendo desse modo a 

desigualdade social, uns detem o poder, enquanto a maioria so obedece e 
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cumpre o que e determinado. Dessa maneira surge criterios de selegao como 

os que definem o trabalho intelectual e manual. Segundo Dias (2003, p.15) 

"Mais de dois mil anos a China ja fazia exames de selecao para servigos 

publicos". Assim tambem ocorria em Esparta, com a dura competigao para a 

guerra visando demonstrar a resistencia fisica das pessoas. Reiterando as 

formas de avaliacao, Viana apud Costa nos coloca que: 

[...] desde o inicio do processo civilizatdrio houve alguma forma de 

avaliacao. OusarJamos dizer que a avaliacio surgiu com o prdprio 

homem, se entendemos por avaliacio a visio apresentada por Stake 

- o homem observa, o homem julga, isto e avalia. 

(VIANA apud COSTA, 2008, p. 02) 

Assim sendo, os determinates historicos criam limites e objetivos para a vida 

das pessoas, estas aprendem mediante suas experiencias, sendo o ato de 

avaliar inerente ao sujeito. Prosseguindo na historia, especificamente no Brasil, 

encontramos outras formas de avaliagao, como a que era realizada pelos 

jesuitas, estes utilizavam exercicios orais, nos quais eram exigidos a 

memorizaeao. O conhecimento era pautado na perspectiva da pedagogia 

tradicional, sendo o professor, o unico detentor do saber, dentro de uma 

relacao vertical, aos alunos nao era permitido questionamentos, baseava-se no 

metodo dedutivo (verdades absolutas). 

Privilegiava-se a obediencia e o respeito, desconsiderava as experiencias dos 

alunos, estes eram como tabulas rasas, acatavam passivamente os 

ensinamentos repassados. 

A pedagogia tradicional predominou ate 1930, e por volta do fim d seculo XIX, 

surge com o movimento da escola nova, uma outra pedagogia, a escolanovista, 

propostas para a educagao sugeridas afraves do manifesto dos pioneiros da 

educagao, entre eles: Anfsio Teixeira e Lourengo Filho. 

Uma das pautas do manifesto era a escola publica gratuita, laica, sendo dever 

do estado. Os pioneiros acreditavam que a educagao era urn forte fator de 

desenvolvimento do pais. 
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Defendiam a construcao do conhecimento atraves do metodo ativo, sendo o 

professor urn facilitador da aprendizagem. A avaliacao ganha uma outra 

dimensao, representando uma das etapas do aprender, na qual se valoriza os 

esforcos e participacao dos alunos. 

Embora por volta das decadas de 1960 e 1970, instala-se a pedagogia 

tecnicista, buscando adequar a educagao as exigencias da sociedade industrial 

e tecnologica, tendo como o principal objetivo a formacao de mao-de-obra para 

a industria. O ensino basea-se nas tecnicas, na objetividade, na programacao, 

tudo que vise a eficacia. 

Entre os seculos XIX e XX, a avaliagao conta com grandes contr ibute s de 

Thorndikr e Tyler, este considerado o pai da avaliagao, gragas as suas teorias 

esse setor p6de evoluir, desenvolvendo testes padronizados objetivando medir 

a inteligencia e desempenho das pessoas. Segundo Dias: 

Se ainda no seculo XIX os testes tiveram enorme importancia para a 

evolucSo posterior e da avaliacao, em sens primbrdios identificada 

quase exclusivamente com medidas psicol6gtcas, em grande monta 

dedicada a psicometria, e so no comeco do seculo XX, que a 

avaliacao comecou, gradualmente, a se desenvolver como pratica a 

educacao. (DIAS, 2003, p. 17) 

Dentro desse paradigma, avaliagao segue servindo para atender objetivos 

propostos, ignorando a subjetividade, banindo o espirito critico e reflexivo, 

dando enfase do reforgo e condicionamento de respostas dentro de urn 

parametro de exatidao esperado. 

Prosseguindo nestas descobertas atraves do tempo, percebemos que na 

segunda metade do seculo XX, ha fortes crfticas acerca da educagao e escola, 

relacionados aos testes padronizados que serviam para medir habilidades e 

aptidoes dos alunos, caracterizada pela racionalizagao cientifica. 

Dessa forma, podemos verificar que os modelos de pedagogias ate entao 

apresentadas, fazem parte de urn paradigma liberal conservador, como afirma 

Luckesi: 
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Nessa perspectiva, os elementos dessas tres pedagogias pretendem 
garantir o sistema social na sua integridade. Dai decorrem as 
definigoes pedagbgicas, ou seja, como deve se dar a relagao 
educador e educando, como deve ser executado o processo de 
ensino e de aprendizagem, como deve se proceder a avaliagao etc. 
(LUCKESI, 1997, p. 30) 

Na decada de 1970, contamos com as obras de varios criticos que 

influenciaram o pensamento brasileiro, entre eles, o filosofo frances Louis 

Althusser (aparelho Ideologieo do Estado) e os sociologos tambem franceses, 

Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron ( La Reproduction) Claude Budelot e 

Roger Estabelet ( L'e cole capitalista em France). Os chamados criticos que 

buscaram evidenciar a forma pela qual, a educagao reproduz a sociedade. 

Na obra desses autores a educagao e vista como veiculo de manutengao do 

poder da classe dominante, impondo desse modo, sua cultura, reproduzindo as 

desigualdades sociais. Quadro esse tragado, mediante o grau de complexidade 

atingindo pela sociedade. 

A avaliagao segue assumindo seu carater excludente, classificatorio, pois os 

criterios quantitativos, ate entao aplicados, tratam de colocar nas maos do 

professor o poder, que sera utilizado segundo os objetivos propostos pelo 

sistema capitalista. Referente a este posicionamento Luckesi coloca que: 

A avaliacao educacional escolar assumida como classificatbria toma-

se, desse modo, urn instrumento autoritario e frenador do 

desenvolvimento de todos os que passarem pelo ritual escolar, 

possibilitando a uns o acesso e aprofundamento no saber a outro a 

estagnagao ou a evasao dos meios do saber. Mantem-se, assim a 

distribuicao social. (LUCKESI, 1997, p. 37) 

Nesse entendimento, o educador segue fazendo uso da avaliacao como forma 

de conservagao, que nao propicia aos alunos nenhuma modiflcagao social, "os 

mais aptos, socialmente, permanecem na situagao de mais aptos e os menos 

aptos, do mesmo ponto de vista, permanecem menos aptos" (Luckesi, 1997, p. 

36). 

No fim da decada de 1970, devido a forte influencia Norte-americana, a 

avaliagao passa a ser discutida numa dimensao ampla, reconhecendo o 
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aspecto qualitativo, no qual o aluno passa a ser visto como urn todo, dessa 

forma considerando o subjetivismo do aluno, 

Na decada de 1980, concentra-se uma maior atencao acerca da problematica, 

a avaliacao passa a ser vista de acordo com as teorias de Piaget, e busca 

captar o subjetivismo, observando os estagios do desenvolvimento, que trata 

de respeitar o ritmo individual de cada urn, valorizando-se a partir de entao, a 

auto avaliagao, os aspectos afetivos e emocionais que interferem na 

aprendizagem. Tudo isso se deve a descobertas dos teoricos socio-

interacionistas: Piaget, Vygostsy, Walon, assim como os construtivistas: Emilia 

Ferreiro e Paulo Freire. 

Freire contribuiu de forma imensuravel na luta pela implementagao de uma 

pedagogia libertadora, criticando fortemente os metodos tradicionais, mas nao 

estagnou nas crfticas e buscou defender uma teoria na qual se respeita o outro, 

a identidade, colocando a educagao como pratica de libertagao, instituindo se 

seu car£ter politizador (esclarecendo as questoes sociais). 

Sua contribuigao nao foi apenas teorica, mas metodol6gica, colocando o aluno 

como sujeito do processo ensino-aprendizagem, isto por meio da dialogicidade. 

Acreditando desse modo em uma avaliacao processual. Conforme Freire: 

Os sistemas de avaliagao pedagdgica de alunos e de professores 
vem se assumindo cada vez mais como discursos verticals, de cima 
para baixo, mas insistindo em passar por democriticos". E necessario 
acabar com o autoritarismo das avaliagoes que tenta passar por 
democraticas, mas evidencia uma cultura dominante, herdada ao 
longo de nossa histdria. (FREIRE, 2006, p. 116) 

Diante das colocagoes, o atual exercicio da avaliagao serve aos interesses da 

classe dominante, perpetuando o autoritarismo, a submissao e alienacao do 

sujeito. Na mesma linha de pensamento de Freire insere-se Luckesi: 
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Estando a atuai pratica da avaliacao educacionai escolar a servico 

de urn entendimento tedrico conservador dos seus limites, que e o 

que procuramos fazer, temos de necessariamente situa-la num outro 

contexto pedagbgico, ou seja, temos de opostamente, colocar a 

avaliacao escolar a servico de uma pedagogia que entenda e esteja 

preocupada com a educagao como mecanismo de transformacio 

social. (LUCKESI, 1997, p. 28) 

Portanto, nao basta uma nova pedagogia e nem entender que e necessario 

uma mudanga nos rumos da pratica da avaliagao, e fundamental que a 

avaliagao educacionai no contexto de uma pedagogia preocupada com a 

transformagao social, seja uma tomada de decisao relevante e de valor para 

aquilo a que se propoe urn objetivo maior do que apenas avaliar par conservar 

e sim para transformar, se colocando como meio de avango para novos rumos, 

ultrapassando as pedagogicas liberais que so visam a manutengao da ordem 

economico e social do capitalismo. 

1.1 A avaliagao segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educagao Brasileira 

A avaliagao e uma tematica, que vem sendo discutida ao longo dos tempos, 

passando a ser foco central na ultima decada nas polfticas publicas do Brasil, 

nos documentos oficiais como os PCN (Parimetro Curriculares Nacionais) e a 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da educagao), regida pela lei de n°. 9.394/96, 

que dentre os seus 92 artigos, reserva 24, referentes a avaliagao. Embora nao 

seja o nosso intuito, urn estudo aprofundado de todos os artigos, sendo 

destacado alguns deles que consideramos mais relevantes. 

Atualmente, com a vigencia desta lei, a avaliagao passou a ser vista em outra 

dimensao, ganhando urn olhar abrangente em seus aspectos. Entretanto 

apesar de ter expressado em forma de lei, uma pedagogia mais moderna, 

lamentavelmente ainda presenciamos praticas ultrapassadas, revestida de 

concepgoes atuais, colocando a verificagao da aprendizagem de forma isolada 

do processo educative 

Percebemos no discurso de muitos, teorias novas, mas partindo para o 

cotidiano escolar, deparamos com situagoes como a que ilustraremos a seguir: 
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• Uso de prova como unico instrumento de avaliacao, pretendo atraves 

dela, sabre quern e o aluno; 

• O medo na hora da prova que causa o esquecimento. O educador 

mesmo sabendo que o aluno tern urn bom desempenho, deixa que o 

momento sobressaia, priorizando nota; 

• Testes surpresa, como forma de impor a autoridade; 

Alunos com boas notas no primeiro bimestre no decorrer caem de rendimento e 

e aprovado. Fato que nao ocorre com alunos que tiram zero e nos tres ultimos 

bimestres consegue recuperar, porem nao tenha atingido a media. 

Alguns desses exemplos, ocorrem corriqueiramente nas escolas, mesmo 

quando o educador busca inovar suas aulas, trazendo novos recursos, 

trabalhando de forma contextualizada, e no fim de cada bimestre volta-se a 

praticas arcaica de avaliagao, como se fosse isolada de todo o processo 

educativo, visando apenas a verificagao dentro de padroes extremamente 

tradicionais. Neste sentido contraria o que e expresso no artigo 24, o qual 

estabelece alguns criterios para a avaliagao: 

V - a verificagao do rendimento escolar observara os seguintes criterios: 

a - avaliagao continuada e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalencia dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do periodo sobre os de eventuais provas finals; 

b - possibilidade de aceleragao de estudos para alunos com atraso escolar; 

c - possibilidade de avango nos cursos e nas series mediante verificagao do 

aprendizado; 

d - aproveitamento de estudos conclufdos com extto; 
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e - obrigatoriedade de estudo de recuperagao, de preferencia paralelos ao 

perfodo letivo, para os casos de baixo rendimento escolar [...]. (LDB 9394/96 p. 

6) 

Sendo assim, como bem enfatiza a ietra a do artigo 24, reiterando a ideia de 

que a avaliagao deve ser associada ao processo educativo, nao deve ser 

utilizada para priorizar apenas o resultado, e preciso ser realizada de forma 

continua, cumulativa e sistematica, com o intuito de investigar, diagnosticar as 

dificuldades dos alunos. Reconhecendo a progressao continuada como forma 

de assegurar a aprendizagem dos educandos. 

A avaliagao objetiva, pois, a superagao das dificuldades, pautando-se em 

criterios qualitativos, pois propicia urn repensar constante da pratica educativa 

e urn melhor redirecionamento das agoes do educador. Desse modo nao pode 

ser associada aos termos aprovagao e reprovagao (atribuigoes de notas). 

O aspecto qualitativo e ressaltado nos artigos 9° e 46°, que ora colocaremos: 

9° A uniao incumbir-se-a de VI assegurar processo nacional do rendimento 

escolar no ensino fundamental, medio e superior, em colaboragao com os 

sistemas de ensino, objetivando a definigao de prioridades e a melhoria de 

qualidade do ensino. 

46.° Autorizagao e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento 

de instituigoes de educagao superior, terao prazos limitados, sendo renovados, 

periodicamente, apos processo regular de avaliacao 

§1° Apos urn prazo para saneamento de deficiencia eventualmente identificada 

pela avaliagao a que se refere este artigo, havera reavaliagao [...] 

Da forma como se apresenta a lei, a avaliagao e entendida como forma de 

diagnosticar, buscando detectar o problema para intervir de maneira adequada, 

monitorando e assessorando dentro do processo de reavaliagao. 
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A avaliagao esta inserida num contexto dinamico, nao cabendo, pois, nenhum 

entendimento estatico, de fim e produto, como a ideia de atribuigao de nota. 

Como esta implicito, a avaliagao deve ser urn direito assegurado aos alunos, 

professores e instituigoes de ensino, como meio de melhorar a qualidade da 

educagao. Ideia esta completada e reforgada no artigo. 

Artigo 10° os estados incumbir-se-ao de [...] IV autorizar, reconhecer, 

credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituigoes 

de educagao superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

Artigo 87 [...]§ cada municipio e, supletivamente, o estado e a uniao, devera: 

IV integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu territorio 

ao sistema nacional de avaliagao do rendimento escolar. 

Como percebemos a avaliagao esta presente, como parte integrante e 

essencial no processo educativo. Dessa forma ela perpassa o limite muitas 

vezes aferido ao termo, sendo praticada em todas as instancias do ensino. 

Sabendo dessa amplitude que abrange a avaliacao, a LDB, tern o olhar voltado 

as multiplas fungoes do docente, que segundo o artigo: 

13° os docentes incumbir-se-ao de I participar da declaragao da proposta 

pedagogica do estabelecimento de ensino. 

V - Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, alem, de participar 

integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, a avaliagao e ao 

desenvolvimento profissional. 

Ao educador cabe o repensar constante de sua pratica, buscando exercer o 

papel de mediador do conhecimento. Sabendo que sua fungao deve ir alem de 

transmissor de conteudos, mas formador de seres criticos e atuantes. 

Nesta perspectiva a avaliacao deve mediar todo o processo educativo, 

norteando novas praticas em diregao de um bom desempenho profissional. 
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Entretanto, observamos que na pratica, o educador, em geral costuma utilizar 

procedimentos metodologicos inadequadas, fazendo uso de instrumentos 

avaliativos isolados como, provas, testes, deixando de lado, as observacoes 

sistematicas dos educandos, dando maior atencao ao aspecto da medida, Do 

que aos saberes adquiridos pelos educandos. 

Neste direcionamento a LDB, em seu artigo 24, inciso II autoriza: a 

classificacao em qualquer serie ou etapa, considerando o conhecimento e 

experiencias dos alunos. Acrescido no artigo 41 que, reconhece da mesma 

forma toda experiencia adquirida pelo aluno na educagao profissional, sendo 

considerado elementos para avaliacao. 

Analisando estes aspectos, colocados nos artigos supracitados percebemos o 

carater multidimensional do processo avaliativo, que deve estar aberto para 

conhecer e valorizar a historia de vida do educando, reconhecendo-o como 

sujeito participante do processo ensino-aprendizagem, assim como a varias 

instancias produtoras do saber. Nesse mesmo entendimento Hoffmann 

complementa, afirmando que: 

Avaliar competencias significa observar os alunos em sua capacidade 
de pensar e agir eficazmente em uma situacio, buscando solucoes 
para enfrenta-la, apoiando em conhecimentos, mas sem limitar-se a 
eles. O aprender envolve situacoes interativas, engajamento pessoal 
e a busca de conhecimentos em momentos sucessivos e complexos. 
(HOFFMANN, 2001, p. 64) 

O que se pode colocar em questao, e a necessidade de dialogar com os 

alunos, buscando conhece-los, considerando sua subjetividade, seus valores, 

concepcoes, formas de aprender. Conforme criterios de avaliacao propostos 

pelo PCN. 

E nesse contexto, portanto, que os criterios de avaliacao devem ser 
compreendidos: por urn lado, como aprendizagens indispensaveis ao 
final de urn perfodo: por outro, como referencias que permitem-se 
com parados aos objetivos do ensino e ao conhecimento previo com 
que o aluno iniciou aprendizagem - a analise dos seus avancos ao 
longo do processo considerado que as manifestacoes desses 
avancos nSo s§o lineares, nem identicas. (PCN, 2001, p. 97) 
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0 ato de avaliar e um processo complexo que exige do educador urn olhar 

critico e reflexivel sobre a pratica pedagogica, sabendo que se trata do 

desenvolvimento de pessoas distintas, cada uma com suas facilidades e 

dificuldades e por assim serem merecem ser julgadas com relacao a si 

mesmas e nunca em comparacao a outros. Portanto a avaliacao deve estar em 

consonincia com os objetivos educacionais, a servico da construcao de uma 

sociedade solidaria, e de seres cada vez mais "humano", livres para expressar 

seus potenciais. 

A LDB insere-se nesta dimensao, apresentando-se com o formato flexivel, 

aberta para o dialogo com a diversidade, reconhecendo o educando como um 

ser uni e plural, cada um dentro do seu ritmo de aprendizagem. 

A lei segue nesse direcionamento, quando enfatiza no artigo 36°, inciso II 

afirmando, que adotara metodologias de ensino e de avaliacao que estimulem 

a iniciativa dos estudantes. Tal artigo e ressaltado pelo paragrafo primeiro: 

§ 1° os conteudos, as metodologias e as formas de avaliagao se rio 

organizados de tal forma que ao final do ensino medio o educando demonstre: 

1 dominio dos princfpios cientificos e tecnologicos que presidem a producao 

moderna; 

II conhecimento das formas contemporaneas de linguagem; 

III dominio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessarios ao 

exercicio da cidadania. 

Desta forma, e evidente que a preocupacao e sti voltada para a construcao de 

um conhecimento amplo e significative Segundo o PCN. 
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[...] e necessano a utilizacao de metodologias capazes de priorizar a 

construcao de estrategias de verificacao e comprovacSo de hipbteses 

na construclo do conhecimento [...] o desenvolvimento do esplrito 

critico capaz de favorecer a criatividade [...] metodologias que 

favorecam essa capacidade, favorecam tambem o desenvolvimento 

da autonomia do sujeito, o sentimento de seguranca em relacao as 

suas prbprias capacidades [...] (PCN, 2001, p. 44) 

So assim estaremos formando cidadSos capazes de interagir criticamente na 

sociedade, podendo transforma-la. 

Diante do exposto, no que concerne a concepcao da LDB 9394/96, flea claro, 

que apesar de termos avancado em relacao aos conceitos de avaliacao, e de 

hoje contarmos com grandes acervos referentes a tematica, alem do amparo 

legal da LDB e dos PCNS, ainda encontramos resistencia por parte nao apenas 

dos docentes, mas da comunidade escolar, que ainda esta impregnada de 

antigos paradigmas de avaliacao. 

Precisamos, pois refletir nossas praticas, buscando identificar nossas 

dificuldades, avancos e resistencias, para que desse modo possamos 

direcionar e redirecionar nossas acoes. 

Pois nos deparamos com alunos apavorados, tensos e pressionados, toda vez 

que e mencionada o termo avaliacao, devido a forma equivocada e erronea 

que esta sendo desenvolvida. 

A avaliacao que deve ser vivenciada e privilegiada na sala de aula e a que 

desenvolvam no sujeito atitudes reflexivas e uma aprendizagem significativa, 

sendo assim e realizada de forma dialogica, processual. 

E necessario nos despir de velhos conceitos de educagao, ensino, aprendiz e 

escola e nos voltarmos para as reais necessidades da sociedade atual. 

Devendo haver de nossa parte um maior comprometimento com formacao 

continuada, na perspectiva de nos tornamos pesquisadores, instigado pelos 

desafios cotidianos da sala de aula, buscando compreende-los. 
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Todavia, ressaltamos que nossa intencao foi tao somente tecer reftexoes 

acerca de alguns artigos na visao da LDB, confrontando-os com nossos 

entendimentos e praticas. 

1.2 Dialogicidade como novo rumo para a avaliacao 

Somos herdeiros de uma sociedade excludente, padronizante e autoritaria, 

assim sendo, concebemos a avaliacao educacionai nessa essencia, buscamos 

tornar as pessoas formatizadas conforme o modelo social por ela estabelecida. 

Nesse sentindo esta avaliacao servira para formar seres submissos, os quais 

n§o sentem capacidade de produzir conhecimento, pois o ensino e ancorado 

de forma estanque, restrito ao professor a detencao do saber, restando para o 

aluno a condicao de espectador, e segundo Romao (2005 p.88) "com uma 

concepcao educacionai "bancaria", desenvolvemos uma avaliacao "bancaria" 

da aprendizagem [...] fazemos um deposito de "conhecimentos" e os exigimos 

de volta". 

Dessa forma o ato avaliativo e apenas um momento de cobranca, nao 

consideramos o aluno como um sujeito construtor, apenas um reprodutor, 

conforme Freire Apud Hoffmann reforcam: 

Voce vai ver, por exemplo, que a escola afere, avalia, e nos nao 
estamos contra avaliacao, mas n6s nos opomos a que se avalie 
apenas o que se deu no tempo dela, a escola, e que se decrete que 
nada havera fora dela, na vigencia de deu tempo. E raro que a 
crianca seja aferida em relacao ao que ela trouxe de saber para a 
escola. E jamais se considera a ligacSo daquilo que ela este 
aprendendo na escola com o que ela esta aprendendo no mundo. Ou 
seja, a escola e elitista entre outras coisas, porque s6 aceita como 
valido o saber ja montado, o saber pseudamente terminado. 
(HOFFMANN, 2005, p. 28) 

Dessa forma como e concebida a educacao e avaliacao sao enfatizados o 

autoritarismo, reproduzindo um modelo classico das desigualdades, de uma 

lado o professor que tudo sabe, e tudo pode, do outro, o aluno que s6 repete e 

guarda as informacoes de forma obediente e passiva. 
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Nos dias atuais, nao podemos conceber a escola nesta dimensao 

descontextualizada da realidade do aluno, sem reconhece-lo como sujeito 

participante do processo educativo. A avaliagao nao deve ser utilizada como 

forma de classificar, contribuindo desse modo para o fracasso escolar e 

exclusao dos educandos. Pois na medida em que o aluno introjeta resultados 

negativos se sente desmotivado e incapaz. 

Precisamos tomar um outro rumo em educagao e nos voltarmos para a 

dialogicidade com os diversos saberes, compartilhando experiencias, 

discutindo e compreendendo o diferente. Freire da a sua contribuigao ao 

constatar que: 

[...] ensinar nSo e transferir conhecimentos, conteudos nem formar e 

acao pela qual um sujeito criador d£ forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. N§o ha docencia sem discencia, as duas se 

explicam e seus sujeitos apesar das diferencas que os conotam, nao 

se reduzem a condicSo de objeto, um do outro. (FREIRE, 2006, p. 23) 

E nesta perspectiva que a avaliagao deve ser compreendida, como troca de 

conhecimento, pois esta so tern sentido no processo ensino-aprendizagem, 

quando e feita de forma a fazer repensar a sua historia, atraves dos erros e 

acertos ocorridos no decorrer do processo, quando ha intengao do educador 

em acompanhar passo a passo os seus progressos, buscando tambem avaliar 

sua propria pratica, considerando o historico de vida do aluno dentro e fora da 

escola, sabendo que nao pode deixar a verificagao de fora, mas fazendo-a de 

forma que nao se transforme em meio de exclusao do aluno. 

Em geral, os educadores tendem avaliar o educando de acordo com o 

desempenho apresentado nos testes elaborados por eles, buscando detectar 

se o aluno aprendeu conforme o que se esperava, desta forma inibindo o 

estudante que nao atingiu os objetivos almejados pela escola, deixando - o 

com imenso sentimento de culpa e de fracasso. Sendo assim a avaliagao e 

dissociada do processo educativo, acontecendo isoladamente, apenas com o 

fim de verificagao, gerando competigao entre os alunos, servindo para medir e 

inibir nestes a vontade de aprender e a curiosidade de buscar compreender a 

realidade que o cerca. Neste sentido afirma Hoffmann. 
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[...] e necessario tomar outro rumo em educacio, em avaliacao, 

eiiminando-lhe o aspecto de competicao social feroz, de valor 

funcional de aprender produto, de saber/premio que a escola passou 

a inculcar nas criancas desde pequenas. (HOFFMANN, 2005, p. 36) 

Desta forma, a escola perpetua por toda a vida estudantil o aprender para 

atingir objetivos que sao predefinidos no curriculo escolar, e aqueles que nao 

acompanham o ritmo da aprendizagem por este imposto sao exclufdos e tidos 

como alunos com deficiencia de aprendizagem. 

Isso e comum ocorrer devido a concepgao que se tern de homogeneidade 

seguida pela escola ao igualar os sujeitos sem respeitar suas especrficidades, 

usando uma forma unica par avaliar todos os alunos e consequentemente 

classificando-os injustamente. Levando em consideracao estas colocacoes, 

nos apoiamos em Hoffmann para compreendermos os aspectos norteadores 

do processo avaliativo. 

[...] o olhar avaliativo e por natureza, complexo e multidimensional 
earacteriza-se, justamente, por interpretacao de diferentes 
intensidades e matizes (qualidade), sobre as multiplas dimensoes do 
aprender de cada aluno (aprendizagem), que se realizam a partir de 
concepcoes de educacSo, de sujeito, de sociedade, tambem 
diferentes (avaliacio). Dessa forma, os "julzos de cada avaliador sao 
sempre complexos e subjetivos a medida que se originam dessa 
trama e conceitos multidimensionais". (HOFFMANN, 2005, p. 26) 

Nesse sentido, faz-se necessario que a pratica avaliativa contemple formas 

para o educando construir seu conhecimento tendo prazer em aprender, sem 

que a avaliacao seja um momento de tortura ou faca sentir-se fracassado, 

diferentes dos demais e humilhado por nao apresentar exito em seu 

desempenho. 

Para tanto o educador precisa conhecer a realidade do aluno, proporcionar 

para estes desafios e instigantes, considerando o contexto no qual o mesmo 

esta inserido para que possa acontecer uma aprendizagem significativa. Pois 

nao e possfvel aprender de forma descontextualizada e desarticulada das reais 

necessidades dos educandos. 
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Sabemos, entretanto que tudo envolve a postura do educador, o que este 

compreende por educagao, sociedade e homem. Enquanto estivermos 

atrelados a uma concepgao conservadora, pautada em antigos paradigmas, 

continuaremos, pois a reproduzir uma sociedade excludente, injusta e 

competitiva, sendo estes eixos norteadores de nossa pratica educativa, sendo 

estes eixos norteadores de nossa pratica educativa, pois como nos lembra 

Freire (2006 p. 97) "Se a minha opgao e democratica, progressista, nao posso 

ter uma pratica reacionaria, autoritaria, elitista". 

Dessa forma o educador deve manter coerencia entre o faiar e agir. Pois diante 

dos novos paradigmas de educagao. Esta deve voltar-se para o trabaiho na 

perspectiva da inclusao, do aprender a lidar com o diferente, e esse o seu 

grande desafio. 

Sendo assim, cabe a nos educadores reavaliar nossos conceitos e valores, 

trazendo para nossa pratica uma visao multidimensional e transformadora de 

mundo, homem e sociedade que esta em constante mudanga. 

E dentro desse cenario que a avaliagao precisa ser concebida, como processo 

dialogico, no qual educador/educando refletem juntos sobre a construcao do 

conhecimento, visando um direcionamento/redirecionamento de suas agoes. 

Neste entendimento Freire nos coloca que: 

Desta maneira, o educador ja nao e o que apenas educa mas o que, 
enquanto educa, e educado, em dialogo com o educando que, ao ser 
educado, tambem educa. Am bos, assim, se tomam sujeitos do 
processo em que crescem juntos e em que os "argumentos de 
autoridade" ja nao valem. (FREIRE, 2005, p 79) 

Partindo dessa ideia, percebemos que o dialogo deve permear todo o processo 

educativo, rompendo com praticas autoritarias e verticais, em busca de uma 

educagao libertadora, na qual educador e educando constroem de forma mutua 

o conhecimento, compartilhando dificuldades e conquistas. 

A avaliacao nesta dimensao consiste na inclusao do educando no processo 

ensino aprendizagem, no qual este sai de condigao de sujeito examinado, 

julgado, para o de co-responsavel pela construcao do conhecimento, o mesmo 
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ocorre com o educador que assim o reconheee, buscando aturar como 

mediador e orientador, estando sempre ponto a auxiliar o estudante a superar 

dificuldades. 

Nesse movimento, a avaliacao desenvolve-se nos parametros da dialogicidade, 

constituindo-se num processo interativo para a construcao mutua do 

conhecimento, no qual educador e educando buscam conhecer-se, partindo dai 

outros direcionamentos sao feitos, articulando dialeticamente reflexao e acao. 

Freire apud Hoffmann, corrabora com esta ideia ao afirmar: 

[...] o dialogo e uma especie de postura necessaria, na medida em 

que os seres humanos se encontram para refletir sobre sua realidade 

tal como a fazem e refazem [...] atraves do dialogo, refletindo juntos 

sobre o que sabemos, podemos, a seguir, atuar criticamente para 

transformar a realidade. (FREIRE apud HOFFMANN, 1995, p. 23,24) 

As questoes do ensino-aprend izagem nos remetem a necessidade de criarmos 

um ambiente propicio para que acontega o dialogo com os diversos saberes, 

pois como sabemos, estes extrapolam o aspecto cognitivo. 

Os sujeitos precisam ser reconhecidos como ser cultural e social, nesse 

sentido o educador deve respeitar as diversas formas de pensamentos, 

buscando vaiorizar a cultura de cada um, oportunizando discussao acerca dos 

saberes trazido pelos alunos. 

A aprendizagem comeca a ser efetivada a partir das construcoes do educando, 

de suas hip6teses, o seu fazer, suas contradicoes, estas revelam muito do seu 

nivel de conhecimentos, pois mediante suas duvidas, inquietagoes podem ser 

transformadas em situagoes favoraveis para que ocorra uma aprendizagem 

significativa. 

Portanto, e nesse processo continuo de dialogo entre as diferengas que se da 

a avaliagao, considerando aspectos subjetivos como elemento relevante da 

relagao educando/educador, observando as individualidades, conhecendo a 

historia de vida do educando, suas capacidades, sonhos e conquistas, 
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objetivando intervir de forma adequada em suas dificuldades. Comungando 

com as ideias de Shor & Freire apud Hoffmann ao dizer: 

O educador libertador tern que estar atento para o fato de que a 

transformacao nao e so uma questao de metodos e tecnicas. Se a 

educacio libertadora fosse somente uma questao de metodos entao 

o problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras 

mais modernas. Mas esse nao e o problema. A questao e o 

estabelecimento de uma relagio diferente com o conhecimento e com 

a sociedade. (SHOR & FREIRE apud HOFFMANN, 1995, p. 114) 

Nesta perspectiva, cabe ao educador repensar suas concepcoes de mundo, 

educagao, homem e sociedade, este precisa ter claro o sentido de suas acoes, 

saber o porque e para que fazer, que tipo de homem deseja formar, quais os 

valores que norteiam suas praticas? Sao questionamentos necessarios para o 

fazer pedagogico. 

O n io comprometimento dos educadores com a reflexao de suas praticas, tern 

se constituido um forte agravante para o processo avaliativo, nao se sabe 

objetivamente o sentido da avaliacao, e desse modo, passa a restringi-la como 

ato burocratico e mecanico a ser cumprido. O professor deve ter consciencia 

que seu papel deve ir alem da transmissao de conteudos, este precisa 

reconhecer-se como ser critico, politico e social, portanto o de agente 

transformador. 

Tudo isso envolve e requer uma reconstrucao do saber da escola, e uma 

formacao adequada dos educadores. Segundo Freire (1997 p. 50) "Como 

professor critico sou um "aventureiro" responsavel, predisposto a mudanca e a 

aceitacao do diferente". 

E nesse contexto que deve se da o entendimento do conhecimento como algo 

mutavel, questionavel e nao como pronto, acabado e determinado na grade 

curricular. 

Assim como, sem uma formacao adequada do educador nao se pode 

configurar mudangas no processo educativo, pois para que estas acontecam e 

precise de atitudes diferentes, e isso requer formacao ampla tanto no aspecto 
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pedagogico, quanto etiea e politica, pois um dos seus papeis do educador e de 

conscientizador, para tanto deve compreender de forma critica a realidade que 

o cerca. 

Como vimos qualquer mudanca que envolva praticas educativas estao 

relacionadas ao ato de reflexao. Nesse sentido Hoffmann argumenta que: 

[...] um professor que nao avalia constantemente a acio educativa, 
no sentido indagativo, investigative, do termo, instala sua docencia 
em verdades absolutas, pre-moldadas e terminals. 
(HOFFMANN, 1995, p. 17) 

Nessa diregao nao se pode separar o ato de educar do ato de avaliar, ambos 

devem ser indissociavel, o educador precisa tomar consciencia que seu 

trabalho consiste em acompanhar cotidianamente o desenvolvimento do aluno 

devendo questionar, refletir e refazer sua acao constantemente. 

Compreendemos, portanto, que a dialogicidade tornar-se uma ferramenta 

preciosa para o professor que busca, de fato, o crescimento intelectual do seu 

aluno, assim como sua insergao no meio social de forma participativa. 

A avaliacao dialogica deve permear todo o processo ensino aprendizagem, 

desde o primeiro dia de aula, pois atraves do dialogo podemos estabelecer 

uma relacao de confianca mutua entre educador/educando, transformando o 

ato de avaliar em troca de experiencias e descobertas, despertando assim o 

gosto de aprender, sabendo que este e um processo constante, interativo, 

assim como permite ao educador um repensar da pratica pedagogica e da 

realidade que o cerca. 

Esta e a condicao primordial do ato educativo, a intencionalidade do dialogo, da 

interagao, conversacao entre os saberes e nao saberes do aluno, sua cultura, 

seu modo de ver a vida, buscando manter uma relacao de troca de experieneia, 

respeitando o educando como sujeito capaz de transformar sua realidade. 
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Dessa forma e necessario nos perguntarmos constantemente sobre o que o 

educador tern conseguido aprender junto aos seus alunos, a interact© entre 

eles, a forma como se da a aprendizagem e como esta e avaliada. E preciso 

inserir os contatos e interacoes nas acoes pedagdgicas com o objetivo de uma 

educacao verdadeiramente socializadora, formadora de conhecimentos, com 

teoria e pratica atuando de forma dinimica na socializacao das relacoes inter e 

extra-escolares. E ainda faz se necessario analisarmos a formacao mediadora 

bem como as formas de avaliacao que permitam uma melhor interacao, 

conforme ressalta Esteban, temos que: 

[...] indagar as vozes silenciadas e as vozes amplificadas nos 

discursos da escola e sobre a escola; interrogar discursos legitimados 

sobre a infancia, sobre a aprendizagem, sobre o ensino, sobre os 

usos escolares da linguagem escrita, sobre os parameiros de 

sucesso ou fracasso escolar. (ESTEBAN, 2006, p. 29) 

Ora faz-se urgente, questionarmos a funcao da escola, o papel do educador e 

educando na reconstruct© da pratica pedagogica, pois precisamos ultrapassar 

os limites impostos por verdades incontestaveis, modelos consagrados de 

educagao que nos impedem de criar, agir diferente, ter posturas diferenciadas, 

por medo de nao dar certo. 

Vivemos em outra realidade, sendo esta muito complexa e dinamica, que 

requer atitudes eticas, coerente, afinal nunca se discutiu tanto sobre educacao, 

avaliacao. Contamos com um acervo teorico bastante numeroso vortado para 

este dinamica de interacao, dialogicidade, o que farta a rede de ensino em 

nosso pais e uma pratica coerente como nos lembra Freire (2006 p. 75) "A 

pratica educativa em que inexiste a relacao coerente entre o que a educadora 

diz e o que ela faz e enquanto pratica educativa, um desastre". 

O que costumamos presenciar e uma dicotomia entre os discursos inovadores 

dos educadores como encontro de praticas pedagogicas mecinicas e 

burocraticas, assim o que observamos em sala de aula e na escola como um 

todo, e a preocupacao instrucionistas e classrficatoria, como acumulo de 

conhecimento pronto. Caracterizando o ensino em nosso pais, Hoffman (2005 

p. 39) afirma que "A celebragao da diversidade e um verdadeiro desafio, 
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porque o modelo classifieatorio que pautou o ultimo seculo da educacao, teve 

sempre por referencial o padrio, uniformidade, a homogeneidade". 

A massificacao escolar acaba por sufocar a diversidade, as singularidades, 

experiencias de vida caracteristicas sociais sao postas de lado em nome do 

coletivismo, as discrepincias que deveriam ser atenuadas acabam por ser 

acentuadas com o distanciamento do educador e a historia de vida dos 

educando. As diferencas nao devem gerar desigualdades, mas permitir a 

convivencia harmonica com o diferente, o oposto. E na interacao por meio do 

dialogo que reside o respeito mutuo. 

Os alunos antes de chegarem a escola ja carregam consigo partJcularidades, 

costumes, conhecimento do senso comum, cultura que leva em conta sua raga, 

classe, religido. Ao tentar diluir a linguagem pr6pria do aluno em nome do 

coletivismo, a escola acaba por ignorar que essas singularidades possibilitem o 

aprendizado, como criar uma cultura de paz se dentro das escolas apenas um 

tipo de cultura (a elitista) e evidenciado? Esta n io aceitagao da cultura informal 

(ou nao) de cada aluno acaba por servir como um obstaculo a aprendizagem e 

uma barreira na interacao em sala de aula. Nesse sentido concordamos com 

Freire quando afirma que: 

[...] o educador que respeita a leitura de mundo do educando 

reconhece a historicidade do saber, o carater historico da curiosidade, 

desta forma recusando a arrogancia cientificista, assume a humildade 

crftica, prdpria da posicao verdadeiramente cientifica. 

(FREIRE, 2006, p. 123) 

Estimula assim o reconhecimento do outro procurando-se tambem reeonhecer-

se, agugando a curiosidade, elevando-a da curiosidade espontanea a 

epistemologica, geradora do conhecimento cientifico. O educador deve estar 

aberto as condigoes de vida de seus alunos, ao espago da escola a 

comunidade, suas necessidades, problemas, interagoes. Intervindo e deixando-

se intervir pelas relagdes sociais que cercam o ambito escolar. 

O papel do educador deve ser constantemente repensado, reconstruindo em 

face do que deve ser ensinado e do que vai realmente virar aprendizado, isto 



30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

porque, mutes vezes em sala de aula ha um distanciamento entre educador e 

educando quando na verdade o educador reafirma seu conhecimento ao 

ensinar, aprendendo tambem atraves de vivencias o sentido epistemoldgico do 

que ensina, enquanto que, o aluno ao deixar-se ensinar contribui para a sua 

aprendizagem e a do professor. A educacao nao e uma via de mao unica, mas 

uma estrada interligada com varias vias de acesso e varios destinos. Desta 

forma o professor deve pautar seu trabalho numa relacao dialogica em que 

ambos, alunos e professores, integrem suas visoes de mundo, e de forma 

critica construam um aprendizado mais amplo. O ensino e acima de tudo uma 

acao socializadora. 

Voltado para seu papel enquanto agente social e preciso que os educadores 

reafirmem seu compromisso com uma educacao que auxilie na formacao de 

seus alunos. Nao apenas no acumulo de conteudos e atividades, mas na 

avaliacao que o aluno faz de si proprio e do mundo em que vive. O docente 

deve pautar sua conduta na busca de atividades coerentes com o seu 

pensamento e nao na pratica autoritaria de quern domina o saber e e, portanto, 

superior a quern o deve assimilar. 

Na pratica pedagogica avaliativa percebemos que atitudes arrogantes e 

inreflexiveis por parte dos educadores tern tornado uma barreira entre 

educador/educando no processo ensino-aprendizagem e segundo Barbosa: 

O principal vilao da histdria da avaliacio e o erro. O erro detectado 
numa resposta de uma prova, em um exercicio, numa fala, num 
trabalho, e fonte de reprovacio, diminuicio de nota e nunca um 
caminho para uma nova forma de trabalho, outra tentativa, um reforco 
[...] (BARBOSA, 2003, p. 121) 

Obstaculos como este tern se constituindo verdadeiros entraves para que se 

repense no processo ensino-aprendizagem, pois quando o educador nao busca 

investigar, analisar refletir o erro, instala-se na pratica pedagogica um momento 

estanque, alunos n io sabem onde en-am e nem o porque, e o professor nao 

indaga esses erros buscando outros caminhos, metodos. Alvarez Mendez apud 

Barbosa nos mostra que: 

=s 



31 

O erro deve ser utiiizado para questional para tirar duvidas, nSo para 
tirar pontos; carater formativo deve ser o de pdr o resultado da 
avaliacao a servico de seus atores. "A avaliacio que aspira ser 
formativa deve estar continuamente a servico da pratica, para 
melhori-la, e a servico dos que dela participam e dela participam e 
dela se beneficiam. 

(ALVEREZ MENDEZ apud BARBOSA, 2003, p. 125 e 126) 

Dentro dessa expectativa o erro deve ser um elo parar que haja um dialogo do 

educador com sua propria pratica, objetivando observar e interpretar as formas 

e percurso que os alunos fazem na construcao de seus conhecimentos, 

servindo de termometro na ktentificacao de melhores metodos e assim poder 

intervir de forma adequada. Desta forma, educador e educando podem de fato 

sentirem-se sujertos participates do processo ensino-aprendizagem. 

O que percebemos no ensino brasileiro e uma preocupacao em acumular 

conteudos e metodos para notas, teoricamente o aspecto qualitativo tao 

difundido e importante, mas precisa traduzir-se em numeros no final de cada 

bimestre. E afinal onde fica a valorizacao da subjetividade, a individualidade, a 

cultura singular e multirracial, a afetividade dos sujeitos! Ideias tao discutidas e 

defendidas na atualidade? 

O educador que acha-se pronto, acabado, age com arrogincia diante de seus 

alunos, nao valoriza a cultura individual destes, substima-os e ignora o que eles 

tern a Ihe ensinar. Desta forma o processo da construcao de um educador deve 

estar centrado na formacao de um ser social democratico, autonomo, 

investigador, cientifico, afetivo, etico, humano. Acrescentando a estas posturas. 

Esteban trabalha com a ideia de que: 

O/a professor/a radicalmente comprometido/a vive o ato educativo 
com tal intensidade que supera a concepcdo de ensino como 
atividade tecnica de transmissio de conteudos. Coloca-se no 
processo ensino-aprendizagem com sua subjetividade, busca o/a 
aluno/a como parceiro/a, tomando o dialogo e a crftica como 
princlpios fundamentals para que o conhecimento os fortaleca 
mutuamente [...] (ESTEBAN, 2006, p. 81) 
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Como vemos o comprometimento e a afetividade em sala de aula e outro fator 

importante, visto que, todo profissional deve gostar do que faz para faze-lo 

bem, sabemos da dificuldade enfrentada pelos educadores no dia-a-dia, a qual 

acaba por corroer seu espirito dinimico, porem e proprio do ser humano 

superar suas limitaeoes em busca e seu proprio engrandecimento pessoal para 

que possa assim se estabelecer como agente transformador. O docente deve 

assim livrar-se de preconceitos, opinioes preestabelecidas, pensamentos 

predeterminados nao permitindo que a forma de ser do aluno (positiva ou 

negativa ao professor) sirvam como ponto de partida para o relacionamento em 

sala de aula. 

E preciso ir alem do primeiro olhar, e necessario conhecer melhor o aluno, seu 

contexto socio-cultural, suas ideias e opinioes sobre o que o cerca, para tanto e 

necessario humildade por parte do professor e coerencia entre o ser, pensar e 

fazer em sala de aula, respeitar a dignidade do educando fazer com que sua 

cultura individual seja valorizada. 

O educador deve buscar o conhecimento do senso comum de seus alunos 

para diferenciar a educacao instrucionista da dialogica, pensar a forma certa de 

agir e fazer certo em sala, pois a realidade desta tern que integrar a realidade 

do modo de vida de cada um. 

A construcao do saber faz-se atraves da mediacao, onde ha um respeito a 

linguagem propria e uma eticidade na conduta formadora, que consiste na 

existencia do educador, a aprendizagem e um processo criativo de se ver no 

mundo atraves da busca, indagagao, inquietude e comprometimento, mais do 

que acumular conteudo e aventurar-se no conhecimento de si mesmo. 



CAPiTULO II 

2. Metodologia 

2.1 Estudo de caso 

No entendimento de Roese apud Matos (2002, p.45-46), estudo de caso refere-

se a: "Urn procedimento utilizado quando selecionamos apenas um objeto de 

pesquisa, visando obter grande quantidade de informacoes sobre o caso 

escoihido e, consequentemente, aprofundando seus aspectos". 

Ainda nessa perspectiva, Matos (2002, p. 46), complementa esse conceito ao 

retratar; "O estudo de caso como forma de investigacao bastante utilizada nos 

cursos de pos-graduacao, sobretudo pela facilidade operacional que 

proporciona". 

Nesse sentido, para alcancarmos os objetivos propostos neste estudo, 

utilizaremos uma pesquisa de carater exploratorio, atraves da coleta de dados 

que sera realizado por meio de observacao e questionario, sendo esse 

composto de questSes objetivas e subjetivas, com a participacao de 

educadores 

Ainda utilizaremos o instrumento de coleta de dados, que sera realizado por 

meio de observacao e questionario, sendo este composto de questoes 

objetivas e subjetivas, com a participacao de educadores e educandos. 

No intuito de esclarecer os conceitos dos instrumentos, enfocando nesse 

primeiro momento o instrumento de observacao, Gil apud Matos define: 

A observacao e uma tecnica muito utilizada, principalmente porque 

pode ser associada a outros procedimentos, por exemplo, a 

entrevista. [...] Devemos ainda lembrar que a observacao deve ser: 

orientada por um objetivo de pesquisa planejada, registrada e ligada 

a proposigSes mais gerais, e que, alem disso, deve ser submetida a 

controle de validade e precisao. (GIL apud MATOS, 2002, p.58) 

Em relacao ao questionario Matos ressalta que: 
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Essa tecnica de investigacao consiste em que, sem a presenca do 

pesquisador, o investjgado responda por escrito a um formulario (com 

questoes) entregue pessoalmente, ou enviado pelo correio. [...] Deve 

possuir cabegaiho em que sera explicada a pesquisa, os objetivos e a 

importancia das respostas, como tambem ser respondido por 

completo, alem da garantia do sigilo das informacdes. 

(MATOS, 2002, p.60) 

Nesta perspectiva, pretendemos com esta pesquisa contribuir para melhoria do 

processo avaliativo, considerando suas implicacoes na aprendizagem dos 

educandos. Sabendo que a avaliacao e um processo continuo e interativo, no 

qual a aprendizagem acontece mutuamente entre educador e educando e na 

relacao dialetica que a permeia. 

2.2 Analise dos Questionarios dos Professores 

Visando obtermos informacdes acerca do pensamento dos educadores e 

educandos sobre a tematica avaliacao, propusemos a realizacao de 

questionarios composto por vinte questoes objetivas e subjetivas, sendo este 

aplicado na Escola E. E. F. Antonio Teodoro Neto, localizada na cidade de 

Sousa-PB. 

No que se refere aos questionarios dos educadores, estes eram compostos por 

dez questoes subjetivas, e foram entregues a oito professores do Ensino 

Fundamental I. 

Todos foram informados sobre o objetivo da pesquisa e tiveram um prazo de 

um mes para devolver os respectivos questionarios. Apesar do longo prazo 

estabelecido, percebemos certa resistencia em aceita-los, porem todos 

terminaram recebendo, entretanto so quatro professores devolveram os 

questionarios no tempo previsto, o restante afirmou ter perdido ou nao dispds 

de tempo para responde-los. 

Quanto a aplicacao dos questionarios dos educandos, continham dez questoes 

objetivas e foram aplicados a vinte alunos que cursam o 2° ano do Ensino 
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Fundamenta I, na oportunidade todos foram orientados e acompanhados no 

que referia-se a natureza das perguntas, sem que intervfssemos em suas 

respostas, considerando que a maioria da turma apresentava dificuldade na 

leitura. 

Dos quatro educadores participantes da pesquisa, nos quais iremos denominar 

de A, B, C e D. Temos A, B e C com formacao em Pedagogia e D estudante 

(pre-concluinte) do Curso de Letras. Todos tern entre cinco e a quinze anos de 

servico como docente. 

Ao serem indagados sobre a forma de como costumam avaliar seus alunos. 

Todos afirmaram que a avaliacao se da no dia-a-dia por meio de variados 

atividades e manifestagoes doa alunos, buscando encontrar as dificuldades e 

melhorar o ensino-aprendizagem. Este aspecto nos faz refletir o que afirma 

Lima: 

A avaliacao em sala de aula, numa perspectiva de processo dinamico 
e continuo de diagnostico e acompanhamento deve possibilitar a 
criacio de nexos entre ensino e aprendizagem, apontando pistas 
para a superacao dos obstaculos enfrentados pelos educandos e 
tambem pelo educador durante a realizacao de tarefas e desafios de 
claros prop6sitos. A observacao das manifestacoes dos educandos 
representa um metodo valioso do acompanhamento de sua situacao 
de aprendizagem. (LIMA, 2003, p. 110) 

No que diz respeito a concepgao de avaliacao, posta no segundo 

questionamento, o professor A entende quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Avaliar e uma forma de 

acompanhar o desenvolvimento do aluno em sala de aula, compreendendo as 

formas como o saber sistematizado esta sendo assimilado pelo aluno." Os 

professores B, C e D compreendem como um processo abrangente que implica 

reflexao sobre a pratica, buscando captar avancos e dificuldades, concepcoes 

estas que nos faz concordar com Hoffmann: 

A avaliacao e a reflexao transformada em agio. Agio, essa, que nos 
impulsions a novas reftexdes. Reflexao permanente do educador 
sobre sua realidade, e acompanhamento, passo a passo, do 
educando, na trajetoria de construcao do conhecimento. Um processo 
interativo atraves do qual educandos e educadores aprendem sobre 
si mesmos e sobre a realidade escolar no ato proprio da avaliacao. 
(HOFFMANN, 1995, p. 18) 
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No tocante aos instrumentos que se considera ideais para verrficar a 

aprendizagem dos alunos, a professora A diz que se devezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Levar em 

consideragao o contexto social onde o aluno esta inserido e trabalhar os 

conteudos de acordo com a necessidade e individualidade de cada um, 

realizando mecanismos de avaliagao que se adequem a tal realidade." A 

professora B enfatiza que a sua escola precisa adquirir novas formas de avaliar 

a partir da vivencia das situacoes concretas em que o aluno esta envolvido. Ja 

os professores C e D citam alguns instrumentos utilizados no dia-a-dia como: 

livros, jogos pedagogicos, debates (DVD), exposicao de trabalhos, nos quais os 

alunos expressam suas opinioes. Tais respostas dao conotacao da 

complexidade e multidimensionalidade que insere-se a avaliacao. Conforme o 

que e exposto por Hoffmann: 

Os significados que o avaliador constroi sobre o aluno vao muito alem 
do que instrumentos objetivos podem captar. [...] n§o se restringe ao 
uso de instrumentos formais em tempos predeterminados, mas se 
efetiva na vitalidade intelectual da sala de aula, abrangendo as 
situacoes previstas e as inesperadas - acao mediadora que so ocorre 
se o professor estiver atento a evolugao do aluno, analisando o 
conjunto das atividades escolares; observando o seu convfvio com os 
outros e ajustando as propostas pedagogicas continuamente. 
(HOFFMANN, 2005, p.33,34) 

Compreendemos que e importante a variedade de instrumentos, mas que e 

fundamental tracar metes, objetivos quanta a sua aplicabilidade partindo das 

necessidades reais dos educandos que devem ir alem do diagnostico, pois 

deve permitir o refletir, o dialogar com o processo educativo. 

No quarto questionamento os professores foram indagados sobre qual a sua 

postura diante dos erros dos educandos. Todos de forma unanime 

concordaram que diante dos erros e dificuldades dos alunos e necessaria uma 

postura investigativa, ou seja, buscar questionar fatores que ocasionaram ou 

induziram ao erro, visando assim um novo direcionamento. Nesta perspectiva 

Alvarez Mendes apud Barbosa nos coloca que: 
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O erro deve ser utilizado para questionar, para tirar duvidas, nao para 

tirar pontos; o carater formativo deve ser o de p6r o resuitado da 

avaliacio a servico de seus atores. "A avaliacio que aspira ser 

formativa deve estar continuamente a servico da pratica para 

melhora-la, e a servico dos que dela participam e dela se beneficiam. 

(ALVAREZ MENDES apud BARBOSA, 2003, p. 125/126) 

Relacionando a quinta pergunta sobre a forma de como se relaciona ao ato 

avaliativo ao fracasso escolar, as professoras em sua maioria revelam 

compreender que apesar de se falar e avaliacao continua, processual e 

diagnostica ela ainda encontra-se arraigada em praticas tradicionais e 

classificatorias, tendo a nota como o fim de um processo e nao como um meio, 

muitas vezes age como "instrumento de pressao", e como consequencia se da 

muita coesao e fracasso escolar. Dessa forma, Hoffmann afirma que: 

Praticas avaliativas autoritarias sio menos espalhadas por nossas 

escolas. Detonam a toda hora e mutilam o desejo de aprender de 

criangas e jovens. Despertam sentimentos de opressio, de 

inseguranca, de injustica, de exclusao pelas sentencas de fracasso 

escolar. (HOFFMANN, 2005, p.37) 

Perguntados na questao seis, sobre como se interpreta os diferentes niveis de 

aprendizagem, houve um entendimento tambem similar, quando afirmam que 

os niveis de aprendizagem devem ser observados e respeitados, uma vez que 

cada um tern uma forma de aprender. A professora A complementa e ressalta 

dizendo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A partir das observag&es e posslvel defmir estrategias para 

aplicagao dos conteudos e metodos avaliativos." Nestes direcionamentos 

Hoffmann confirma que: 

Compreendendo os diferentes jeitos de viver e de aprender de cada 
aluno, estaremos propondo espagos e tempos educativos adequados 
as suas possibilidades cognitivas e as suas necessidades afetivas. 
Significa compreende-los no que apresentam de diferentes, de unico 
e peculiar como aprendizes e atende-los com base nesse 
conhecimento oferecendo-lhes o direito a melhores e mais dignas 
oportunidades de aprendizagem no ambiente escolarizado. 
(HOFFMANN, 2005, p.42) 

No que concerne a questao sete os professores foram perguntados qual o 

desafio da pratica avaliativa, todos responderam de forma diferente. Desta 

forma destacamos uma dada resposta, na qual foi colocado que "O grande 

desafio da pratica avaliativa e romper com as praticas da escola tradicional, 

desde as concepgoes que se tern o planejamento escolar, posturas da escola 
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desde as concepgdes que se tern o planejamento escolar, postures da escola 

como um todo, ou seja, e necessaria uma mudanga estrutural colocando em 

pratica os discursos da avaliagao."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desse modo Vasconcellos enfatiza que: 

A Avaliacio escolar esta relacionada a uma concepgio de homem, 

de sociedade [...], ao Projeto Pedagogico da instituigio. E justamente 

aqui que encontramos uma distorgao, qual seja uma dtstincia muito 

grande entre o discurso e a pratica, [...] N io se pode conceber uma 

avaliacio diferente, emancipatdria, num processo de ensino passive 

alienante; se o conteudo nio e significativo, como a avaliacao pode 

se-lo? [...] Enquanto o professor nio mudar a forma de trabalhar em 

sala de aula, diftcilmente conseguiri mudar a pratica de avaliacao 

formal, decorativa, autoritaria, repetitiva, sem sentido. 

(VASCONCELLOS, 1992, p.32/35) 

Dando sequencia ao questionario interrogamos sobre como vem sendo 

desenvolvida as praticas avaliativas em sua escola todos afirmaram que ainda 

deixa muito a desejar apesar de reconhecer que algumas tentativas de 

mudancas s io feitas, assumem que continuam "presos" a escola tradicional. 

Nesse sentido Esteban coloca que: 

A transformacio do sentido da pritica pedagogica demanda um 

questjonamento tanto de condigdes materials de trabalho, de sua 

estrutura, objetivos e organizagio, quanta das concepgdes, valores e 

conhecimentos subjacentes ao processo ensino/aprendizagem. 

(ESTEBAN, 2006, p. 54) 

Na nona questao, os professores foram abordados a respeito da forma que o 

corpo docente se auto-avalia, os educadores de forma homogenea 

responderam que se da por meio de reunioes, planejamentos, cursos, 

buscando refletir sobre o trabalho realizado em sala de aula. Desse modo 

Hoffmann ressalta que: 

Um professor que nio avalia constantemente a agio educativa, no 

sentido, indagativo, investigativo, do termo, instala sua docencia em 

verdades absolutas, pre-moldadas e terminals. 

(HOFFMANN, 1995, p. 17) 

Conciuindo os questionamentos feitos aos professores foi perguntado que 

estrategias eles consideravam relevantes para tornar a avaliacao uma pritica 

inclusiva. Todos os professores afirmaram de maneira geral a necessidade de 

considerar o aluno como protagonista da sua historia, estar aberto para a 
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diversidade, sendo que a professora C cita Hoffmann para afirmar que e 

precisozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Avaliar-se para formar aprendizes por toda a vida para preservar e 

garantir a dignidade de criangas e jovens, sua seguranga, sua iiberdade, sua 

confianga na humanidade." Ainda nessa linha de pensamento Mantoan 

acrescenta que: 

[...] ensinar atendendo as diferencas dos alunos, mas sem diferenciar 
o ensino para cada um, depende, entre outras condicoes, de se 
abandonar um ensino transmissivo e de se adotar uma pedagogia 
ativa, dialogica, interativa, integradora, que se contrapoe a toda e 
qualquer visao unidirecional de transferencia unitaria, individualizada 
e hierarquica do saber. (MANTOAN, 2003, p. 70/71). 

Contudo percebemos que tornar o ato avaliativo numa proposta inclusiva, 

requer um dimensionamento de um ensino democratico, etico, no qual 

professor e aluno discutem juntos, constroem o conhecimento por meio do 

dialogo reflexivo, questionador. Desse modo e necessario entender a avaliacao 

como um processo pelo qual se busca o desenvolvimento integral do 

educando, reconhecendo assim suas especificidades e necessidades, 

buscando um acompanhamento efetivo, atento, estando, portanto abertos para 

a diversidade e para a pratica de uma avaliacao dinamica, interativa e inclusiva, 

capaz de acolher o educando, buscando o seu desenvolvimento pleno desde 

os aspectos congnitivo, afetivo e social. 

2.3 Analise dos Questionarios dos Alunos 

O questionario foi aplicado em uma turma de 2° ano do Ensino Fundamental I, 

sendo que no dia de sua realizacao, 07 deles nao estavam presentes, este 

constava 10 perguntas objetivas que abordavam pontos pertinentes a 

avaliacao. Inicialmente houve uma discussao sobre a tematica e tambem a 

natureza da pesquisa, sem que nosso diseurso pudesse intervir no 

direcionamento do questionario. 

Um fato nos chamou a atencao, quando na entrega dos questionarios fomos 

perguntados de forma geral pelos alunos se era uma prova, demonstrando uma 
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inquietacao unajiime. Sendo informados mais uma vez que se tratava apenas 

de uma atividade, na qual iriam expor o seu pensamento, passando desse 

modo a ficarem menos tensos, e assim, demos inicio a aplicacao da pesquisa. 

Ao serem indagados se ja repetiram de ano, obtivemos os seguintes 

resultados: sim para um total de 07 alunos, e nao para o que equivale a 13, 

totalizando o numero de 20 participantes. 

Ainda relacionado ao primeiro questionamento, continuamos perguntando aos 

que deram respostas positivas (sim), quantas vezes ficaram reprovados; 03 

afirmaram ter repetido uma vez, 02 disseram que por duas vezes e tambem 02 

disseram ter ftcado repetido por tres anos. Tal realidade nos remete a serios 

questionamentos quanto ao ato avaliativo, que na maioria das vezes deixa de 

cumprir seu essencial objetivo que e o de acompanhar, intervir, melhorar a 

aprendizagem dos alunos buscando uma melhoria da qualidade do ensino. 

Desse modo esses dados nos fazem refletir sobre o que diz Mantoan: 

A escola brasileira e marcada pelo fracasso e pela evasao de uma 
parte significativa dos seus alunos [...] Esses alunos sao sobejamente 
conhecidos das escolas, pois repetem as suas series varias vezes, 
sao expulsos, evadem e ainda sao rotulados como malnascidos e 
com habitos que fogem ao prototipo da educacao formal. 
(MANTOAN, 2003, p. 27) 

No que se refere a segunda questao, perguntamos o que eles entendem por 

avaliacao. Oito deles afirmaram ser um momenta de prova, 03 atribuicao de 

notas, 04 aprovagao ou reprovacao e 05 um momenta de aprendizagem. 

Entendimento que no geral, associamos a uma concepcao de avaliacao 

pautada em praticas tradicional classificatoria, que trata de selecionar, 

hierarquizar os sujeitos. Desse modo Hoffmann nos alerta que: 

O equivoco da escola, decorrentes das praticas 

classificatorias esta em transformar a aprendizagem em 

necessaria, obrigatdria, em aprender sempre para 

alguma coisa: aprender para ir para a primeira serie, 

para fazer prova, para tirar uma nota, para passar de ano 

[...] (HOFFMANN, 2005, p. 35) 
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Dando continuidade ao questionario, os alunos foram indagados sobre como se 

sentem no momento da prova, e 11 deles misturam os mais variados 

sentimentos, dentre eles demonstram ficar: nervoso, confuso e ansioso. Ja de 

09 alunos, 05 afirmaram que se sentem confiantes, mas ansioso e 04 apenas 

confirmaram sentimento da confianca. Diante das afirmacoes percebemos o 

que bem descreve Luckesi (1995 p. 40). "De instrumento de diagnostico para o 

crescimento, a avaliacao passa a ser um instrumento que ameaga e disciplina 

os alunos pelo medo". 

Percebemos que a avaliacao no entendimento dos alunos se traduz num ritual, 

com dia e hora marcados, gerando sentimentos confusos. Neste sentido 

Vasconcellos ressalta que: 

Muitos educadores tern dificuldade em admitir a influencia dos fatores 

socio-afetivos na educacao escolar. Sabemos, no entanto estes 
fatores podem ser decisivos, nio no sentido de constituirem um 
caminho especial de construcao de conhecimento, mas no sentido de 
poderem funcionar como elemento de bloqueio de aprendizagem; 
basta ver os a o comuns casos de "branco". 
(VASCONCELLOS, 1992, p.37) 

Na quarta questao, os educandos foram perguntados como o professor avalia 

sua aprendizagem. A grande maioria afirmou que a avaliacio e feita atraves de 

prova. Desse modo Vasconcellos faz algumas consideracoes a respeito dessa 

pratica: 

A avaliacao tipo prova individual revela o passado, aquilo que se 
estruturou no sujeito, nao dando conta de avaliar aquilo que esta em 
desenvolvimento, em processo de vir-a-ser, que poderia desabrochar 
na interacao com os colegas, como professor, atraves de atividades 
de outro tipo. (VASCONCELLOS, 1992, p.39) 

No que diz respeito ao quinto questionamento, os discentes foram interrogados 

com relacao ao que sentem quando tiram note baixa. De forma geral 

responderam que ficam tristes. Desta forma percebemos que o tipo de 

avaliacio, no qual produz sentimento de sofrimento nao condiz com o real 

sentido do ato avaliativo, fata esse bem caracterizado nas eolocacoes de 

Albuquerque: 
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A avaliacio e "querer bem" pleno de respeito e generosidade. E um 
ato de amor, de humildade e de coragem. E, portanto indispensivel 
que a avaliacio produza vida, libertacio, condenando qualquer tipo 
de violencia, que humilhe, destrate, exclua. [...]. Ela estimula 
educadores, alunos e todos os que fazem a escola a desejarem a 
propria avaliacio como algo que produz o bem comum. Ela e 
produtora de alegria, de participacio na aula, de vontade de aprender 
e de estar na escola. Ela co-participa da escola democratica. 
(ALBUQUERQUE, 2008, p. 18/19) 

Prosseguindo o questionario foi feito a seguinte pergunta: Que atitudes voce 

percebe do professor, quando voce erra? A maioria dos educandos afirmou 

que o professor busca melhorar a aprendizagem. Devemos estar atentos para 

a forma como se ve o erro do educando, o que o professor compreende por 

erro e acerto dentro do processo educativo, quais suas concepcoes acerca da 

aprendizagem e seu processamento pelos educandos. Assim sendo, Hoffmann 

diz que: 

A intervencao do professor, entio, deve ser verdadeiramente 
desafiadora, nunca coercitiva (nio e assim!) ou retificadora (dando a 
resposta certa), mas devolvendo suas hipoteses sobre a forma de 
perguntas ou realizando novas tarefas no sentido de confrontar o 
aluno com outras respostas, diferentes e contraditorias, para leva-lo a 
defender o seu ponto de vista ou reformuta-lo. Esse e um processo 
gradativo, lento, que exige o saber esperar pelo momento do aluno. 
Diz-se que o individuo aprende porque se desenvolve e nio o 
contririo o individuo se desenvolve porque aprende. 
(HOFFMANN, 1993, p. 80) 

Quanta ao setimo questionamento sobre se os educandos participam das 

aulas, 11 afirmaram que sim e 09 disseram que as vezes. O que nos faz refletir 

sobre a necessidade de dialogar com o aluno que rompa com visao 

behaviorista, como nos coloca Hoffmann: 

[...] entende-se o dialogo como o "perguntar e ouvir respostas". O 

professor transfere o conteudo ao aluno e verifica posteriormente o 

quanta o aluno aprendeu. Entendo que a avaliacio, enquanto relacio 

dialogica, vai conceber o conhecimento como aeio-reflexao que se 

passa na sala de aula em direcio a um saber aprimorado, 

enriquecido, carregado de significado, de compreensio. 

(HOFFMANN, 1993, p. 148) 
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Nesta perspectiva, professor e aluno caminham juntos na construcao do 

conhecimento, ambos sao sujeitos participates do processo ensino-

aprendizagem, que deve se da interativamente. 

Ja no tocante a oitava questao, quando interrogados sobre como o professor 

incentiva a participacao dos alunos nas aulas? Observamos que a maioria dos 

alunos afirmou que o incentivo ocorre por meio de perguntas. Nos reportamos 

desse modo as coloeagoes feitas por Hoffmann anteriormente, que nao 

podemos nos limitar a perguntas e respostas, mas sim a uma reflexao e 

questionamentos sobre o sentido do que e estudado, propiciando uma 

aprendizagem significativa. Neste sentido Albuquerque apoiado nas 

contribuicoes freirianas vem ressaltar esses principios da avaliagao quando em 

sua fala diz que: 

A avaliacao se fundamenta na relacao dial6gica e precisa realizar-se 
nela - ser dialogo. [...] a participacio e o dialogo critico sio condicoes 
para a sua recriacio numa perspectiva emancipadora. [...] a 
avaliacio e problematizadora, desafiadora, estimuladora da 
"curiosidade epistemoldgica". Ela e acio colaborativa dos professores 
com os seus alunos e entre os prbprios pares, visando a 
compreensio do processo de aprendizagem e sua efetiva 
concretizacio. [...] (ALBUQUERQUE, 2008, p. 18) 

O questionario segue com o nono quesito que pergunta: Em sua opiniao a 

avaliagao serve para: dar nota ou acompanhar sua aprendizagem? Os 

discentes de forma geral afirmaram que e dar a nota. Dessa forma a 

aprendizagem nao e tao enfatizada ou compreendida pela maior parte dos 

alunos, como aspecto primordial do processo educativo e avaliativo, sendo 

assim, a avaliagao expressaria apenas um aspecto quantitative classificatorio 

e competitive O que tao bem descreve Hoffmann ao afirmar que: 

Para que se avance nesse sentido, e necessario tomar outro rumo 

em educacao, em avaliacao, eliminando-lhe o aspecto de competicio 

social feroz, de valor funcional, de aprender, produto de saber/premio 

que a escola passou a inculcar nas eriancas desde pequenas. 

(HOFFMANN, 2005, p. 36) 
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Precisamos, pois despertar o desejo de aprender nos alunos, estes necessitam 

se descobrirem sujeitos ativos, construtores de seu conhecimento, 

reconhecendo sua utilidade e aplicabilidade em sua vida cotidiana. 

Concluindo o respectivo questionario, foi perguntado como os educandos 

gostariam de serem avaliados? 13 dos 20 alunos participates, responderam 

que atraves de sua participacao nas aulas. Sendo que sete optaram por 

trabalhos e provas. Percebemos que a maioria dos alunos espera que a 

avaliacao seja praticada dentro do seu real sentido o de acompanhar a 

aprendizagem do aluno, possibilitando ao mesmo melhora-la, aperfeicoa-la 

cada vez mais, conforme Hoffmann: 

O olhar avaliativo busca essencialmente captar a 
dinamica do processo de conhecimento do aprendiz: 
perceber o que ha de diferente em todos os sentidos no 
que ele avancou nas ideias novas que "agora" 
apresenta-se, adquiriu em tal tarefa, "maior" habilidade 
ou destreza, etc. Evolucao, movimento, obstaculo, 
desvio, salto, diferenca sao expressdes implfcitas a 
concepcao de avaliagao mediadora e que, portanto, 
dizem respeito ao olhar avaliativo do aprender no sentido 
amplo e multidimensional. (HOFFMANN, 2005, p. 32) 

Contudo, fica claro que apesar de nao compreender de forma conceitual o 

termo avaliacao, os alunos ao direcionar a forma com que gostaria de ser 

avaliados, inferem a essa pratica um sentido de processo dinamico, continuo 

que se da cotidianamente na sala de aula, mediante suas construcdes, 

acertos/erros, hipoteses que sao construidas e desconstruidas por eles de 

forma constante em suas participacdes diarias junto aos educadores. 

2.4 Vivencias e Desafios 

Partimos entao para a parte pratica de nossa pesquisa, atuando como docente, 

objetivando assim colocarmos em acao estudos referentes a tematica 

avaliacao. 

Esta vivencia se deu na Escola Estadual de Ensino Fundamental Antonio 

Teodoro Neto, na cidade de Sousa-PB, em uma turma de 2° ano, sendo 

composta por vinte alunos entre os meses de setembro e outubro de 2009. 
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Todo planejamento foi elaborado dentro de uma proposta dialogica, mediadora, 

na qual oportunizasse a construcao compartilhada do saber, conforme afirma 

Hoffmann: 

E precise fazer o exerclcio de "aprender a olhar" aluno por aluno, 
conhecendo seu espaco de vida, suas iniciativas, seu fazer de novo, 
seus afetos e desafetos, dissonancia. Pensar em cada aprendiz de 
uma sala de aula, acabando Com os anonimatos, valorizando-os 
como sujeitos de sua propria histdria, assumindo o compromisso, 
como educadores. De otimizar tempos e oportunidades de aprender. 
(HOFFMANN, 2005, p. 15) 

Desse modo colocamos em evidencia um dos principais fundamentals para que 

haja uma construcao de conhecimento significativo, o intercambio entre os 

saberes, a valorizagao de casa sujeito, como capazes de atuar na sociedade 

sabendo que todo ser humano e unico, singular e precisa assim ser concebido, 

respeitando-os em todas as suas dimensoes: social, afetiva cognitiva, etica 

entre outros. 

Neste sentido iniciamos nossas atividades na Escola, com a apresentacao do 

docente e discentes sendo esse um momenta de muita expectativa e 

ansiedade. Na oportunidade foi exposto o nosso objetivo durante o estagio, 

momenta no qual surgiram varios questionamentos, os quais muito oportunas 

para enfatizar a necessidade de dialogo em nossas aulas, pois como 

afirmamos o conhecimento so se concretiza quando ha por parte de todos os 

envolvidos na acao educativa a necessidade de questionar discutir, o interesse, 

a curiosidade, o prazer em aprender e portanto devendo haver uma interacao 

entre professor/ aluno e conhecimento. 

Aproveitando a participacao e empolgacio dos alunos que comentavam e 

surgiriam aulas animadas e diferentes, prosseguimos o segundo momenta da 

aula com a aplicacao da dinamica do sorteio que tinha como objetivo integrar 

os alunos, reconhecer as qualidades dos companheiros, valorizando o que 

cada um tern de melhor. 
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Cada aluno recebia a caixa com o presents que deveria ser ofertado ao colega 

com a qualidade destacada no texto lido pelo educador. Percebemos a alegria 

em cada aluno ao receber aquele presents, ressaltado pela qualidade que Ihe 

era atribuida, que muitas vezes permanece adormecida. Apesar da timidez no 

inicio da dinamica, podemos percebe no decorrer desta, um ciima de 

entrosamento, surpresa e alegria, desenhado em cada rosto dos educando. 

Por meio desta dinamica pudemos trabalhar a importancia de cada educando 

na sala de aula, suas individualidades, jeitos de ser, agir, falar, enfatizando 

seus valores e atuacao como educando cidadaos. Alem de ter propiciado uma 

abertura para o dialogo e conhecimento do outro, elementos tao pertinentes 

para nossa convivencia e relacao pedagogica. 

As atividades da semana segue este direcionamento de auto-conhecimento, 

entrosamento e quebra de gelo, e outras oportunidades foram surgindo e bem 

aproveitadas, como o desenvolvimento de um teatro de fantoche, juntamente 

com a turma do 1° ano da Estagiaria que tambem partilhava esses momentos 

na Escola. 

A referida atividade desenvolvida no patio da Escola, sendo que esta chamou 

muita atencao dos alunos, todos se envolveram e participaram da contacao da 

historia de Chapeuzinho Vermelho o que nos rendeu muitos comentarios e ate 

dramatizacao na sala de aula de outros classicos da literatura infantil. 

Ao termino de semana aproveitando a atividade grupal, optamos por fazer uma 

avaliacao coletiva, enfatizando sempre o compromisso e a responsabilidade de 

cada um em relacao as opinioes emitidas. Muitos ficaram agitados e inquietos, 

alguns indagavam se era para dar notas a eles ou ao professor. Esclarecemos 

na oportunidade o verdadeiro sentido da avaliacao, seus objetivos, a forma 

como acontece e os envolvidos no processo avaliativo, como nos lembra 

Melchior; 
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A avaliacao nio deve ser realizada s6 pelo professor e, somente, 
sobre os resultados dos alunos. Professor avaliam seus alunos e se 
auto-avaiiam e alunos avaliam seus professores e se auto-avaliam, 
considerado o contexto como um todo, pois importa saber nio sd o 
resultado, mas o principal e identificar as causas da ineficicia do 
processo e estas, necessariamente, nio precisam estar nos alunos, 
mas podem estar relacionadas a qualquer uma ou as inumeras 
variaveis do processo. (MELCHIOR, 2001, p. 49) 

Mediante esta avaliagao pudemos observar a falta de habito e uma erronea 

compreensao do sentido da avaliagao que para a grande maioria representava 

ameaga, temor, punigao sentimentos repudiantes que os fazem sentir-se 

incapazes. 

Com relacao as atividades e metodologias utilizadas ate entao, os educando 

opinaram de forma positiva sugerindo que as aulas deveriam continuar de ser 

desenvolver de forma divertida e ludica. 

Assim, crescer a expectativa pelas aulas diferentes e o compromisso de aliar 

conteudos a dinamicidade, ao desafiador, ao cotidiano do aluno. 

Seguimos entao o nosso trabalho com o desenvolvimento do texto "Maria vai 

com as outras", que despertou muita polemica, discussao, exemplificagao de 

situacoes concretas, gerando muita reflexao. Percebemos os deste modo que 

quando ha contextualizagao entre o que e estudado e a vivencia dos alunos, ha 

mais interesse e reciprocidade, uma vez que estes podiam opinar e reconhecer 

a utilidade dos estudos em sua vida. 

Desse modo desenvolvemos os conteudos sempre atrelados a realidade dos 

educando, fazendo com que estes percebessem e reconhecessem a 

importancia de cada estudo realizado na escola. 

Todos os dias avaliavamos nossas aulas, emitindo opinioes, sugestoes de 

como toma-las mais proveitosa. Pratica essa que e confirmado por Cordeiro 

(2007 p. 161) "Todas as atividades realizadas em classe podem e devem ser 

objeto de avaliagao"... "Ensino- aprendizagem e avaliagao ocorrem 

simultaneamente..." 
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Sabendo da compiexidade do ato avaliativo e de importancia como elo do 

processo ensino aprendizagem, buscamos, pois estar atentos a toda e 

qualquer manifestacao dos alunos, fazendo de cada momento da aula, uma 

oportunidade de aprendizagem, dialogo e construcao mutua do conhecimento. 

Dentre esses momentos podemos destacar os reservados a rodas de 

conversas, auto-avaliacao, exposieao de trabalhos e emissao de opinioes 

atribuidas a cada um deles. Nossas aulas sempre primavam pelo dialogo, pois 

conforme afirma Cordeiro (2007, p. 98) "Se o dialogo nao resume todo o 

processo educacionai, certamente ele e o seu nucleo, a sua porcao principal e 

central. 

A partir dessa segunda semana realizamos com os educando a auto-avaliacao 

que abordava alguns aspectos: afetivo, cognitivo, social, etico, sendo esta 

efetivada por meio de uma ficha xerografada composta por perguntas simples 

referentes as atitudes. De inicio ainda houve aigumas perguntas do tipo: E uma 

prova? Ocasiao em que um dos alunos respondeu que nao era apenas para 

saber de sua vida, o que complementei afirmando que por meio daquelas 

perguntas nos iriamos busear melhorar as aulas, trabalhar o que era 

necessario para cada um, assim como refletir sobre nossas atitudes. Nesta 

perspectiva Melchior afirma que: 

A auto-avaliacao e importante, tanto para o professor como para o 
aluno, refletirem sobre a sua agio; estabelecerem paralelo entre a 
sua percepcSo sobre desempenho e a percepcao que os outros t§m 
sobre a mesma; estabelecerem metas para a etapa seguinte e para 
melhorarem o conhecimento de si mesmos. 
(MELCHIOR, 2001, p. 61). 

Com a auto-avaliacao, os alunos se descobrem como sujeito dos processos 

ensino-aprendizagem, assim tambem sentem prazer e compromisso com o 

mesmo. 

Pautados na auto-avaliacao, buscamos adequar as atividades propostas para 

terceira semana, uma vez que observamos aigumas dificuldades recorrentes 
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em alguns alunos, o que permitiu um melhor direcionamento de conteudos que 

deveriam ser revisados, assim como temas pertinentes para discussao coletiva. 

Partindo dessa realidade selecionamos textos como fibulas, poesias que foram 

trabalhadas de forma dinamica participativa como a tartaruga e a lebre, o galo 

e grilo, sapo e o boi, a ra invejosa, a casa, que abordaram questoes referentes 

ao cotidiano dos alunos. 

As atividades de matematica seguiam este mesmo direcionamento, partimos 

da vivencia e necessidade dos aducandos, a exemplo do mine mereado que 

exigia deles a participacao efetiva na pesquisa de precos e lugares mais 

baratos. Com esta atividade, alem de trabalhar com o concreto, despertou nos 

alunos a utilidade dos estudos em sua vida pratica. 

Podemos destacar que com a convivencia pautada na dialogicidade e 

oportunidade de livre expressio sem o medo de errar, pudemos formar um elo 

de confianca, respeito, amizade e afetividade, permitindo assim um maior 

contato e aproximacao com a realidade de cada aluno, o que possibilitou 

observarmos a ausencia dos pais na educacao dos filhos, poucos tinham o 

compromisso e a atencao necessaria para o desenvolvimento escolar dos 

filhos, o que dificultava muito o nosso trabalho, em especifico com os educando 

repetentes que eram desacreditados tanto pela familia como pela escola, pois 

alguns alunos eram repetentes pela terceira vez, e nesses residiam a ausencia 

de atencao, de acreditar em suas potencialidades, capacidades adormeeidas. 

Mas cremos que a semente do acreditar, do valorizar foi lancada e so precisa 

ser cultivada no dia-a-dia desses alunos, para que possam sentir-se capazes 

novamente, ganhar confianca nas suas potencialidades e respeito pela suas 

individualidades, tantas vezes envolvidas com nossos rotulos e pre-julgamento. 

Nesse sentido Hoffmann, nos lembra que: 

Todos aprendem todos os dias, de jeitos diferentes, coisas diferentes. 
O olhar avaliativo precisa ser tao flexivel quanto a propria diversidade 
do contexto educacionai, ao inves de se pautar por padrSes fixos, 
elitJstas e comparativos que so servem para menosprezar as 
condicSes reais de aprendizagem de criancas e jovens. 
(HOFFMANN, 2005, p. 31) 
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Neste sentido buscamos olhar a cada um, observando o que tinham de melhor, 

vendo as capacidades, potencialidades, desenvolvendo atividades adequadas 

aos niveis de cada um, sabendo que cada aluno tern seu ritmo, seu jeito de 

aprender, assim como de atribuir sentido as coisas e e ai onde reside a grande 

riqueza da diferenca, a oportunidade do compartilhar saber, como bem nos 

lembra Esteban (2006, p. 97) "A compensagao da complexidade do processo 

ensino/aprendizagem indica o ensinar e o aprender como movimentos 

compartilhados, em que os sujeitos transitam entre os dois pontos, mesclando 

os papeis". 

Neste clima de companheirismo se aproxima nossa despedida, juntos 

passaremos nossa ultima semana. Continuamos a desenvolver atividades 

normais, como o texto "A casa e o seu dono", que envolveu os educando, pois 

seriam os personagens da historia, conforme a historia fosse lida os alunos 

diziam seus nomes que deveriam rimar no final de cada estrofe. Segue 

tambem os momentos de revisSes de conteudos, ate entao diagnosticados 

como os mais recorrentes nas dificuldades apresentadas por parte dos alunos. 

E chegada a hora de nos despedirmos, e para tanto planejamos um momenta 

de confratemizacao, que se deu com o desenvolvimento de dinamica "Festas 

das cores", tal dinamica objetiva integrar os educando, despertar atitudes de 

aceitacao, valorizacao do diferente, gerando e fortalecendo gestos de 

fraternidade e amizade. 

Distribuimos cartdes aleatoriamente, neles alem das cores, haviam frases que 

seriam lidas pelos alunos na medida em que o texto fosse narrado como 

exemplo da cor pretazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Meus amigos, educar para a paz e para a solidariedade 

e tambem ver as tristezas ao nosso redor, saber ouvir, tentar tomar o mundo 

melhor". 

Vale salientar que a dinamica iniciou-se com a participacao do personagem do 

rei que enfoca a importancia de cada participante na festa das cores e 

fmalizou-se tambem por ele com a leitura da seguinte frase: "Amigos, voces 

viram o que faz o vento da discriminagao, da exclusSo e da mentira, da malicia 



51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da inimizade. Vamos iutar contra tudo isso, vamos nos unir a servigo da paz e 

da solidariedade. Eu vos envio a serem aquarela, para fazer briihar o sol da 

esperanga e ajudarem a tomar o mundo melhor". 

Ao termino da dinamica percebemos que todos os alunos se sentiram 

renovados, animados e entusiasmados. Aproveitando o clima de descontracao 

explicamos que este seria o nosso ultimo momento juntos e que no dia 

seguinte as aulas seriam ministradas pela professora titular. Falamos da 

satisfacao de compartilharmos todos esses momentos e vivenciarmos 

experiencias linicas e inigualaveis como estas. Ficamos muito emocionadas 

com os bilhetes e palavras carinhosas, pois conseguimos firmar um belo laco 

de amizade. 

Esta experiencia nos fez refletir sobre a importancia de nosso papel como 

educador, aquele que forma sujeitos criticos, participativos, sabendo que nao e 

nada facil, pois trata-se de um trabalho com seres que pensam, agem, sentem 

de forma diferente e portanto requer de nos amor, compreensao, dedicacao, 

uma formacao ampla que transborde os muros do instrucionismo. 

2.5 Caracterizacao da instituicao escolar 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental "Antonio Teodoro Neto" localiza-se 

na Rua Vereador Jose Formiga S/N, Conjunto Augusto Braga na cidade de 

Sousa, Paraiba. 

A escola em evidencia tern sua origem no ato generoso do jovem advogado 

"Antonio Teodoro Neto" que tinha um terreno nessa localidade, pensando na 

comunidade doou esse terreno que pertencia a sua familia para beneficiar as 

criancas que ali viviam. 

Inicialmente, a instituicao, depois de construida, no governo de Wilson Braga, 

passou um longo periodo sem funcionamento. Contudo, a comunidade, 

sentindo a necessidade partiu para a luta. Com firme proposito uma turma de 
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professores emergenciados, com forca e determinacao de verem funcionando 

aquele local privilegiado foram em busca de recursos pedagogicos. 

Com toda essa dedicagao ainda enviaram abaixo-assinados as autoridades 

competentes para que fosse autorizado o seu funcionamento. Tornando 

realidade o sonho esperado por todos da comunidade do Mutirao. No dia 12 de 

Julho de 1988 a escola comegou a funcionar mesmo precariamente. Contudo a 

sua criagao so foi oficializada em 04 de Julho de 1989, data em que foi 

publicado o Decreto Estadual n°. 13.169 na imprensa oficial do estado, 

determinado definitivamente a sua criagao. 

Quanto a sua determinagao, ja em 10 de Outubro de 1985, apos aprovagao da 

Assembleia Legislativa, o entao Governador Wilson Braga sancionou a Lei 

Estadual n°. 4745 que denominou de Escola Estadual de 1° Grau "Antonio 

Teodoro Neto". 

A instituigao e estadual e os cursos oferecidos sao: Ensino fundamental I e II, 

como tambem os projetos Se Liga, Acelera, a base e fundamental, A EJA 

Educacao Jovens e Adultos. 

A escola e uma construcao solida, como muito espago fisico e tern a 

capacidade de atender turmas nos tres turnos. Possuem 12 salas de aula, 04 

dependencias administrativas, 12 banheiros, deposito para merenda, uma 

cantina e area coberta para lazer, alem de uma grande quadra de esportes 

com arquibancadas e alambrado. As dependencias da escola nao estao em 

bom estado de conservacao, necessitando de uma reforma para melhorar o 

seu funcionamento. Enquanto a reforma nao chega a instituigao presta bom 

servigos a comunidade. 

Quanto aos equipamentos, a escola dispoe: 01 computador, 01 mimeografo, 01 

retroprojetor, 01 maquina fotografica, 01 som, 01 DVD, 01 televisao, 01 

maquina datilografica. Na qual todos esses recursos estao em perfeito estado 

de conservacao para uso da escola, suprindo as necessidades existentes. 
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A escola dispoe de sala de video, laboratorio de informatica e sala de leitura, 

necessitando de uma reforma para melhorar a qualidade da aprendizagem dos 

educandos faltando apenas o funcionamento dos computadores, tornando 

realidade um sonho dos educandos. 

Na administragao da escola temos 01 diretora e vice-diretor, 01 coordenadora e 

uma supervisora, 03 merendeiras, 09 auxiliares, 02 vigilantes, responsavel pela 

seguranca dos alunos e da escola durante as aulas e nos intervalos: 

secretarios cuidando das documentacoes dos alunos responsavel pelas tarefas 

de cada serie e documentos em geral cada um desempenhando seu papel da 

melhor forma possivel colaborando para o sucesso da escola. 

A escola possui em seu quadra docente 32 professores, a maioria com curso 

superior, os demais e stio em fase de conclusao, na instituicao tern professores 

efetivos e prestadores de servicos. Cada um com seu papel importante 

transmits conhecimentos sistematizados que contribui para o desenvolvimento 

intelectual, preparando os educandos para ser um cidadio para ser um 

cidadao critico e atuante perante a sociedade. 

O planejamento didatico-pedagogico acontece de forma quinzenal com a 

coordenadora e a supervisora auxiliando os professores, de acordo com as 

necessidades dos educandos, buscando inovagoes para trabalhar as 

dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, procurando 

melhorar o processo de ensino aprendizagem e preparando de forma eficaz o 

cidadao para se tornar um ser critico e pensante perante a sociedade mediante 

a sua realidade. 

Os programas educacionais existentes na escola sao: bolsa familia, bolsa 

escola, bolsa jovem e o capacitar, estes contribuem muito para um bom 

desenvolvimento educacionai, alem de ajudar na renda familiar dos educandos 

e um incentivo para aprendizagem obtendo assim bons resultados no processo 

de ensino aprendizagem. 
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As dificuldades mais frequentes para um bom funcionamento dessa escola e a 

falta de participacao dos pais com a direcao e os professores, causando assim, 

prejuizos aos filhos no processo de ensino aprendizagem. A maioria e de 

familias nao alfabetizadas que dificulta a aprendizagem dos filhos por nao 

saberem ler e escrever. Entao, surge a grande dificuldade. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Ao realizarmos o estudo sobre avaliagao dialdgica pudemos perceber que toda 

a gio pedagogica esta intimamente relacionada as posturas assumidas pelo 

docente diante do mundo que o cerca, logo vemos que tais posturas muitas 

vezes trazem mareas historicas pautadas em atitudes autoritarias, na qual 

alguns decidem, e muitos obedecem, resumindo o ato educativo a uma a gio 

mecanica, nao havendo desse modo uma construgio do saber, mas uma 

transmissio de informagoes. 

Dessa forma, para que possamos introduzir a avaliagao dialogica, faz-se 

necessario abrir-se para um relacionamento no qual educador e educando 

possam compartilhar mutuamente da construgio do saber, ambos precisam 

definir suas metas, comprometer-se com as mudangas, reconhecendo-se como 

participates e responsaveis pelo sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Sabemos que por meio do dialogo podemos manter uma relagio de 

conhecimento, de conversagio entre sujeitos que aprendem e constroem 

Juntos suas identidades. 

Porem, o que temos assistido em termo de avaliagio em aigumas instituigoes e 

uma forma erronea de avaliar. Educadores ainda resistem i s mudangas e tern 

em suas praticas o retrato de uma avaliagio numerica, quantitativa, 

desvinculada do processo educativo, desagregada e isolada, com datas e 

horas marcadas. Como resultado, o que se constata e o grande numero de 

e va sio e repetencia. O temor se instala nas salas de aula quando nos 

referimos ao termo avaliagao. 

As alternativas de mudangas inserem-se em primeira instancia em nosso 

compromisso com as mudangas de posturas, nossas visoes de mundo, homem 

e sociedade, assumindo atitudes positivadoras para com a educagio 

libertadora/transformadora. Um dos caminhos para essa mudanga pode, 

parece e deve ser a mudanga na relagio professor-aluno. 
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Devemos, pois, romper com os pad roes preestabelecidos pela propria historia, 

que segue promovendo uma sociedade elitista e desigual na qual o sujeito nao 

tern vez nem voz, 

E preciso olhar o aluno em sua totalidade, ensinar e aprender, exercitar os 

questionamentos, as reflexoes, e juntos com erros e acertos, possibilidades e 

limites, poder construir num movimento dinamico do conhecer, descobrir novas 

alternativas para uma educagao de qualidade. Entendemos assim que o 

dialogo e um elemento essencial, primordial para que haja uma relacao de 

reciprocidade e confianca entre educador e educando, assim como elo 

direcionador do processo ensino-aprendizagem, oportunidade de conhecer o 

aluno, suas dificuldades e construgoes, buscando o envolvimento e 

comprometimento destes para com esse processo. 

Sabendo que a avaliagao e um processo que permeia todo ato educativo, logo 

vemos sua ligagio estreita com o dialogo, com as indagagoes, 

questionamentos e possibilidades construidas a partir de uma relagao dialogica 

intencional que objetiva sempre uma melhora da aprendizagem. 

Devemos ter consciencia que a avaliagio deve envolver a todos que fazem 

parte do processo educativo e nao restringe apenas o aluno. O educador, o 

gestor, funcionarios, todos devem se auto-avaliar e serem avaliados, visando a 

troca de saberes, a livre expressio, pessoas comprometidas e capazes de 

fazer a diferenga. 

Contamos com grandes contribuigoes teoricas acerca da avaliacio, e estas nos 

conduziram para uma nova pratica em nossa atuagio como docentes no 

periodo do estagio. 

Munidos de uma grande vontade de fazer a diferenga, apostamos, acreditamos 

no potencial de cada aluno, buscamos contemplar o aspecto qualitativo, 

enfatizando um dos problemas que consideramos de grande relevancia no 

processo ensino-aprendizagem: a relagao educador-educando. 

Percebemos que os educandos nao se reconheciam como parte ativa no 

processo ensino-aprendizagem, suas participagoes eram timidas, nao eram 
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habituados a questionamentos acerca do que era estudado. A partir do 

momenta em que primamos por aulas dinamicas, interativas os alunos 

demonstraram maior interesse. 

Dessa forma, mantivemos uma relacao permeada pelo dialogo, confianca e 

busca pelo conhecimento. Sempre atrelando conteudos a realidade do aluno, 

ao seu cotidiano, formando assim uma parceria entre educador e educando 

que afinal, objetivam juntos e compartilham os mesmos anseios. 

No cotidiano escolar pudemos observar que um dos entraves para que de fato 

ocorram mudangas na forma de avaliar os alunos, reside na concepgao e forma 

erronea de se relacionar com os educandos, num parametro fechado, no qual o 

educador detem todo o poder, o saber e assim sentencia no fim do ano seus 

destinos: em aprovados ou reprovados, aos alunos so cabe o papel de sujeitos 

passivos que se conformam e aceitam esta condigao. 

Assim vemos que quando sugerimos uma forma inversa neste relacionamento, 

no qual educador e educando discutem, opinam, refletem, ambos aprendem, 

compartilham saberes, dificuldades, buscam juntos solugoes. Ha sem duvida 

um crescimento, possibilidades de sucesso, obstaculos superados. 

E evidente a necessidade de uma mudanga de concepgao de ensino, 

sociedade, homem, mundo, pois nao podemos persistir em atitudes elitistas, 

autoritarias frente a tanta diversidade. Diariamente convivemos com as 

diferentes formas de pensar, agir, sentir, e ai esta a grande fonte de 

conhecimento. Tudo isso so pode ser mediado, regado e fortalecido pelo 

dialogo, por uma relagao de amor, confianca, troca de saberes, negociagao, 

permitindo assim a todos os envolvidos no processo educativo um repensar 

das agdes e realidade que os cercam, e uma melhor compreensao. 

A partir das conclusoes desta pesquisa fica evidente a necessidade de 

repensar a pratica educativa, em especifico a forma como vem acontecendo as 

avaliagoes em nossas escolas, servindo nao mais que armas nas mios de 

alguns professores que insistem em assim reduzi-las. Pois quando nos 
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reportamos ao termo avaliagao fica nitido no semblante dos alunos o medo, a 

inseguranga, e assim percebemos que uma maioria demonstra a incapacidade 

de veneer tais sentimentos. 

Precisamos nos atualizarmos, aperfeigoando diariamente nossos 

conhecimentos em relagao a avaliagao, a educagao, para que consigamos 

inverter esse quadra. Devemos ter consci§ncia de nosso papel de mediador do 

conhecimento, propagador de esperanga, amor, comprometidos com 

mudangas e formacao de sujeitos criticos, participantes, e ser humano como 

um todo. Tudo isso requer muita reflexao, vontade de mudar e uma formagao 

ampla, nao apenas pedagogica, mas etica, politica. 

Diante do exposto, constatamos que nossos objetivos foram aicangados em 

parte, pois conseguimos semear nos coragoes dos alunos a esperanga, 

autoconfianga que foi criado e fortalecido pelo dialogo, troca de opinioes, 

discussoes, reflexoes. Entretanto percebemos que estas mudangas devem 

ocorrer no ambito escolar como um todo, educador, gestor, funcionarios, 

familiares precisam unir-se em prol de melhorias no ensino, buscando avaliar-

se mudando suas posturas frente as tantos desafios apresentados na escola, 

um em especifico nos chamou a atengao, a repetencia. Um problema que 

muitas vezes e atribuido a culpa ao aluno, quando na verdade sabemos que 

todos tern contribuido para esse fator que tern sido tao crescente em nossas 

escolas. 

Muitas vezes rotulamos nossos alunos, excluimos, considerando-lhes 

incapazes causando-lhes o insucesso escolar. Assim, precisamos buscar 

alternativas que sane tal situagao, mudando nossas atitudes, repensando e 

reformulando nossas agoes, ou seja, avaliando e auto-avaliando-se 

constantemente. Para que consigamos progredir em termo de educagao e 

necessario dialogar sempre, em todos os aspectos. 



REFERENCES 

ALBUQUERQUE, Targelia de Souza. Etica e Avaliacao: elos pedagogicos em defesa 

da vida na escola. In Construir notfcias. Novembro/dezembro, 2008 p.5-19. 

BARBOSA, Maria Jose. Os obstaculos Pedagogicos da Pratica Avaliativa. In MC 

DONALD, Brendan Coleman (Org.). Esbocos em Avaliacao Educacionai. Fortaleza: 

Editora UFC, 2003, p. 121-128. 

CARVALHO, Maria Helena da Costa - Avaliacao e organizacao do trabalho 

pedagogico: uma abordagem freireana. In CARVALHO, Maria Helena da Costa. 

Avaliagao da aprendizagem: da regulacao a emancipacao - fundamentos e praticas. 

Recife: Centra Paulo Freire: Ed. Bagaco, 2006, p. 15-31 

CORDEIRO, Jaime. Os professores: identidade profissional. In didatica. Sao Paulo: 

contexto, 2007. 

DIAS, Sobrinho Jose. O campo da avaliagao: evolucao, enfoques, definicoes. In: 

Avaliagao politicas educacionais e reformas da educagao superior/Sao Paulo: Cortez, 

2003. P. 13-53. 

ESTEBAN, Maria Teresa. O que sabe quern erra? Reflexoes sobre avaliacao e 

fracasso escolar. 4 a Ed. Rio de Janeiro. DP&A, 2006. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessarios a pratica educativa. 

Sao Paulo : Paz e Terra, 2006. 

Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2005. 

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliagao mediadora: uma pratica em construgio 

da pre-escola a universidade. Porto Alegre. Educacao & realidade, 1993. 

Jussara. Mito & desafio: uma perspectiva construtiva. 17 a edigao. Porto 

Alegre. RS, 1995. 



Jussara. O jogo do contrario em avaliacao. Porto Alegre. Mediagao, 

2005 

HTTP://www.UFPI.br/mest.educ/eventos/iii encontro gt 15/ trajetoria historia.Pdf. A 

trajetdria historia da avaliagao: do dia-a-dia a sistematizagao educacionai. COSTA, 

Maria Raimunda dos Santos (UFPA), 18/04/2008. 

LIMA, Marcos Antonio Martins. A avaliagao Dinamica-Dialogica do Ensino-

Aprendizagem e as ContribuigSes do Socio-lnteracionismo em Vygotsky. In MC 

DONALD, Brendan Coleman (Org) Esbogo em avaliagao educacionai. Fortaleza: UFC, 

2003, p. 98-120. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliagao da Aprendizagem Escolar: estudos e 

proposigoes. 5 ed. Sao Paulo: Cortez, 1997. 

MATOS, Kelma Socorro Lopes de. Pesquisa Educacionai: Pesquisas e fontes: 

possibilidades de escolhas. 2 a ed, rev. e atual. Fortaleza: edigoes Democrito Rocha, 

2002. 

MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusao Escolar: O que e? Por que? Como fazer? 

Sao Paulo. Modema, 2003. 

MELCHIOR, Maria Celina. O Sucesso Escolar atraves da Avaliagao e da 

Recuperagao. Porto Alegre; Premier, 2001. 

PCN'S, Parametros Curriculares Nationals: Lingua. Portuguesa, Ministerio da 

Educagao. Secretaria de Educacao Fundamental, 3 a Ed. Brasilia: A secretaria, 2001. 

ROMAO, Jose Eustaquio. Avaliagao Dialogica: desafios e perspectivas. 6 ed. Sao 

Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2005. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliagao: concepgao dialetica-libertadora do 

processo de avaliacao escolar. Sao Paulo, 1992. 

WWW.planalto.gov.br/ccivil-03/Leis/ L 9394. HTML Diretrizes e bases da educacao 

Nacional 29/09/2008. 



ANEXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DADE r*r">ERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO OE F0RM4CA0 OE PROFES30R5S 

CIBLiOTECA SETOR1AL 

C/VWEIRAS-WUWlBA 



Escola 

Formacao Docente 

Tempo de Trabalho 

Questionario 

1. Como voce costuma avaliar os seus alunos? 

2. Qual a sua concepcao de avaliacao? 

3. Para voce, quais os instrumentos que considera ideais para verificar a 

aprendizagem dos alunos? 

4. Qual a sua postura diante dos erros dos educandos? 

5. De que forma voce associa o ato avaliativo ao fracasso escolar? 

6. Como voce interpreta os diferentes niveis de aprendizagem? 

7. Qual o desafio da pratica avaliativa? 

8. Em sua opiniao, como vem sendo desenvolvidas as praticas avaliativas 

em sua escola? 

9. Como o corpo docente costuma se auto-avaliar? 

10. Que estrategias voce considera relevante para tornar a avaliacao uma 

pratica inclusiva? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERG.'CADE m E R A L 
DE CAMPiNAGR/NDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO OE PROFcGXf 

CtBUOTECA SETORIAL 



Escola 

Serie 

Questionario 

1. Ja repetiu de ano? 

( ) S IM ( ) N AO 

Se sim quantas vezes? 

( ) uma vez 

( ) duas vezes 

( ) tres vezes 

( ) outras 

2. O que voce entende por avaliacao? 

a - ( ) momento de prova 

b - ( ) atribuicao de notas 

c - ( ) aprovacao ou reprovacao 

d - ( ) momento de aprendizagem 

3. Como voce se sente no momento da prova? 

( ) ansioso ( ) nervoso ( ) confuso ( ) confiante 

4. Como o professor avalia sua aprendizagem? 

a - ( ) prova b - ( ) prova e trabalho c - ( ) trabalho em grupo 

d - ( ) trabalho individual e - ( ) todas as alternativas 

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'VERS'.CADZ
 rr

">ERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CPNTRO OE FORMACAO OE PROFESSORES 

DIBLiOTECA SETORIAL 

CAJA7EPA5 - 'ARAiEA 



5. Como voce se sente quando tira uma nota baixa? 

( ) triste ( ) capaz ( ) sem importancia 

6. Que atitudes voce percebe do professor, quando voce erra? 

a - ( ) compara a outros b - ( ) nao da importancia 

c - ( ) busca melhorar sua aprendizagem 

7. Voce participa das aulas? 

a - ( ) as vezes b - ( ) sim c - ( ) n§o 

8. Como o professor incentiva a participagao do aluno nas aulas? 

a - ( ) com perguntas b - ( ) apresentacao de trabalhos 

c - ( ) expressando sua opinioes d - ( ) nao ha incentivos 

9. Para voce, o que e dado mais importancia nas aulas? 

a - ( ) notas b - ( ) frequencia c - ( ) aprendizagem d - ( 

participagao 

10. Em sua opiniao, a avaliacao serve somente para: 

a - ( ) dar nota b - ( ) saber se voce conseguiu aprender zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S T R O D EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F O R M A ^ * ^ ? * 


