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O tema deste trabalho 6 a Trdtica da Avaliagao Escolar nas 

escolas estaduais e municipals de Sousa e Nazarezinho. 

Nossa pretensao e analisar a atual pratica da avaliagao 

educacional escolar na realidade educativa e no contexto socio-econ<3mico-

politico da sociedade brasileira e sua posslvel ultrapassagem por vias intra-

escolares. 

Pretendemos ordenar e sistematizar de forma mais organica e 

adequada esta analise e subsequente preposigao de um modo de agir que 

possa significar um avango para al£m dos limites dos quais se encontra 

demarcada hoje a pratica da avaliagao educacional em sala de aula. 

Portanto, esse trabalho descreve sobre a avaliagao escolar 

especificamente. 

E sabido que a avaliagao tern sido objeto de criticas, e tern se 

constituido em arma do professor contra o aluno, que estes tern sofrido as 

mais severas penalidades no desenrolar do processo ensino-aprendizagem. 

Nosso interesse em investigar "A Pratica da Avaliagao" surgiu a 

partir das leituras, estudos e discursCes realizadas em sala de aula, nas 

mais diversas disciplinas e particularmente em Principios e M6todos de 

Supervisao Escolar, onde evidenciou-se a necessidade de aprofundar a 

questao da avaliagao no atual contexto educacional, nao so a nivel de 
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II - A AVALIAQAO E SUA RETROSPECTIVA HISTORICA. 

Na tentative de encontrar respostas ou melhor compreender as 

questoes subjacentes a pratica avaliat6ria, sentimos a necessidade de fazer 

uma retrospectiva hist6rica da origem da avaliagao no contexto educacional 

brasileiro. 

O termo avaliagao tern uma longa hist6ria. A medida que o 

homem progredia na sua escalada em diregao ao chamado progresso 

social, precisava evidentemente, avaliar os resultados obtidos, introduzir 

modiftcagCes ou aperfeigoar o progresso. 

Em educagao, por6m, sua histbria nao 6 tao remota. Como id6ia 

e como conceito aponta para uma descrigSo e para um julgamento de tudo 

aquilo que se processa dentro do cenario educacional. Podera estar 

tentando descrever um programa total desenvolvido pela escola, um 

procedimento curricular, o proguesso de um individuo ou de um grupo de 

individuo. 

Como conceito, categoria ou classe, estaria a avaliagao melhor 

situada dentro do instrumental que isola variaveis e busca seu controle 

dentro do processo. Dessa forma prevS, necessariamente, a selegao de 

alguns atributos que sao importantes de serem julgados, pois sao 

indicadores do valor do modelo a ser avaliado. Prev§, necessariamente, o 

desenvolvimento e a aplicagao de recursos e procedimentos que possam 

descrever esses atributos selecionados de forma tao verdadeira quanto 
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precisa. PrevS ainda, a sintese das evidSncias obtidas por meio dos 

procedimentos usados numa proposigao final de julgamento. 

Os varios educadores e pesqulsadores que se interessam pela 

avaliagao como uma categoria oriental, sempre estiveram interessados nos 

diferentes aspectos da educagao fen6meno. O termo para designar essa 

categoria apresentou varios significados. De infcio, por6m, digamos que a 

avaliagao 6 o processo que se refere ao conceito criterial e categ6rico que 

se aplica aos alunos, aos grupos de alunos ou ao currlculo com a fmalidade 

de orientar ou determinar alguns aspectos de currlculo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados Hist6ricos 

Como id6ia, a avaliagao dos resultados da escolaridade, do 

corriculo e do planejamento, desenvolvidos pela escola, na dScada de trinta 

nos Estados Unidos e parece ter surgido como uma forma de reagir a 

concepgao restrita e estreita de atribuigao de notas como medida de 

trabalho escolar. Logo ap6s o sistema de atribuigao de notas, aleatoriamente 

atribuidas ao trabalho dos alunos, desenvolveram-se os testes educacionais 

com a tendGncia de focalizar a mensuragao do conhecimento das aptidCes 

escolares. 

A medida por6m, que se desenvolvia uma filosofia da educagao, 

focalizamos o aluno apenas como um conjunto de habilidades e de 

conhecimentos, isto 6, nao apenas um conjunto de informagGes, os objetivos 

educacionais foram sendo ampliados, os testes como instrumentos de 
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medidas, rigidos e ampliados "objetivamente'foram perdendo sua razSo de 

ser e sua forga dentro da pratica educacional. 

Passaram entao os educadores a ampliar a forma de chegar a 

estimativa de trabalho escolar incluindo nas suas procupagSes atributos tais 

como atitudes, interesses, id&as, formas de pensar e de trabalho, assim 

como a adaptabilidade pessoal e social tanto dos professores como dos 

alunos. 

Na d6cada anterior a segunda guerra Mondial, varios projetos 

agora dentro do novo enfoque previsto em educagao, de nao apenas medir 

ressultados mas de buscar melhores informagOes sobre os aspectos 

colaterais do processo que interferia, melhorava ou prejudicava, rendimentos 

pelos educadores e pesquisadores da 6poca. O mais famoso deles todos foi 

o Estado de Oito Anos patrocinado pela associagao de Educagao 

Progressiva. Este projeto fundamentou-se na contribuigao de trinta e duas 

escolas secundarias e de Universidades. A informagao coletada, ao longo 

do processo educacional, a introdugao de id6ias novas, tanto nos 

instrumentos como nas tecnicas de avaliagao, constitui , ate o momento, 

uma s6lida referenda no desenvolvimento do planejamento e surgimento de 

novas tecnicas de avaliagao. 

Posteriormente a II Guerra Mundial, continuaram os estudos e as 

preocupag6es com as inovagGes e introdugCes de tecnicas no processo de 

avaliagao educacional. A maior tend£ncia encontrada nessa 6poca foi a 

mudanga no interesse pela pesquisa dirigida para o desenvoMmento de 

novos e melhores procedimentos de avaliagao, para a id6ia de pesquisa-

agao, cuja orientagao era permitir maior envoMmento do pessoal que 
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o processo de avaliagao educacional. 

Os aspectos mais importantes a serem ressaltados neste 

momento de hist6ria das id§ias em avaliagao foram o interesse centralizado 

na auto avaliagao, as listas de verificagao (check lists) e manuais de 

orientagao, tanto para auxiliar o professor como a pr6pria escola a verificar 

a sua pr6pria situagao, num sentido de avaliagao. 

A tend§ncia para esta auto-avaliagao parece ter produzido bons 

resultados. Sem duvida alguma foi um progresso extraordinario, que se 

considera como eram atribuidas notas ou como eram testados, os alunos. 

Evoluindo de medida de escolaridade para incluir, tamb6m, a pr6pria escola e 

o seu instrumento de trabalho curricular, chegou a tendGncia de sensibilizer o 

pessoal da escola para as suas pr6prias deficiGncias e encoraja-los a fazer 

inovagOes para melhorar suas condigOes e seus pr6prios recursos. 

Mesmo considerando a avaliagao de criterio categorial proposto 

pelos instrumentos de medidas, para uma atividade de abertura para a 

educagao na sua totalidade, nao se pode dizer que se tenha chegado ao 

desenvolvimento de instrumentos de avaliagao tecnicamente superiores aos 

anteriores. 
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III - OS PASSOS SEGUIDOS 

O trabalho que ora apresentamos intitulado "A pratica da 

Avaliagao nas Escolas estaduais e municipais de Sousa e Nazarezinho", tern 

como objetivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Geral: refletir e analizar a pratica da avaliagao nas escolas 

estaduais e municipais de Sousa e Nazarezinho; 

Especfficos: desenvolver um estudo te6rico a cerca da avaliagao 

educacional no Brasil; 

- Caracterizar a agao avaliativa nas escolas hoje. 

- Tragar um paralelo entre a pratica da avaliagao atual e os 

anseios apresentados por alguns professores. 

O estudo tern como principio basico um levantamento 

bibliografico da avaliagao, onde buscamos o embasamento te6rico da 

problematica em questao. 

Colhemos informagOes sobre a agao avaliat6ria, no que diz 

respeito as suas contribuigGes no processo educative, bem como uma 

pequena anaiise acerca dessa pratica nas escolas publicas estaduais e 

municipais. 

Este desenvolveu-se na rede publica estadual e municipal de 1». 

grau nas cidades de Sousa e Nazarezinho, no perlodo de agosto a 

dezembro do ano corrente. 

O estudo foi realizado diretamente com os professores das 

escolas em referenda, para que pudessemos deter maiores informagfles a 
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cerca da avaliagao. Para isso utilizaremos instrumentos metodo!6gicos de 

pesquisa cientifica que favoregam uma coleta de dados mais precisa 

atrav§s das observagGes. 

As referidas escolas situam-se na zona urbana da cidade de 

Sousa e a outra na zona Norte da cidade de Nazarezinho, ambas contando 

em seu espago fisico entre cinco salas de aula; uma sala onde funciona a 

diretoria e a secretaira; uma sala de professores; uma biblioteca; uma 

cozinha; dois banheiros, sendo um masculino outro feminino; um patio 

coberto e um pequeno almoxarifado. Estes ambientes estao em bom estado 

de conservagao e funcionamento, contudo a mobllia 6 precaria. Funciona 

nos dois turnos: manha e tarde e conta com dezenove(19) professores e 

onze (11) funcionarios, num total de 304 alunos matriculados nos dois 

turnos, isso nas duas escolas visitadas. 

Ap6s essa etapa, passou-se as converses informais com os 

professores e constatamos por parte dos mesmos a inibigao no que diz 

respeito a nossa permanScia em sala de aula, causando assim um pequeno 

atraso no desenvoMmento do trabalho. 

Logo ap6s justificar-mos a necessidade da nossa permanGncia 

na sala de aula, concordaram em nos ajudar a desenvolver o nosso trabalho. 

O primeiro momento do nosso trabalho foi as observagfles 

propriamente ditas, com o objetivo de captar como se processa o trabalho 

dos professores em relagao a questao a avaliagao, como eles avaliam os 

seus alunos, quais os instrumento da avaliagao que utilizam com mais 

frequGncia. 

Ao chegarmos nas salas de aula os professores explicaram aos 

alunos o motivo da nossa presenga. Ao termino das apresentagGes, 
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dirigimos para as ultimas cadeiras, afim de observarmos melhor todos all 

presentes. 

O professor trabalha em cima de aulas expositivas, nao 

conseguindo prender por muito tempo a atengao dos alunos, ficou evidente 

tambSm a nao participagao dos alunos, visto, que as aulas se constituia de 

exposigGes e que os professores nao suscitavam a participagao dos 

mesmos. 

As aulas transcorreram normalmente, sempre da mesma 

maneira, ja que o professor nao consegue dar uma denamica nova a turma a 

seu turno, os alunos tamb6m nao se interessam muito pelas materias, 

tomando a aula cansativa e desenteressante. 

Cada observagao teve a duragao de 30 minutos por cada sala 

de aula. 

Em outro momento, o professor movimentou a aula estimulando 

a curiosidade de alguns alunos, conseguindo tornar a aula mais agradavel. 

Coletadas as informagGes, fizemos a interpretagao das mesmas 

submetendo-as a uma anaiise qualitativa no sentido de identific£-las de 

acordo com a fundamentagSo te6rica que da suporte a avaliagao. 

Tivemos a oportunidade de comemorarmos juntos o dia do 

mestre, onde na ocasiao distribufmos mensagens aluzivas ao dia do 

professor e logo ap6s fizemos uma pequena reflexao em cima dos textos 

entregues, onde essa reflexao foi por demais valiosa. 

Para a completa realizagao do nosso trabalho optamos por 

seminarios, pela distribuigao de textos (anexos), e posterior debates, sempre 

com o objetivo de tentar mudar esta atual pratica da verificagao. 
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Os textos foram trabalhados de forma descritiva, retratando os 

acontecimentos com perspectiva critica, sempre com duragao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 120 

minutos, onde os professores reunidos falaram sobre a sua pratica, as 

dificuldades encontradas, entre outros. Tamb6m conversamos com os 

professores a respeito da avaliagao como um processo amplo, continuo e 

integral, onde os mesmos se mostraram insteressados em encontrar as 

falhas e tentar supera-las. 

Ao termino dessa etapa, realizou-se mais uma converse informal 

com os professores na qual convidamos uma palestrante Maria do Socorro 

Andrade atual professora de Didatica e funcionaria da 10a. Regiao de Ensino 

de Sousa, onde conversamos a respeito da avaliagao, e todos tinham o 

direito de falar as suas expertencias do coUdiano e na ocasiao a palestante 

prop6s mudanga com sujestOes dentro da perspectiva Construtivista. 

Chegamos ao final com uma pequena confraternizagao, onde 

reunimos todos os professores em uma s6 escola, e nos despedimos com 

muita satisfagao e consciente do dever cumprido. 
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IV - A DRAMATICA REALIDADE 

O ato de avaliar ainda esta intimamente ligado, infelizmente, a 

questao aprovagao/reprovagao. Para muitos professores a pratica da 

avaliagao (ou melhor da verificagao) esta vinculada a medigao da quantidade 

de conhecimentos adquiridos pelos alunos. Avalia-se para dizer quern 

"passa" e quern "permanece", para classificar o aluno em bom/6timo/ruim ou 

10,0/5,0/zero. Para fazer julgamento final (mensal, bimestral, semestral, 

anual). 

Embora a maioria dos professores adote este tipo de 

comportamento para com o aluno, percebe-se que a avaliagao tern sido ate 

hoje, na maioria dos casos, sin6nimos de "exame"e este tern constituido 

praticamente o tinico estimulo do aluno para estudar, com o Cinico objetivo o 

de alcangar o famoso "dez". 

O que tivemos a oportunidade de observer nas salas de aula a 

maioria, dos professores utiJizam a avaliagao como um fim, quase 

exclusivamente com objetivos promocionais e disciplinadores. 

Mesmo procurando inovar, o professor ainda nao tern dado a 

importancia necessaria que a avaliagao deve possuir dentro do processo de 

aprendizagem. Be da a materia, aplica prova escrita, atribui nota e encerra o 

ato de avaliar. Desta forma nao tern id§ia do processo. A nota torna-se um 

imperativo, servindo apenas para um resultado parcial, que muitas vezes § 

usado erroneamente pelos professores. Muitos deles nao tendo uma postura 

critica daquilo que ensinam, da forma como ensinam e tamb6m nao tendo 
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clareza ampla dos problemas que envolvem a avaliagao, utilizam-na com 

objetivos classificatbrio e competitive. 

Isto ocorre porque, na maioria das salas de aula, o que se 

ensina aos alunos, ou seja, os currlculos, tem-se mostrados inadequados a 

realidade em que estao enseridos. AI6m disso exigem dos alunos um 

comportamento robotizado, vegetativos, atem de exigir tamb6m uma mem6ria 

prodigiosa nas provas. Este tipo de comportamento dos professores 

descaracteriza a avaliagao passando a ser vista pelos alunos como aigo que 

existe para alunos como algo que existe para punir, inibir e cobrar. Nao 6 

assim que a avaliagao deve ser encarada. Nao pode servir como arma do 

professor contra o aluno e o aluno nao pode v£-la como instrumento 

estranho ao processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Cipriano Carlos Luckesi a avaliagao deve ser o 

momento de questionar, de problematizar, de "hipotetizar" o que ja foi visto. 

O professor devera criar formas de avaliagOes que levem em consideragao 

o raciocinio do aluno, sua capacidade de produzir novos conhecimentos e de 

se auto-avaliar. Desta forma, a avaliagao, cumpre seu papel no processo de 

ensino-aprendizagem e estabelece novos caminhos. Assim, a pr6pria 

avaliagao torna-se mais um momento de aprendizagem. O caminho do 

professor que avalia § de reavaliar a aplicabilidade de seu mGtodo, de suas 

avaliagCes e de sua postura enquanto educador. 

Vale a pena lembrar que avaliar nao 6 dar somente provas 

escritas. 

O professor deve estar atento para nao correr o risco de 

empobrecer o seu processo avaliat6rio, aplicando s6 um tipo de instrumento. 
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Estando claro para o aluno que a avaliagao esta presente em 

todo o processo, ao aplicar uma avaliagao especifica, o educador deve 

utilizar varias formas de avaliar. Ora aplicando provas escritas, que por sua 

vez podem ser preparadas de varias maneiras(solicitando do aluno 

identificagao, comparagOes, anaiises de texto, aplicando chamadas orais 

que podem levar o aluno a expressar suas opiniOes, levantar hip6teses, 

contruir novas questOes, ora avaliando atrav^s de sua participagao e 

atuagao e atem, 6 claro, de sua auto-avaliagao. 

Nesta mesma perspectiva de encarar a avaliagao como um 

processo, o professor deve estabelecer, desde o inicio, os objetivos, tanto 

no que se refere a atitudes, como nos referentes ao conhecimento. Deixe 

claro para o aluno o que voc§ pretende. Abra-se ao diaiogo, discuta com os 

alunos os objetivos. E entao, uma atitude de quern nao esta sozinho e de 

quern trabalha com o grupo, comprometa-se e os faga comprometer. No 

cumprimento e na afetivagao desses mesmos objetivos. 

Enfim, mudar o ritual da avaliagao, deixando de encara-la como 

um fim em si mesmo e vendo-as como um meio no processo de construgao 

do conhecimento, significa dar um grande passo, a mais na mudanga 

pedagbgica das escolas do nosso pais. E estar a caminho de uma 

educagao, comprometida com o educando. 

Respostas dadas por grupos de 3 a 5 professores da pr£-escola 

a Universidade reunidas em seminarios na cidade de Pelotas- (RS, out/91). 

Porque avaliar? 

* Porque o aluno precisa de uma nota; 

* Para medir conhecimentos; 

* Porque o sistema exige; 



* Para verificar o rendimento do individuo; 

* Para saber o que o aluno aprendeu; 

* Para saber se o objetivos foram alcangados pelos 

alunos; 

* Para saber o nivei de conhecimentos do aluno; 

* Para constatar o grau de aprendizagem ou 

conhecimentos; 

* Para dar uma resposta aos pais; 

* Para controle de processo; 

* Para garantir a eficiSncia do processo ensino-

aprendizagem; 
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Ap6s o termino deste trabalho, chegou-se a conclusao de que 

este estegio foi de grande importancia, pois Ira servlr de experiSncia para 

futuros trabalhos a serem realizados, bem como para uma melhor 

compreensSo do processo ensino-aprendizagem. 

Teve-se a oportunidade de observar as aulas do professor, 

entrevista-lo e realizar conversar com a diregao e os alunos. 

N5o se teve nenhuma dificuldade em desenvoh/er essa 

atividade, pois, todos mostraram-se gentis em atender-nos para a realizagao 

deste. 

Sentiu-se a necessidade de se fazer urgentemente uma 

reformulagao em tomo da avaliagao, para uma melhor aprendizagem. 

Transformar esse ensino tradicional num ensino Renovador onde se busque 

trabalhar os conteudos dentro de uma perpectiva critica, mostrando os fatos 

como verdadeiramente aconteceram, procurando dessa forma desmistificar 

os conteudos e os mitos. Procurando criar uma melhor harmonia em sala, 

estimulando o interesse dos alunos pelas disciplinas, fazendo dessa um lugar 

onde se produz conhecimento, tomando assim consciGncia da sua 

importancia e do papel que esta ocupa na nossa vida. 

Sujere-se ao professor que procure realizar gincanas em sala, 

onde os alunos brincando, realizem estudos s6rios de grande proveito. 

Pode-se tambSm convidar um outro professor, afim de que profira uma 

pequena palestra em torno da Avaliagao. Tentar fazer com que os alunos 
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produzam um texto, dando assim inicio a produgao do seu pr6prio 

conhecimento. 

Dessa forma tornar a Avaliagao um processo amplo, continuo e 

integral de forma conscientizadora. 

Sujere-se aos professores que procure sempre trabalhar nessa 

linha estimulando os alunos a desenvolver um bom trabalho; ate aqui. 

Rejeitando uma pedagogia analiticamente identificada como 

reprodutora do sistema social, optamos por uma pedagogia voltada para a 

transformagao. Para tanto, essa pedagogia deve estar centrada no ser 

humano enquanto ser politico e, em consequ£ncia disso, ser 

ideologicamente definida. Para executa-la, 6 preciso uma relagao 

democratica entre educador e educando, dando atengao a dois elementos 

basicos do processo cultural - a continuidade e a ruptura no processo de 

elevagao cultural. Para tanto, a didatica necessita agir politicamente no 

pienajamento, na execugao e na avaliagao do ensino. 

A avaliagao exercera adequadamente o seu papel na medida em 

que ela esteja articulada com o conteudo proposto para educagao. Ela deve 

possibilitar verificar se esse conteddo esta sendo cumprido adequadamente. 

Lembrando que Snyders disse que o conteudo define a proposta 

pedagbgica, a avaliagao devera estar a servigo dessa proposta. Se esta 

clara a definigao do "ser humano que se quer formar", a avaliagao tern por 

objetivo subsidiar esse esforgo. Como processa-la dependera desse 

conteiido, desde que ela nao pode existir independente dele. Ela tern sido 

autoritaria exatamente porque tem-se dado de forma desvinculada dos 

contetidos pedag6gicos. 
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HI - REFERENCIAL TEORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podemos definir a avaliacao escolar como um componente do processo 

de ensino que visa, atravSs da verificacSo e qualificacao dos resultados obtidos 

propostos e, da(, orientar a tomada de decisSes em relacao as atMdades didaticas 

seguintes. 

De forma sistematica e ate ponto progressista, a avaliac§o escolar 

cumpre pelo menos trSs funcSes: 

A funcao pedag6gica-didatico se refere ao papel da avaliacao no 

cumprimento dos objetivos gerais e especificos da educagSo escolar. Ao se comprovar 

sistematicamente os resultados do processo de ensino, evidencia-se ou n§o o 

atendimento das finalidades sociais do ensino, de preparacSo dos alunos para 

enfrentarem as exigencias da sociedade, de inseri-los no processo global de 

transformacao social e de propriciar meios culturais de participagao ativa nas diversas 

esferas da vida social. 

A fungSo de diagnbstico pela qua! se apura se o aluno possui ou n5o 

conhecimentos ou habilidades consideradas relevantes ou apresenta as condicSo 

necessarias para iniciar, acompanhar ou concluir um curso. Alem disso, o diagnostico 

identifica as defici§ncias que devem ser eliminadas ou as distorcoes que devem ser 

corrigidas. 

A funcSo de controle da aprendizagem, que tern por fim, fazer com que 

tanto o aluno quanto o professor fiquem sabendo se os objetivos pre-estabelecidos 

foram atingidos. Com essa informacSo poderSo ser tomadas providencias para 

melhorar o ensino. 

As teorias reiacionadas com a avaliacao escolar, sao itusorias se 

comparadas com a realidade que nos cerca. Na teoria tudo e bonito e belo, mas na 

pratica as funcoes sao esquecidas, e no lugar delas aparecem outras funcoes 

burocraticas e tecnicista e acima de tudo tradicional. 

O mais e tomar avaliacao como ato de apiicar provas, atribuir notas, 

classificar alunos. O professor avalia os alunos pelo merito individual. Utiliza a avaliac§o 
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Queremos que a avaliacSo deixe de ser reduzida a cobranca daquilo que o 

aluno memorizou e passr a ser um Instrumento de desenvolvimento Intelectual, social e 

moral, transformando este aluno num ser criativo. 
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" - JUSTIFICATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No decorrer de toda a histbria, atraves de relatos, textos, livros, revistas e 

experiencias proprias, sabemos que a avaliacao vem causando dissabores e traumas 

para o alunado, 6 tido como bicho-papao. 

O porqu§ disto tudo? 

Durente toda nossa vida escolar, somos avaliados das mais dlversas 

formas e nas series do primeiro e segundo graus, por nao termos ainda uma vis5o 

crftica acerca das coisas, nSo questionamos e aceitamos passivos as avaliacSes que 

nos s§o jogadas e impostas pelos professores. 

O que nos levou a colocar a avaliacao em discurssSo, e o fato de que, 

devido aquisigao de conhecimentos e visao critica acerca dos fatos que nos cercam, 

nSo podemos aceitar que avaliagao seja uma punicSo, uma quantificacSo, um medir ou 

testar para o aluno. 

Esta discurssSo deve levar uma mudanga deste quadro a qual fomos e 

somos vitimas, uma vez que, avaliacao segundo CIPRIANO CARLOS LUCKESI (1990), 

6 um apreciagao qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e 

aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisSes sobre seu trabalho e nSo a 

tomar a avaliacao unicamente como o ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar 

os alunos, reduzindo-se a sua fungao de controle. 

Foram escolhidas escolas estaduais para a execucSo do projeto, por ser 

nestas escolas onde os alunos sao mais prejudicados, pois os professores, 

considerando-se a autoridade maxima fazem o que querem da avaliacao, avaliando os 

alunos de forma erada e arbitraria sem levar em consideragao os principios e criterios 

que regem a verdadeira avaliacao, considerando a mesma um fator isolado e acabado 

do processo ensino-aprendizagem. 

Os professores avaliam de forma aleat6ria, sem saber com clareza o que 

vai ser avaliado: tern que deixar claro que a avaliagao nao e um fim, mas um meio, um 

processo continuo e inacabado. 



como recompensa aos bons alunos e punlcSo para os indisciplinados. As notas se 

transformam em armas de intimidacSo e a ameaca para uns, e pernios para outros. Os 

professores rejeitam as medidas qualitativas de aprendizagem em favor dos dados 

qualitativos. 

A avaliacao tern que deixar de ser um mecanismo estatico de aprovacao 

ou reprovacao, e aproveitar o maximo as potencialidades individuals numa constante 

afericao e revisao do prbprio ensino. A avaliacao do rendimento escolar deve centrar-se 

no entendimento que as capacidades se expressam no processo da atividade do aluno 

em situacSes didaticas. Por essa razao, e insuficiente restringir as verificacSes, provas 

no final do bimestre. 
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Durante um certo tempo, o termo avaliar foi usado como sindnimo de 

medir. Isso aconteceu principalmente na decada de quarenta devido ao 

aperfeicoamento dos instrumentos de medidas em educacao, inciuindo o grande impulso 

dadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a elaboracao e aplicagao de textes. Mas essa abordagem, que identificava 

avaliacao como medida, logo deixou transparecer sua limitacao: que e nem todos os 

aspectos da educagao podem se medidos. 

A partir de 1960, o termo avaliagao tornou a aparecer com destaque na 

literatura especializada, assumindo novas dimensSes. Isso se deve principalmente, aos 

grupos de estudos que foram organizados nos Estados Unidos, nessa decada, para 

elaborar e avaliar novos programas educacionais. Portanto, o termo "avaliar" voltou a 

destacar-se principalmente, na esfera da avaliagao de curricuio expandindo-se depois 

para as demais areas, como 6 o caso da avaliagao do processo ensino-aprendizagem. 

Embora os educadores proponham definigSes diferentes de avaliagao, as 

varias conceituag6es nem sempre se contradizem. Pelo contrario no maior numero de 

vezes se completam, porque cada uma delas salienta um aspecto importante do 

probiema. Um autor aponta o fim da avaliagao, outro descreve o processo pelo qual se 

afere o rendimento, outro ainda analisa os instrumentos de medida. 

"Avaliar em educagao significa descrever 

algo em termos de atributos selecionados 

e julgar o grau de aceitabilidade do que 

foi descrito". Thorndike e Hagem, (1960) 

O que deve ser qualquer aspecto educacional: um programa escolar, um 

procedimento curricular ou o comportamento de um grupo. 



"Avaliacao significa atribuir um valor 

a uma dimensSo mensuravel do 

comportamento em relacSo a um padr§o 

de natureza social ou cientifica."(Bradfiel 

e Moredock, 1963). 

A avaliagao educativa e um processo complexo que comeca com a 

formacao de objetivos e requer a elaboracao de meios para apurar e interpretar 

resultados de modo que se possa saber em que medida os objetivos foram alcancados. 

A avaliacSo 6 um m6todo de adquirir e processar informacSes necessarias 

a melhoria do ensino e da aprendizagem. £ um processo para determinar em que grau 

os alunos estSo se desenvolvendo. Como dizem bloom, Hasting e Madaus (1971), e um 

sistema de controle de qualidade que permite apurar, etapa por etapa do ensino-

aprendizagem se o processo esta sendo ou nSo efetivo e, caso negativo, que mudancas 

devem ser introduzidas. A avaliacSo precede a uma coleta sistematica de dados por 

meio dos quais se determina em que medida ocorreram alterac5es no comportamento 

dos alunos em funcSo dos objetivos educacionais. SSo muitos os questionamentos 

acerca da avaliacSo escolar: O porque da avaliacSo ser uma arma do professor contra 

o aluno? 

Por que sera que ao se preparar para uma prova os alunos sentem 

ansiedade, medo, inseguranca? 

O por qu§ da avaliacSo ser elemento de discriminacSo e distincSo do 

problema para com os alunos em sala de aula? 

Diante de tantos concertos e questionamentos, sobre o problema 

apresentado, queremos investigar os fatores a nlvel geral que interferem na avaliacSo, 

bem como descobrir ate que ponto, os fatores internos e externos prejudicam ou 

ajudam os alunos na aprendizagem, e ainda o por qu§ de os professores insistirem em 

processos errados de avaliar os alunos. 



V OBJETWOS 

5.1. Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Tentar melhorar a qualidade da avaiiacao escoiar. 

5.2. Especiflcos 

- Discutir os verdadelros criterios da avaiiacSo tendo em vista uma 

atuaiizacSo de alunos e professores. 

- Sensibiiizar os profesores para funcao pedagbgica da avaiiacao. 

- Trabalhar as caracteristicas da avaliac5o escoiar, tendo em vista 

uma conscientizagSo do seu importante papel para o ensino-aprendizagem. 

- Perceber o comportamento de alunos e professores com relacSo 

a avaiiacao escoiar. 

- Tentar mostar a import§ncia da avaliac5o como instrumento de 

desenvolvimento intelectual, social e moral dos alunos. 

- Diagnosticar com a escola e o prbprio professor estSo 

contribuindo para o desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos. 

- Tentar mostrar que a avaliagao ajuda na auto-percepc5o do 

professor. 



VI - METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa-ac§o vai ser o carro chefe da nossa pesquisa, porque na 

medida em que formos adquirindo os dados, vamos tentar mudar esta realidade. 

Como preocupacSo central, tentaremos Indentlficar os fatores que 

determinam ou que contribuem para inefici£ncia ou eficiencia da avaliacSo escoiar, alem 

de explicar a razao e o porque deste problema. 

Asslm adotaremos os seguintes procedlmentos para desenvolver este 

projeto: observacSo simples, entrevista informal, question&rios, debates, discurssSes e 

intercambios de experiSncias. 

Usaremos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA observagSo simples como tecnica, para observarmos fatos 

isolados, como por exempio: aplicacSo de uma prova. 

Em seguida, usaremos a entrevista informal e 6s questionarios para 

obtermos uma vis§o global dos fatos. 

Diante dos resultados ou dados adquiridos, faremos debates e 

discurssdes em busca da solucSo dos problemas que interferem na avaiiacao; estes 

debates servirSo para uma conscientizacSo da importancia da avaliacSo escoiar para o 

ensino-aprendizagem. 

O Mercambio de experiSncias, servira para aproximar professor e aluno 

na busca de urn melhor relacionamento em sala de aula. 

O nosso projeto visa alem de saber os fatos, tenta mudar esta realidade, 

visando uma melhoria da avaliagio escoiar, bem como do ensino como um todo. 
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VIII - CRONOGRAMA DE ATMDADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O projeto sera reallzado em 06 meses 

ATMDADES 

1. Elaborapao do 

Projeto. 

2. Revisao 

Biblicgraficas 

3. Elaborate dos 

instrumentos 

metodoiogicos 

4. Coleta de dados 

5. Analise e inter-

pretapao dos 

dados coletados 

6. Discurssoes, 

debates e inter-

cambio de expe 

riencias 
7. Elaborate de 

reiatorios. 

Jan Fev .Mar Abr Mai Jun f Jul Agt Set Out Nov Dez 

X X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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FICHA DE RELATORIO DAS ATIVIDADES DURANTE 0 ESTAGIO 
SUPERV1SIONADO DE SUSPENSAO ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL AT1VID ADE/METOF O LOG! A RECURSO TEMPO 

05/09 13:00 4s 
<5:00h 

Esc. Est. tie 1. 
grau Manosl 
MendesfNazari 

Conhece a espola, direcao, funeio 
nan os e professor as 

converse. Infor-
mal 

2 horas 

04,09 Esc.Mun.de 1. 
grau Maria 
Aurita 

11/09 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• EscEst.Manoal 
Mendes 

observa^oes na sala de aula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—  

30 min. 

14/09 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M 

EscMun.Maria 
AurHa 

• I  i t  i t  • 

15/09 Esc.Mun.Maria 
Aurita — 

19,1)9 iEscM. Mendes 
t i  n i t  

20;O9 iEscMaJUuita -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22m rsc.Ma.Auriia 
• i  » • •  • 

25.09 
H 

psc. M. Mendes ... -

26)09 
S3 

Esc. Ma. Aurita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m M 
M 

29/09 - • - ... • 

03/10 15:30 as 
17:00h 

Esc. Manoe! 
Mendes 

Distribuicao de textos e debates 
dos masmos 

quedro,texto,giz 90 min. 

j06/10 Esc.Ma.Aurita .. m m 

16/10 Semin.s/avalicao, comem ./profess! carta z,tBxto 90 min 

17/10 Esc. M.Mendes 
M « M •1 •< M 

EscMa. Aurita Debate sobre seminano Sxto 

23/10 *• i - at  

Oistrib. de textos e debates texlos 

24/10 • Esc M. Mendes Debate s/seminario apresentado textos 
M 

http://Esc.Mun.de


FICHA DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RELAT6RI0 DAS ATMDADES REALIZADAS DURANTE 0 ESTAGIO 

SUPERVISIONADO DE SUPERVIS&O ESCOLAR 

DATA HORA LOCAL ATI VIDADE/METOD OLO GIA . RECURSOS. TEMPO 

27/10 15as17 EscM. Aurita Estudo de textos, debate c/professor Texto 90 minutozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 
30/10 15:00as 

17:00h 
EscMaria 
Aurita zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•i  I I  I I  • i  I I  I I  

0 5 / 1 1 
i i  • i  I I  I I  I I  I I  i t  I I  I I  

0 7 / 1 1 
i i  EscM.Mende I I  I I  texto.qiz.quadro 90 minut 

i n n i • 1 EscM.Aurita I I  I I  I I  
•  j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— • i  

• I  i i  i *  I I  

1 3 / 1 1 
• i  I I  I I  I I  I I  I I  • i  I I  I I  11 

1 4 / 1 1 1 5 : 0 0 i f 

17:00h 
EscM.Mendf Apresentacao da fita de Luckesi TV, fita e vfdlo 2 horas 

1 7 / 1 1 1 5 : 0 0 a s 

17:00h 
EscM.Aurita • •  I I  I I  I I  • •  •i  I I  

20/11 15:30as 

17:00h 

I I  I I  Comentario da fita 9 0 minut 

21/11 EscM.Mende • i  I I  — I I  I I  

24/11 Esc.M.Aurha Distribuicao de textos e comentario texto 9 0 minut 

27/11 •i  • •  I I  Estudo de texto •1 
9 0 minut 

28/11 15:003s 

I7:00h 

EscManoei 

Mendes 

Dlstribuiclo e mensagens e encer-
ramento das atividades com uma 
pequena conlraternizafao. 

mensagens 2 horas 

01/12 14:00a£ 
17:00h 

E s c Maria 
Aurita 

Encerramento das atividades cam 
uma palestra ministrada por Socor-
ro Andrade e confraternizacao 

texto 3 boras 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA1BA 

CENTRO DE FORMA£AO DE P R O F E S S O R E S 

CAMPUS V - CAJA2EIRAS -PB 

CURSO: PEDAGOGIA 

AVALIAR UM ATO QUE EXEIGE MUDAN£A 

Inicialmente comecaremos com o conceito de avaliar e mudar, pois 

sabemos que a maioria dos professores n5o avaliam os seus alunos e sim verhlcam ou 

melhor medem o nfvel de conheclmento dos mesmos. 

Vejamos: O quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e avaliar e o que e medir. 

AVALIAR - e urn processo amplo, sistematico, contfnuo e integral, sendo tambem 

funclonal; haja visto que se reallza em funcao dos objetlvos propostos. Podendo utilizar-

se de descrlcSes quantitativas como qualitath/as, envolvendo jufzos de valor. Enquanto 

que MEDIR - e o ato de colher informagSes e ordena-las levando em conta seu aspecto 

quantitative, numerico. Medida implica quantificacSo, nao envolvendo juizos de valor. 

Sabemos que a escola reproduz as estruturas sociais como sendo esta 

estruturada na base do incentivo a competicSo, a suspensSo do outro ao saber 

participar, individualizado, diticultando a interagSo necessaria entre os professores para 

a probiematizagao das situacoes. 

Entao surge a pergunta: 

Por que Avaliar? 

O ato de avaliar ainda esta intimamente ligado, infelizmente a quest a o 

aprova£3o/reprovac5o. Para muitos professores a pratica da avaiiacao (ou melhor da 

verificagSo) esta vinculada a medigao da quantidade de conhecimentos adquiridos pelos 

alunos. Avaliar-se para dizer quern "passa" e quern "permanece", para classificar o 

aluno em bom/6timo/ruim ou em 10,0/ 5,0 ou zero. Avalia-se para fazer julgamento final 

(mensal, bimestral, semestral e anual). 

Em levantamento realizado verificou-se a visSo de alguns professores no 

sentido de por que avaliar? 

* Porque o aluno precisa de uma nota; 
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TERM6METRO EDUCAT1VO 

A avaliacSo deve ser encarada como urn meio de fornecer informacSes 

sobre o processo, tanto para que o professor conheca os resultados de sua ac§o 

pedagogica como para o aluno verificar seu desempenho. Temos que entender que 

avaliar 6 urn processo dentro do processo malor de enslno-aprendizagem, o aluno deve 

saber o que esta ocorrendo, que ele esta sendo avallado a todo momento e que esta 

avaliacSo abrange desde a assimilaQSo do conhecimento, cognitive a atitudes frente ao 

conhecimento, aos colegas e ao professor. 

As avaliacSes e os seus resultados, quando usado corretamente dentro 

da perspectrva de processo enslno-aprendizagem, tendem a funcionar como urn 

termdmetro que nos mostra a situacSo deste mesmo processo. 

Os maus resultados podem estar acontecendo devido ao tipo de conteudo 

desenvoh/ido e metodologia inadequada e ate uma forma errada de avaliar. Ao 

constatar esses problemas, o professor, entSo, tern condic6es de buscar solucSes para 

as causas. £ importante dar uma nova oportunidade ao aluno, pois este nao deve pagar 

com notas baixas, urn proceso mal realizado e mal avaliado. Ao mesmo tempo, bons 

resultados podem refletir uma eficaz agSo pedagogica. 

QUAHDADE X QUANT1DADE 

Atualmente, a avaiiacao de aproveitamento estabelece uma importancia 

maior dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Avaliar qualitath/amente significa 

valer-se nSo apenas de dados puramente quantificaveis, que podem ser medidos e 

observados atrav6s de testes escritos e orais, mas significa utilizar esses dados dentro 

de urn quadro mais amplo, enriquecido pelo envolvimento, comprometimento e 

experiencia do professor que avalia. Este julgamento torna-se mais global e portanto, no 

qua! o aluno e visto como urn todo. Neste avaliacSo, o aluno nSo e colocado numa 

escala, mas uma determinada situacSo em relacSo Ss expertencias do professor e 

tambem dele mesmo. 



Avaliar desta forma, ou seja, qualitativamente, nSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e tarefa facil. O 

professor deixa de ser mero coletor de dados quantificaveis e toma-se alguem que 

utiliza sua experiSncia, sua visSo, interpretando os fatos dentro de urn quadro referencial 

de valores que fundamentam sua postura como educador. Este quadro referencial de 

valores que podem ser estabelecidos a partir de expertencias, reflexOes, estudos, 

analises de todos os professores, para que os julgamento feitos por eles sejam 

coerentes e ievem a uma situacSo mais justa para o aluno. 

Voce podera imaginar que agindo desta forma, facilitate "a vida"do aluno. 

A questSo e fazer avaliacSes faceis, desejando do aluno somente o retorno daquiio que 

ja foi dado ou esta escrito nos livros. Avaliar nSo e verificar a reproducSo, mas fornecer 

condicOes para que o aluno crie algo de novo. 

A avaliagSo deve ser o momento de questionar, de problematizar, de 

"hipotetizar" o que ja foi visto. O professor devera criar forma de avaliacSes que Ievem 

em consideracSo o raciocinio do aluno, sua capacidade de pruduzir novos 

conhecimentos e de se auto-avaliar. Desta forma, a avaliacSo, cumpre seu papel no 

processo de ensino-aprendizagem e estabelece novos caminhos. Assim, a pr6pria 

avaliacSo torna-se mais urn momento de aprendizagem. O caminho do professor que 

avalia e o de reavaliar a apiicabilidade de seu metodo, de suas avaliacoes e de sua 

postura enquanto educador. 

Vale a pena lembrar que avaliar nSo e dar somente provas escritas. 

O professor deve estar atento para nSo correr o risco de empobrecer o 

seu processo avaliatdrio, aplicando s6 um tipo de instrumento. 

Estando claro para o aluno que a avaliacSo esta presente em todo o 

processo, ao aplicar uma avaliacSo especffica, o educador deve utilizar varias formas 

de avaliar. Ora aplicando provas escritas, que por sua vez podem ser preparadas de 

varias maneiras(solicitando do aluno identifica£5es,comparac5es, analise de texto, 

aplicando chamadas orais que podem levar o aluno a expressar suas opiniSes, levantar 

hip6teses, construir novas questSes, ora avaliando atraves de sua participacSo e 

atuagSo e ai£m, e claro, de sua auto-avaliacSo. 

Nesta mesma perspectiva de encarar a avaliacSo como um processo, o 

professor deve estabelecer, desde o infcio, os objetivos, tanto no que se refere a 

atitudes, como nos referentes ao conhecimento. Deixe claro para o aluno o que voce 

pretende. Abra-se ao dialogo, discuta com os alunos os objetivo. E entSo, uma atitude 

de quern nSo esta sozinho e de quern trabalha com o grupo, comprometa-se e os faca 

comprometer. No cumprimento e nas efetivacSo desses mesmos objetivos. 
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Enfim, mudar o ritual da avaliacSo, deixando de encara-la como um fim em 

si mesmo e vendo-as como um meio no processo de construcSo do conhecimento, 

significa dar um grande passo, a mais na mudanca pedagogica das escolas do nosso 

Pais. £ estar a caminho de uma nova educacSo, comprometida com o educando. 
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A AVALIAQAO: um complexo aparelho te6rico pratico para desmontar e 

montar de novo. 

Mais que se buscar instrumentos novos a serem aplicados na busca do 

ensino-aprendizagem, necessitamos um novo sistema geral que utilize instruments 

novos advindos dos caracteres de um sistema que insira a educacSo no contexto social 

de que faz parte. 

A avaliagSo pois, deve estar prevista para um territorio muito mais amplo 

que o tecnicismo que a mediocrize ao piano quantitativo das notas e selecionista aos 

discente. A finalidade primordial do avaliar deve ser desenvolvimento qualitative do 

aluno, reconhecendo-o como um ser inteligente, cujo potencial pode ser mais e mais 

abrangido, desde que se de ao mesmo as chanches para tanto, respeitando os seus 

caracteres prbprios e que sendo diversos aos demais colegas nSo o faz inferior ou 

superior aos mesmos. 

Assim, encontramos a nova definicSo proposta por Carroli "A aptidSo e a 

quantidade de tempo necessario a quern aprende para dominar uma materia". Dessa 

forma, a todo aluno, corresponde a aptidSo para aprender, contudo, essa aptidSo e 

diferenciada em cada aluno, exigindo-se por parte do educador que saiba respeitar os 

caracteres de cada aluno, para que este possa demonstrar a sua competencia para 

aprendizagem, sob pena de compromete-la. 

A avaliacSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um aparelho complexo que envolve teoria e pratica, 

fazendo-se necessario conhecer as suas parcelas, dividindo-as e novamente as 

reagrupando no seu todo. 



UM APELO AO PROFESSOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acorda, professor! 

Acorda, para dares boas-vindas 

ao teu dia. 

Acorda, para dizeres ao mundo que 

nSo te envergonhas da profissSo. 

Acorda, para te libertares de pseuddnimos, 

que aniquila e despersoniflca a tua imagem. 

Acorda, para enalteceres e assumires 

com afinco a tua identidade. 

Acorda, para mudares e politizares 

com a tua magia pedagogica o sistema 

de educacSo alienante do pais. 

Acorda, para lutares com dinamismo e 

entusiasmo, em prol da formagSo 

moral, espiritual, social e cultural 

da crianga. 

Acorda, para conquistares, enquanto 

ha tempo, o teu espaco. 

Acorda, para batalhares sem tropego e 

desembarago, por um Brasil mais justo, 

mais fraterno e mais humano. 

Acorda, do teu sono profundo 

Professor! 

Acorda e conclama, num gesto 

humilde, corajoso e incessante, os 

homens que te relegaram para 

fortalecer e valorizar exclusivamente a 

tecnologia, que apesar de s6frego e 

relegado, tu e e sera por todo sempre 

o mais forte e o mais valioso. 



PARABENS PROFESSOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Houve um tempo em que o homem n§o tinha asa... 

o mundo o prendia, atava-lhes oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pes. 

Houve um tempo em que o mundo nSo tinha forma... 

NSo era redondo, nSo girava. Era um corpo estavel. 

Houve um tempo em que o corpo era nada, sem contorno, sem peso. 

Houve um tempo, ainda em que as janelas n§o abriam, nem horizonte 

havia. 

Apenas o mundo... e o homem. 

Um frente ao outro, indagando-se multuamente, calados. 

O resto veio depois. A ideia feito sinal, o sinal feito palavra, a palavra 

feito licSo. 

EntSo o homem se tornou alado e buscou os ares essenciais de sua vida. 

O mundo se fez redondo e deixou sua imobilidade. 

O corpo cresceu, delineou-se, pesou. 

Janelas? Ah!, sim deixaram ver uma reta; ate entSo perdida no infinito. 

Mundo e homem em desafio. Este, poco mair de duvidas; 

aquele maior em solucBes. Faltava o intermSdio; um ponto nitido que nSo vergasse a 

um abaio quaiquer; que se prestasse ao papel de ponte. 

Par de mSos auxiliares na confeccSo de asas; forca bastante para mover 

o mundo, fazer pesar o corpo. 

PARABENS, professor. Faltava voce, que de fato abre janela, e se faz 

tambem credor. 



Professor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao me ensine nada que eu possa descobrir, 

Provoque minha curiosidade. 

NSo me d6 apenas respostas. 

Desarrume minhas ideias e me d£ somente 

pistas de como ordena-las. 

NSo me mostre exemplos, 

Antes me encoraje a ser exemplo vivo de 

tudo o que eu possa aprender. 

Construa comigo o conhecimento 

Sejamos juntos inventores, descobridores, 

navegantes e piratas da nossa propria aprendizagem. 

NSo fale apenas de um passado distante 

ou de um futuro imprescindivei. 

Esteja comigo hoje atternando as sensacoes 

de quern ensina e de quern aprende. -

Ivana M. Pontes. 

Equipe: Wandirleusa Pinheiro Sarmento 

Vania Sueli Aives 

Abilene Pereira de Andrade 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE FORMAQAO DE P R O F E S S O R E S 

CAMPUS V - CAJAZEIRAS-PB 

DISCIPLINA: PEDAGOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TEXTO BAS1CO: O QUE PRATICA A ESCOLA. VERIFICACAO OU 

AVALIACAO? 

A intensSo desse texto seria tomar um pouco nas mSos o que em geral 

se faz na escola com a questSo da avaliacSo para a partir da I verificar se isso que n6s 

praticamos de fato e avaliacSo ou verificacSo, e, disso tirar algumas consequ£ncia 

praticas pro exercicio docente. 

O que tern me parecido nesses ultimos tempos de trabalho com essa 

questSo da avaliacSo 6 que n6s todos, eu, vocSs, os professores em geral e os 

educadores em geral desse pais temos fetichizado a avaliacSo, ou seja, temos tornado 

um avaliacSo como se ela fosse, a coisa mais importante do processo pedagbgico. E 

isso e tSo forte que todos nos, desde o 1o. dia de atividade escoiar estamos 

preocupados com a aprovacSo ou reprovacSo. 

O que tern polarizado a pratica educativa e a aprovacSo ou a reprovacSo. 

E nessa polarizacSo tern feito de exercicio afericSo do aproveitamento escoiar alguma 

coisa como se ela fosse tudo na pratica docente. E com isso se esquece aquilo que e 

fundamental na escola: ensinar e aprender. O fundamentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ensinar e aprender, nSo e 

avaliar! Avaliar e um subsidio. NSo e que a avaliacSo nSo tenha o seu papel. Tern, sim, 

mas ela nSo pode ser aquilo que planeja a pratica educativa. Para fazer avaliacSo e 

preciso ter ciareza do projeto pedagogico que se quer, dos objetivos que se pretende. 

O que se faz na escola e a afericSo do aproveitamento escoiar: 1o. -

medida; 2o. transformacSo da medida em nota ou conceito; 3o. utillizacSo da nota ou 

conceito. 



No caso da avaliacSo a grandeza medida sSo os acertos que sSo 

estabelecidos em pontos numa tabela de equivalencia dos pontos em notas ou 

conceitos. 

Por um desvio fundamental necessitamos fazer m6dia, mas media so 

pode ser feita com quantidade, nSo com qualidade. 

Quando eu digo avaliacSo, eu suporia que nota setezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um juizo de 

qualidade. No entanto, e um juizo de qualidade que indevidamente eu digo que e uma 

quantidade. Por isso eu posso fazer media. NSo da para fazer media entre uma macS 

podre e uma macS excelente. Jogo a macS podre no iixo e como a excelente. Como 

fazer m6dia entre um conceito excelente e um conceito pSssimo? Faco porque 

transformo excelente em 10 e pSssimo em 2. Ai, somo e divido por 2 que da 6. Aquilo 

que era excelente virou regular e aquilo que nSo vaiia nada tambem virou regular. EntSo 

media e uma mentira. Engano do professor, do aluno, da sociedade. 

Necessitamos de media porque nSo trabalhamos com avaliacSo e sim com 

verificacSo que s6 serve para classificar. £ um ato estatico. 

A avaliagSo, ao contrario, implica num ato dinSmico, numa tomada de 

posigSo. 

A constatacSo nSo tern consequ§ncia, se encerra no ato de constatar e o 

ato de avaliar implica numa consequ£ncia, que e decisSo sobre aquilo que se esta 

julgando, avaliando. 

Com o mesmo ritual da afericSo eu posso fazer avaliacSo. A diferenca e 

que a avaliacSo nSo e classificatdria. Ela tern uma dinamicidade. 

A verificagSo nSo tern consequ£ncia para a melhoria do ensino. £ preciso 

tirar consequencia significativas para tomar decisoes, para o melhoramento. E so 

melhora pela avaliacSo. S6 a avaliacSo permite isso. 

A verificacSo tern contribuido psicologicamente para a 6gide do medo. Ela 

e taxativa. E medo nSo serve para nada, a nSo ser para a organizacSo autoritaria da 

sociedade que pretende controlar as pessoas pelo medo. O que vale para aiguma 

coisa e a coragem, e o enfrentamento. 

Pesquisas demonstram que 95% da populacSo e capaz de aprender tudo, 

depende de tempo e metodo. 

Dai ser necessario deixar de fazer verificagSo e fazer avaliagSo. Ou seja 

diagnosticar e tomar a decisSo para melhorar a qualidade do ensino. 

I £ preciso pois, que o educador esteja interessado em que o aluno 

aprenda. Porque a sociedade brasileira nSo tern interesse na educagSo. 



O unico sentido da escola sSo os educando. Se tirar os alunos, acaba a 

escola. E s6 exlste ensino se alguem aprende. 

£ preciso usar o rigor da ci£ncia e da tecnologia para fazer com que o 

aluno aprenda. NSo da para so esperar. Quern espera nunca alcanca. Tern que 

construir no dia-a-dia. E a avaliacSo serve para isso. 

A avaliacSo e susidiaria. £ import ante maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e servii. Deve ser voltada para 

a construcSo de uma consciencia clara e universalizada em cada educando que e 

efetivamente cada cidadSo dessa sociedade. 

C. C. Luckesi 
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De infcio iremos abordar o 1o. tema que e o fracasso escoiar e logo apbs 

discutir sobre a avaliagSo que esta inter-relaclonado com o 1 o. tema uma vez que esta 

reflete e muito a causa do fracasso escoiar. 

Sabemos que, de acordo com as estatlsticas publicadas em nosso pals a 

espantosa realidade do fracasso escoiar vem sendo o problema mais agravante da 

educagSo brasileira. Com isto pode se imaginar a escola brasileria como um carrossei 

louco que cospe criangas. 

Como expiicagSo de fundo social, sSo sobretudo as criangas provenientes 

das camadas populares e do meio rural que fracassam na escoia e sSo forgadas a 

interromper seus estudos. 

Sao marginalizados da escola porque a sua bagagem, a cultura do meio 

de que prov6m, nSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a cultura adequada, esperada e exigida pela escola o que 

diferencia da crianga da classe media, por exemplo: que e favorecida economicamente 

e que encontra na escola o padrSo desejav6l por ela, ou seja, a educagSo 

compensatbria como as criangas pobres ficam abaixo desse padrSo e necessario 

oferecer-lhe programas que compenssem o que Ihes falta. Isto e para que essas 

criangas, venham acompanhar os programas, currlculo e as normas da escola. 

Esta educagSo compensatbria e criticada devido a mesma n5o questionar 

a escola como um todo, e sim questiona e quer mudar o aluno e seu meio social. 

Destacando um outro ponto contribuinte para o fracasso escoiar que e a 

escoia, uma outra linha de pensamento diz que a pobreza nSo e o unico responsavel 



pelo fracasso, trazendo a baila a escola, onde sutilmente, atraves de sua Hnguagem, 

sua natureza, seus valores e suas praticas marglnalizam a crlanca pobre. 

£ na 1a. serie primaria que inicia-se o processo de divisSo das criancas 

segundo suas origens de classe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e nesta serie especificamente que encontramos os 

maiores indices de reprovacSo. Verifica-se que este e o resultado de um inter-

relacionamento mau sucedido entre o aluno que provem de determinados meios sociais 

e a instituigSo escoiar. 

£ preciso que a escola entenda seu papel social e sua funcSo numa 

sociedade composta de grupos muitos diferentes, e que veja as suas normas curriculo, 

exig£ncias arbitrarias de avaliacSo, programas mau dosados, professor despreparado, 

etc. Tudo isto contribuem para que as criancas sadia da escoia levando consigo a 

marca da humilhacSo do fracasso, convencidas de que se deram mal porque sSo 

menos bem dotadas, menos inteligentes e capazes do que as outras. 

De tudo foi argumentado ate aqui iremos falar de um certo numero de 

professores que prop6e agrupamentos de classes homog§neas ou heteroggneas com o 

objetivo de diminuir os outros indices de "repetencia", ou seja, do "fracasso escoiar" 

nas primeiras series. 

Alguns professores prop5e o argumento heterog£neos recomendando ser 

um beneficio maior para os alunos fracos, em que estes irSo usufruir do auxilio dos 

coiegas mais fortes. 

Um outro maior numero de professores sugerem com maior ffequSncia a 

formacSo de classe homogSneas dizendo que, nesta os alunos usufruem de maiores 

vantagens didatico pedagbgica, maior aprendizagem, rendimento, motivacSo, etc e que 

em contra partida consultas feitas nas classes heterogeneas mostram que os alunos 

sofrem desvantagens em relacSo ao que acabamos de citar, isto e, sSo prejudicados e 

os professores te£m mais trabalho. 

Como consequencia de agrupamento homogeneos a pratica mostra que 

nas atuais condicSes em que se encontra a escola e a formacSo dos professores de 

1o. grau, a formacSo de grupos dessa natureza tern conduzido a um processo seletivo 

pelo qual alunos "fortes" acabam se distanciando cada vez mais dos que comp6e as 

classes "fracas". 

Tal distSnciamento resulta das condigoes criadas pela escola que nSo 

favorece o trabalho com as classe fracas, e que as escluem. 

SupSem-se que entre os poucos professores que trabalham com classes 

homog£neas, aquelas com pouco de experi§ncia a escola atribuMhes turmas 



homogSneas "fracas". Esta suposigSo sendo correta implica que as classes fracas sSo 

duplamente penaiizadas; categorizadas como incapazes, defictencia, fracasso, etc 

atribuindo tambem ao professor como sendo incapazes de superar as suas prbprias 

deficiencias e dos seus alunos. 

Por outro iado, a formacSo de agrupamentos heteroggneos conta com a 

resistencia dos professores devido o acumulo de trabalho e pelo desgaste que esses 

agrupamentos trazem e tamb6m vaiendo lembrar que nSo ha ensino de qualidade e 

menor seletividade, isto devido o professor nSo da conta das condicbes internas e 

externas. 

A AVAL I AC AO 

A avaliagSo e um dos valores que contribuem para a reprovagSo (fracasso 

escoiar) e tambem para o avanco do aluno, em que depende do juizo do professor, da 

participacSo dos alunos na sala de aula, etc. 

^ y S a b e m o s que a promocSo do aluno e condicSo de um mesmo poder ver 

coisas novas, formar experiencias novas em sua vida, a reprovacSo e uma forma de 

tirar do aluno a chance de tentar algo novo, o que e consequencia da maneira 

tradicional de avaliar onde o professor muitas vezes nSo leva em conta o progresso do 

aluno, a relacSo mutua entre aspectos quantitativos. 

A pratica da avaliacSo reflete exatamente o fracasso escoiar por reduzir-

se a sua funcSo de controle, mediante a qua! se faz uma class ificacao quantitativa dos 

alunos relativo as notas das provas, onde nem sempre a nota, prova ou avaliagSo 

correspondent a uma forma de medir conhecimentos intelectual de uma crianga por 

exemplo: muitas vezes tudo isto sSo instruments de controle do professor para punir 

alunos tidos como maus, que as vezes sSo os criativos. Anaiizando por outro Snguio, a 

avaliagSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma tarefa didatica necessaria e permanente de trabalho descente, que 

deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Devendo 

lembrar que , a reprovagSo devera ser um fato raro excessSo muito bem justificada, e 

nSo regra comum. 

O professor devera usar todos os tateios para nSo reprovar, a nSo ser 

que o aluno nSo desenvolva o mfnimo de proguesso ou nSo tenha espectativas de 

progredir. 
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Maria Margarete dos S. Forster 

O quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e avaliacSo? 

Avaliar e julgar. Um julgamento de valores, tendo por base um padrSo 

considerado ideal. Esse padrSo nao e um padrSo rigido, mas flexivel conforme os 

tempo. De um modo geral, quern estabelece este padrSo e o professor. A 

avaliacSo e estabelecida sempre quando se tern em vista uma acSo ja realizadora, uma 

acSo em reaiizagSo ou uma acSo a ser reaHzada. 

SUBJETIVISMO 

Como a avaliagSo e um julgamento, a subjetividade esta muito presente. 

Isto pode ser muito bom ou muito ruim. Em todo o caso, sendo sempre um sujeito, uma 

pessoa que avalia, fara com que ela seja sempre subjetiva. £ bbvio que toda a pessoa 

que se propSe a avaliar algu6m tern que estabelecer parSmetros claros para tal pois ira 

estabelecer juizo de valores. Normalmente o que acontece e o seguinte: o profesor 

passa a conferir um grau, uma nota ou conceito, sobre um trabalho realizado. Toma a 

avaliagSo apenas uma comunicagSo de resultados. E fica nisso. Na verdade, o que o 

professor deveria fazer e avaliar todo o processo de ensino, permitindo que seja feito 

um dialogo sobre os resultados conseguidos. Isto e possivel quando, ao inves de 

fornecer apenas um conceito estatico, o professor permite discutir com os alunos os 

resultados obtidos. Muitos professores dSo apenas concertos e nSo questionam as 

provas, tornando-se senhores da "subjetividade" o que, na verdade, passa a ser uma 



arma ameacadora para os alunos. E importante, pois, que seja mantida a subjetividade, 

mas que o dlalogo sobre os resultados da avaliacSo sejam constantes. Ate mesmo, se 

necessario, para reformular os instruments de avaliacSo. 

DESCONTRAQAO 

A interagSo entre professor e aluno e fundamental no processo ensino-

aprenizagem. A manutencSo de um clima afetivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e fundamental. Com eie o aiuno se 

sente confiante e nSo temoroso diante do professor. £ incrfvel como os alunos tern 

medo do professor. Este temor cresce em intensidade quando mais avancam nos 

graus de ensino. O que tambSm se percebe e que os alunos ficam em pSnico ate que o 

professor nSo faz a primeira prova. Por que? Porque eles querem saber como o 

professor avalia. Eu acho que eles tern direito disso. Enquanto o professor faz da prova 

um misterio para os alunos, a interacSo nSo acontece. £ preciso deixar bem claro que 

nenhum instrument de avaliacSo e eficiente se nSo for previamente assimilado peios 

alunos. Ele deve surgir como uma decorrencia natural dentro do processo de ensino. 

AUTORITARISMO 

Ha professores que conseguem levar o ensino de uma forma mais 

democratica e na hora de avaliar sSo autoritarios. Isso acontece porque a avaliacSo e 

ainda muito concebida como uma arma de que o professor dispSe. Dificilmente o 

professor quer abrir mSo dela. £ bom lembrar que nSo podemos assumir uma posicSo 

autoritaria avaliando ou nSo avaiiando. Quando o professor simplesmente passa toda a 

responsabiiidade da avaliacSo para o aluno e se baseia unicamente com concertos que 

o aluno emite, ele esta sendo autoritario. Omitir-se em avaliar o aluno tambem e uma 

forma de autoritarismo. Murtos professores fazem isso e, se o aluno nSo se sair bem 

acabam dizendo: olha, voc£ nSo se avaliou bem! 

Ha tamb6m muita confusSo entre autorismo e disciplina. A disciplina e 

importantissima dentro de uma sala de aula. Sem ela ninguem consegue fazer nada; ha 

um descomprometimento geral. A disciplina e fundamental para que se crie um clima 

organizado de trabalho. As pessoas que estSo dentro de uma saia de aula precisam se 

sentir a vontade para trabalhar. Tudo o que se faz tern que ser organizado, do contrario 



MUITOS ALUNOS 

Ha outra questSo que dificulta a avaliacSo: o numero excessive de alunos 

dentro de uma sala de aula. Muitos professores se veem com 50,60,70 alunos para 

avaliar. Parece-me que, na conquista de um melhor, a reducSo do numero de alunos e 

uma variavel fundamental. Dificilmente, havendo muitos alunos numa sala, ele podera 

avaliar adequadamente o aprendizado de cada um. 

O que acontece, nestes casos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e que se recorre ao Conselho de Classe. 

Este e feito com base em pereceres prontos, onde cada aluno e avaiiado segundo itens 

pre-estabelecidos. Esses itens sSo os mesmos de decadas atras, sem que tenham sido 

renovados. Os professores restringem a avaliacSo S parte cognitiva a nota e dSo 

pareceres, ja pre-estabelecidos, a parte afetiva e psicomotora. £ um absurdo total. Do 

ponto de vista de tempo e uma economia total, mas nSo reflete o grau de evolucSo que 

o educando atingiu. 

Acho que os professores t6m que se preparar mais tecnicamente em 

termos de avaliacSo. Os instrumentos utilizados para avaliar sSo mal elaborados. Os 

professores nSo conhecem e nSo sabem elaborar boas questbes. ImprovisacSo e uma 

constante. Ao corrigir as questbes, o professor, muitas vezes, se surpreende com uma 

delas errada por todos os aiunos. EntSo, o professor nSo se da conta de verificar se 

nSo houve ma formulacSo da questSo. Se, o ao iongo do processo, a questSo foi 

trabalhada. Nunca se deveria usar questbes que nSo foram desenvoMdas durante as 

aulas. Nas provas deveriamos usar sempre aquelas operacbes trabalhadas durante o 

processo. Os alunos tern que exercitar, praticar as diferentes atMdades e exercicios 

que posteriormete sSo solicitdos em provas. A prova nSo deve ser uma armadilha. 

Eu fico muito preocupado quando percebo que ha professores que sb 

descarregam conteudos sobre, os alunos. Acham que e funcSo do professor 

descarregar informacSes. Oiham para a cara do aluno e ele, silencioso, anotador, 

permanece estatico do inicio ao fim da aula. O professor julga que houve entendimento. 

Mas, sera isso verdade? £ bom lembrar que quando sb se da informacSo o aluno nSo 

vai aprender. 



AVALIAgAO DO PROFESSOR 

Durante o processo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 tamb6m importante que o professor seja avaiiado. 

Cada professor deve descobrir os melhores meios de ser avaliados pelos alunos. Os 

depoimentos destes auxiliam muito. A abertura para as discurssbes e critica dos alunos 

e fundamental. Normalmente o professor nSo gosta de ouvir crfticas, o que e um erro. 

Deveria haver constantes dialogos na sala. Ao final de cada periodo ou, 

necessariamente ao longo do bimestre ou semestre, formuiar questbes para que o 

aluno diga os aspectos negativos e positivos do professor. Este deve ser abertura para 

aceitar as sugestbes. Tern professor que se julga dono do campinho e fala, faia um 

semestre todo sem permitir espaco para perguntas. O professor que nSo se expbe a 

uma avaiiacao, temendo que destruam a unica arma de que dispbe que e a aula 

expositiva, tern que mudar de ramo. a critica e importantissima para avaliar todo o 

processo. 

Existem ins t i tu tes que, ao longo de um ano, realizam uma avaliacSo 

geral dos professores. Coihem opinibes de alunos das ultimas turmas sobre o 

desempenho dos professores. Encaminham, posteriormente, os resultados ao professor 

que estS de feYias para que reflita sobre os aspectos avaliados. Atrav6s desta 

avaliacSo, a escola passa a selecionar mais os professores e a permitir que somente 

continuem aqueies que exercem maior interagSo e dialogo na escola. 

REPROVACAO EM MASSA 

Sempre que houver uma massiva reprovacSo, ha o sintoma de que algo 

nSo vai bem. Neste caso, nem professor e nem alunos tern que se dar por satisfeitos. 

Tern que se descobrir quais sSo as causas e deixa-las ciaras para os alunos e 

professor. £ por isso que se insiste na avaliacSo como diagnbstico. Fracassa o 

professor que roda a metade da turma e nSo avalia por que isso aconteceu. £ preciso 

apurar porque isso aconteceu. Pode ser que os instrument os utilizados para a avaliacSo 

nSo tenham sido adequados, ou que os alunos nSo tenham entendido o conteudo. 



Tenho observado que disciplinas como matematica, fisfca, quimica 

reprovam mais do que as disciplinas humanisticas. Alguns professores gostam de ter o 

rbtulo de "reprovador". Esse e um pessimo sintoma. Ha uma imagem errada de que as 

disciplinas mais exatas s5o mais dificieis e precisam ser mais estudadas. Chega-se ao 

extremo, em certas escolares, de ceder espago aos alunos estudarem estas disciplinas 

em horarios ocupado por outras da area humanfstica. O professor que fizer isso esta 

desvalorizando sua prbpria materia e mostra sua ineficiencia. 



UNiVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE FORM AC AO DE P R O F E S S O R E S 

CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB 

DISCIPLINA: PEDAGOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROPOSTA DE AVALIAQAO NA PR£-ESCOLA: 

(proposta Construtrvista) 

- OportunizagSo de viv6ncias atraves das quais a crianga possa ampliar 

suas descobertas sobre o mundo; 

- AcSo educativa baseada na confianca nas possibiiidades das criangas e 

valorizagSo de suas manifestacoes e interesses; 

- OrganizagSo de oportunidades de: 

* Conhecimento social, fisico, Ibgico-matematico, espaco-temporal e 

representagSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ConcepgSo de crianqa 

- AvaliagSo como acompanhamento no processo de desenvolvimento; 

- ObservagSo da crianga fundamentada no conhecimento de suas etapas 

de desenvolvimento; 

- OportunizagSo de novos desafios com base na ObservagSo e reflexSo 

tebrica; 

- Registro das manifestagbes das criangas e de aspectos significativos de 

seu desenvolvimento; 

- DiSlogo frequente e sistematico entre os adultos que lidam com a crianga 

e os pais ou responsaveis. 

Por uma aga~o Libertadora 

A avaliagSo importa para uma educagSo libertadora, onde o seu papei nSo 

seja o de apresentar verdades autoritarias, mas investigar, problematizar e 



principalmente, ampliar perspectivas no sentido de transformagSo, e a partir da agSo 

coletlva e consensual dos professores que Isso podera acontecer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em oposigSo & visSo liberal. 

AvaliagSo numa visSo liberal. 

* AcSo individual e competitiva; 

* ConcepcSo classificatbria, senteciva; 

* IntengSo de reproducSo das classes sociais; 

* Postura disciplinadora e diretiva do professor; 

* Privitegio S memorizagSo; 

* Exig§ncia burocratica peribdica. 

AvaliagSo numa visSo Libertadora 

* AcSo coletiva e consensual; 

* ConcepcSo investigativa, reflexiva; 

* ProposicSo de conscientizacSo das desigualdades 

sociais e culturais; 

* Postura cooperativa entre os elementos da acSo 

educativa; 

* Privii6gio a compreencSo; 

* Consci6ncia critica e responsavel de todos, sobre o 

cotidiano. 

A reconstrucSo da avaliagSo nSo acontecera por experiencias isoiadas ou 

fragmentadas, mas por uma acSo continuada e que ultrapasse os muros das instituicbes 

e transforme-se numa forca que influencie a revisSo dos significados sociais e pollticos 

das exigencias burocrSticas da avaliagSo. 



UNiVERSIDAOE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE FORMA?AO DE P R O F E S S O R E S 

CAMPUS V - CAJAZEIRAS - PB 

DISCIPLINA: PEDAGOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UMA DEFINIQAO DE AVALIACAO ESCOLAR 

Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, a avaliacSo e uma 

apreciagSo qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem 

que auxilia o professor a tomar decisbes sobre o seu trabalho. Os dados relevantes se 

referem as varias manifestacbes das situacbes didaticas, nas quais o professor e os 

alunos estSo empenhados em atingir os objetivos de ensino. A preciacSo qualitativa 

desses dados, atraves da analise de provas, exercicios, respostas dos alunos, 

realizacSo de tarefas, etc, permite uma tomada de decisbes para o que deve ser feito 

em seguida. 

Pedemos, entSo, definir a avaliacSo escoiar como um componente de 

processo de ensino que visa, atraves da varificacSo e qualificacSo dos resultados 

obtidos, determinar a correspond6ncia destes com os objetivos propostos e, daf 

orientar a tomada de decisbes em relacSo as atividades didaticos seguintes. 

Nos diversos momentos de processo de ensino, sSo tarefas de avaliacSo; 

a verificacSo, a qualificagSo e a apreciagSo qualitativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Vcrif/ csfJid: coieta de dados sobre o aproveitamento dos alunos 

atraves de provas, exercicios e tarefas ou de meios auxiliares, como observacSo de 

desempenho, entrevistas etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-  Qua/ i f / cagSd\  comprovagSo dos resultados alcancados em relagSo aos 

objetivos e, conforme o caso, atribuicSo de notas ou concertos. 

-  Apr ect af Md gua/ / t et / va: avaliacSo propiamente dita dos resuttados, 

referindo-os a padrbes de desempenho esperado. 

A avaliagSo escoiar cumpre pelo menos tres funcbes: pedagbgico-

didatica, de diagnbstico e de controle. 

A funcSo ped* gqgi c* - d/ ddt Sc*  se refere ao pape! da avaliagSo no 

cumprimento dos objetivos gerais e especificos da educagSo escoiar. Ao se comprovar 
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sistematicamente os resultados de processo de ensino, evidencia-se ou nSo o 

atendimento das finalidades sociais do ensino, de preparagSo dos alunos para 

enfrentarem as exigencias da sociedade, de inseri-los no processo global de 

transformacao social o de propiciar meios culturiais de participagSo ativa nas diversas 

esferas da vida social. Ao mesmo tempo, favorece uma atitude mais responsavei do 

aiuno em relacSo ao estudo, assumindo-o como um dever social. Cumprindo sua fungSo 

didatica, a avaliagSo contribui para a assimilagSo e fixagSo, pois a corregSo dos erros 

cometidos possibilita o aprimoramento, a ampliagSo e aprofundamento de 

conhecimentos e habilidade e, desta forma, o desenvolvimento das capicidades 

cognocitivas. 

A fungSo de diagnbstico permite identificar progressos e dificuldades dos 

alunos e a atuagSo de professor que, por sua vez, determinam modificagbes do 

processo de ensino para melhor cumprir as exigencias dos objetivos. Na prStica escoiar 

cotidiana, a fungSo de diagnbsticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e mais importante porque e a que possibilita a 

avaliagSo do cumprimento da fungSo pedagbgico-didatica e a que da sentido 

pedagbgico a fungSo de controle. A avaliagSo dignbsitca ocorre no inicio, durante e no 

final do desenvolvimento das aulas ou unidades didaticas. No inicio, verificam-se as 

condigbes previas dos alunos de modo a prepara-los para o estudo de materia nova. 

Esta etapa inicial e de sondagem de conhecimentos e de experiencias ja disponiveis 

bem como de provimentos dos pre-requisitos para a sequSncia da unidade didatica. 

Durante o processo de transmissSo e assimilagSo e feito o acompanhamento do 

progresso dos alunos, apreciando os resultados, corrigindo falhas, esclarecendo 

duvidas, estimulando-os a continuarem trabalhando ate que alcancem resultados 

positivos. Ao mesmo tempo, essa avaliagSo fornece ao professor informagbes sobre 

como ele esta deduzindo o seu trabalho: andamento da materia, adequagSo de 

metodos e materiais, comunicagbes com os alunos, adequabiiidade da sua linguagem, 

etc. Finalmente, e necessario avaliar os resultados da aprendizagem no final de uma 

unidade didatica, do bimestre ou de ano letivo. A avaliagSo global de um determinado 

periodo de trabalho tambbm cumpre a fungSo de realimentagSo do processo de ensino. 

A fungSo de controle se refere aos meios e a frequ£ncia das verificagbes 

e de qualificagbes dos resultados escoiares, possibilitando o diagnbstico das situagbes 

didaticas. Ha um controle sistematico e continuo que ocorre no processo de interagSo 

professor-alunos no decorrer das aulas, atraves de uma variedade de atividades, que 

permite ao professor observar como os alunos estSo conduzindo-se na assimilagSo de 

conhecimentos e habilidades e no desenvolvimento das capacidades mentais. Neste 
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caso, nSo se deve quantificar os resultados. O controle parclal e final se refere a 

verificacSo efetuadas durante o bimestre, no final do bimestre e no final de semestre ou 

ano, caso a escola exija o exame final. 

Essas funcbes atuam de forma interdependente, nSo pedendo ser 

consideradas isoladamente. A fungSo pedagbgico-didStica esta referida aos prbprios 

objetivos do processo de ensino e diretamente cinculada as funcbes de diaginbstico e 

do controle. A fungSo diagnbstica se torna esvaziada se nSo estrver referida a fungSo 

pedagbgica-didatica e se nSo for cumprida de dados e alimentagSo pelo 

acompanhamento do processo de ensino e diretamente vinculada as funcbes de 

diagnbstico e do controle. A funcSo diagnbstica se torna esvaziada se nSo estiver 

referida a fungSo pedagbgica-didatica a se nSo for suprida de dados e alimentada pelo 

acompanhamento do processo de ensino que ocorre na fungSo de controle. A fungSo de 

controle, sem a fungSo de diagnbstico e sem o seu significado pedagbgico-didatico, fica 

restringida a simples tarefa de atribuigSo de notas e classificagSo. 

AVALIACAO NA PRATICA ESCOLAR 

A pratica da avaliagSo em nossas escolas tern sido orientada sobre tudo 

por reduzir-se a sua fungSo de controle, mediante a qual se faz uma classificagSo 

quantitativa dos alunos relativa as notas que obtiveram nas provas. Os professores nSo 

t£m conseguido usar os procedimentos de avaliagSo - que, sem duvida, implicam o 

levantamento de dados por meio de testes, trabalhos escritos etc - para atender a sua 

fungSo aducativa. Em relagSo aos objetivos, fungbes e papel da avaliagSo na melhoria 

das atividades escoiares educativas, t£rrvse verificado na prStica escoiar e alguns 

equivocos que convem expiicitar. 

O mais comum e tomar a avaliagSo unicamente como o ato de apticar 

provas, atribuir notas e ciassificar os alunos. O professor reduz a avaliagSo a cobranga 

daquilo que o aluno memorizou e usa a nota somente como instrumento de controle. 

Ainda hoje hS professores que se vangloriam por deter o poder de aprovar ou reprovar. 

Quantas vezes se ouvem afirmagbes inteiramente falsas sobre o que se deve ser um 

trabalho docente de qualidade, como por exemplo: "o ensino naquela escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e muito 

puxado, poucos alunos conseguem aprovagSo". Tal id6ia e descabida, primeiro porque 

a atribuigbes de notas visa apenas o controle formal, com objetivo classificatbrio e nSo 

educativo e o veridicto do professor sobre o grau de adequagSo e conformidade do 



aluno ao conteudo que transmlte. Essa atitude ignora a complexidade de fatores que 

envoh/e o ensino, tais como os objetivos de formacSo, os mbtodos e procedimentos de 

professor, a situacSo social dos alunos, as condigbes e meios de organizagSo de 

ensino, os requisites previos que tern os alunos para assimiiar intelectual, as 

dificuidades de assimilagSo devidas as condigbes sociais, econbmicas, culturais 

adversas dos alunos. Ao frizar criterios do desempenho unilateriais, o professor avaiia 

os alunos pelo seu merito individual, pela sua capacidade de se ajustarem aos seus 

objetivos, independentemente das condigbes de ensino e dos alunos e dos fatores 

externos e internos que interferem no rendimento escoiar. 

O outro equivoco b utilizar a avaliagSo como recompensa aos "bons" 

alunos e punigSo para os desinteressados ou indisciplinados. As notas se transformam 

em armas de intimidagSo e ameaga para uns e premios para outros. £ comum a pratica 

de dar e tirar "ponto" conforme o comportamento do aluno, ou a preocupagSo excessiva 

pela exatidSo da nota, as vezes reprovando alunos por causa de decimos. Nestas 

circunstSncias, o professor exclui o seu papel de docente, isto e, e de assegurar as 

condigbes e meios pedagbgicos-didaticos para que os alunos sejam estimuiados e 

aprendam sem necessidade de intimidagSo. 

O terceiro equivoco e o dos professores que, por confiarem demais em 

seu "otho cllnico", dispensa verificagbes parciais no decorrer das aula. Neste caso, o 

prejuizo dos alunos e grande, uma vez que o seu destino costuma ser tragado logo nos 

primeiros meses do ano. Os condenados S repetencia sSo isolados no canto da sala de 

aula e, nSo raro, abandonam a escola. 

O quarto equivoco e daqueles professores que rejeitam as medidas 

quantitativas de aprendizagem em favor de dados qualitativos. Consideram que as 

provas de escolaridade sSo prejudiciais ao desenvolvimento autonbmo das 

potencialidades e da criatividade dos alunos. Acreditam que, sendo a aprendizagem 

decorrente preponderantemente da motivagSo interna do aluno, toda situagSo de prova 

leva a ansiedade, a inibigSo e ao cercemento do crescimento pessoal. Por isso, 

recusam qualquer quantificagSo dos resultados. 

Os equfvocos aqui apontados mostram duas posigbes extremas em 

relagSo a avaliagSo escoiar: considerar apenas os aspectos quantitativos ou apenas os 

qualitativos. No primeiro caso, a avaliagSozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e vista apenas como medida e, assim, mal 

utilizada. No segundo caso, a avaliagSo se perde na subjetividade de professores e 

alunos, alem de ser uma atividade muito fantasiosa quanto aos objetivos da escola e a 

natureza das reiagbes pedagbgicas. 
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O entendimento correto da avaliagSo consiste em considerar relagSo 

mutua entre os aspectos quantitativos e qualitativos. A escola cumpre uma fungSo 

determinada socialmente, a de introduzir as criangas e jovens no mundo da cultura e do 

trabalho; tal objetivo social nSo surge espontaneamente na experiencia das criangas 

jovens, mas supbe as perspectivas tragadas pela sociedade e um controle por parte do 

professor. Por outro lado, a relagSo pedagbgica requer a interdepend§ncia entre 

influ£ncias externas e condigbes internas dos alunos; o professor deve organizar o 

ensino, mas o seu objetivo e o desenvolvimento autbnomo e independente dos alunos. 

Desse modo, a qualificagSo deve transformar-se em quaiificagSo, isto e, 

numa apreciagSo qualitativa dos resultados verificados. 

£ verdade que a atitude de dar notas somente com base em provas 

escritas tern limitagbes. As provas frequentemente sSo empregadas apenas para medir 

capacidade de memorizagSo. Os iivros didaticos e as tarefas dadas pelos professores 

estSo repletos de exercfcios desse tipo. Os professores, por sua vez, tern dificuldades 

em avaliar resultados mais importantes do processo de ensino, como a compreensSo, 

a originalidade, a capacidade de resolver probiemas, a capacidade de fazer relagbes 

entre fatos e idbias etc. 

Entretanto, as provas escritas e outros instruments de vertficagSo sSo 

meios necessaries de obtengSo de informagbes sobre o rendimento dos alunos. A 

escola, os professores, os alunos e os pais necessitam da comprovagSo quantitativa e 

qualitativa dos resultados de ensino e da aprendizagem para analizar e avaliar o 

trabalho desenvolvido. Alem disso, por mais que o professor se empenhe na motivagSo 

interna os alunos, nem sempre conseguira deles o desejo espontSneo para o estudo. As 

criangas precisam de estimulagbes externa, precisam sentir-se desafiadas a fim de 

mobilizarem sua energias fisicas e inteiectuais. 

Portanto, se os objetivos e conteudos sSo adequados as exigdncias da 

materia e as condigbes externa e internas de aprendizagem dos alunos e se o 

professor demonstra um verdadeiro propbsito educativo, as provas dissertativas ou 

objetivas, o controle de tarefas e exercicios de consolidagbes e outros tipos de 

verificagSo sSo vistos pelos alunos como efetiva ajuda ao seu desenvolvimento mental, 

na medida em que mostram evid£ncias concretas da realizagSo dos objetivos 

propostos. 



CARACTERiSTICAS DA AVALIAQAO ESCOLAR 

Podemos, agora, sistematizar as caracterfsticas mais importantes da 

avaliacSo escoiar. 

REFLETE A UNIDADE OBJETIVOS-CONTEUDOS-METODOS 

A avaliacSo escoiarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem, e nSo uma etapa isolada. Ha uma exigencia de que esteja concatenada 

com os objetivos-conteudos-mbtodos expressos no piano de ensino e desenvolvimento 

no decorrer das aulas. Os objetivos explicitam conhecimentos, habilidades e atitudes, 

cuja compreencSo assimilagSo e aplicacSo, por meio de metodos adequados, devem 

manrfestar-se em resultados obtidos nos exercicios, provas, conversagSo didatica, 

trabalho independente etc. 

Um aspecto particularmente relevante e a clareza dos objetivos pois os 

alunos precisam saber para que estSo trabalhando e no que estSo sendo avaliados. 

POSSIBILITA A REVISAO DO PLANO DE ENSINO 

O levantamento das condigbes previas dos alunos para iniciar nova 

materia, os indicios de progresso ou deficiencias detectadas na assimilagSo do 

conhecimentos, as verificagbes parciais e finals sSo elements que possibilitam a 

revisSo do piano de ensino e o encaminhamento do trabalho inerente para a diregSo 

correta. NSo apenas nas aulas, mas nos contatos informais na classe e no recreio, o 

professor vai conhecendo dados sobre o desempenho e aproveitamento escoiar e 

crescimento dos alunos. 

A avaliagSo ajuda a tornar claros os objetivos que se quer atingir. No 

inicio de uma unidade didatica, o professor ainda nSo esta muito seguro de como atingir 

os objetivos no decorrer do processo de transmissSo e assimilagSo. A medida que vai 

conduzindo o trabalho e observando a reagSo dos alunos, os objetivos se vSo 

clariflcando,e que possibilita tomar novas decisbes para as atividades subsequentes. 
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AJUDA A DESENVOLVER CAPACIDADES E HAB1LIDADES 

Todas as atividades avaliativas concorrem para o desenvolvimento 

intelectual, social e moral dos alunos, e visam diagnosticar como a escola e o professor 

estSo contribuindo para isso. O objetivo de processo de ensino e de educacSo e que 

todas as criangas desenvotvam suas capacidades fisicas e inteiectuais, seu 

pensamento independente e criativo tendo em vista tarefas tebricas e praticas, de modo 

que se preparam positivamente para a vida social. A avaliacSo deve ajudar todas as 

criangas a crescerem; os ativos e os apaticos, os espertos e os lentes, os interessados 

e os desinterassados. Os aiunos nSo sSo iguais, nem no nivei sbcio-econbmico nem nas 

suas caracteristicas individuals. A avaliagSo possibilita o conhecimento de cada um da 

sua posigSo em relagSo S classe, estabelecendo uma base para as atividades de 

ensino e prendizagem. 

VOLTAR-SE PARA A ATIVIDADE DOS ALUNOS 

A avaliagSo do rendimento escoiar deve centrar-se no entendimento de 

que as capacidades se expressam no processo da atividade do aluno em situagbes 

didSticas. Por essa razSo, e insuficiente restringir as verhlcagbes a provas no final de 

bimestre. 

SER OBJETIVA 

A avaliagSo deve ter carater objetivo, capaz de comprovar os 

conhecimentos realmente assimilados pelos alunos, de acordo com os objeitvos e os 

conteudos trabalhados. Isso nSo significa excluir a subjetividade de professor e dos 

alunos, que esta sempre presente na relagSo pedagbgica; mas a subjetividade nSo 

pode comprometer as exig£ncias objetivas - sociais e didSticas - inerentes ao processo 

de ensino. Para garantir a exigbncia de objetividade, aplicam-se instrumentos e tecnicas 

diversificadas de avaliagSo. 

AJUDA NA AUTO PERCE PQAO DO PROFESSOR 



A avaliacSo e, tambbm, um termbmetro dos esforgos do professor. Ao 

analisar os resultados de rendimento escoiar dos alunos, obtem informacbes sobre o 

desenvolvimento do seu prbprio trabalho. O professor pode perguntar-se: Meus 

objetivos estSo suficientementes ciaros? Os conteudos estao acessiveis, significativos e 

bem dosados? Os mbtodos e os recursos auxiliares de ensino estSo adequados? Estou 

conseguindo comunicar-me adequadamente com todos os alunos? Estou dando a 

necessaria atengSo aos alunos com mais drficuldades? Ou estou dando preferencia sb 

aos bem-sucedidos, aos mais dbceis e obidientes? Estou ajudando os alunos a 

ampliarem suas aspiracbes, a terem perpectivas de futuro, a valorizarem o estudo? -. 

REFLETE VALORES E EXPECTATIVAS DO PROFESSOR EM RELAQAO AOS 

ALUNOS. 

Os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os habitos, bem como a 

maneira de ser de professor, indicam as crencas e propbsitos em relacSo ao seu papel 

social e profissional diante dos alunos. Se o professor da mostras de desatencSo a 

crianga pobre ou mal-sucedida, isso pode estar indicando uma discriminacSo social com 

essa crianga. Se nSo se empenha na organizacSo dos alunos, nos habitos de higiene, 

no relacionamento entre as criangas, indica que nSo valoriza esses aspectos. Atitudes 

de favoritismo por certos alunos, de preconceito social, de ironia em relagSo ao modo 

de os alunos se expressarem, etc. SSo antidemocrSticas, portanto deseducativas. 

A avaliagSo e um ato pedagbgico. Nela o professor mostra as suas 

quaiidades de educador na medidada em que trabalha sempre com propbsitos definidos 

em relagSo ao desenvolvimento das capacidades fisicas e intelectuais dos alunos face 

Ss exiggncias da vida social. Entretanto, o fato do processo de avaliagSo ter como 

referenda os objetivos do ensino nSo significa que estes possam ser determinados 

apenas com base na materia do programa oficial ou de livro didatico. Os objetivos 

devem expressar tambem as reais possibilidades dos alunos do modo que estejm em 

condigSo de cumprir as exigbncias colocadas pela escola. 

A avaliagSo escoiar, portanto, envolve a objetMdade e a subjetividade, 

tanto em relagSo ao professor como aos alunos. Se somente levar em conta aspectos 

objetivos, acaba tornando-se mecanica e imparcial; atende-se somente as 

necessidades e condigbes internas dos alunos, pode comprometer o cumprimento das 

exig^ncia sociais requeridas da escola. 
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Para superar criativamente essa aparente ambiguidade entre o objetivo o 

subjetivo, o professor preclsa ter conviccbes bticas, pedagbgicas e socials. Ao fazer a 

apreciagSo qualitativa dos resultados escolares, levarS em conta os seus propbsitos 

educativos. O fato de o aluno ser pobre nSo justifica tolerSncia com um desempennho 

escoiar fraco, pois o professor deve exigir de todos uma sblida assimilagSo de 

conhecimentos. Por outro lado, nSo b democrStico estabelecer objetivos cujo alcance 

esteja acima das reais possibilidades dos alunos. Nem por isso, postos determinados 

objetivos, devem-se rebaixar as exigencias em termos de rendimento escola. 

INSTRUMENTO DE VERIFICAQAO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

A avaliagSo e um processo continuo, a verificagSo e a qualificagSo visam 

sempre diagnosticar e superar dificuldades, corrigir falhas e estimular os alunos a que 

continuem dedicando-se aos estudos. 

Principais instrumentos e procedimentos de verificacSo do rendimento escoiar. 

- PROVA ESCRITA DISSERTATIVA - conjunto de questbes ou temas que 

devem ser respondidos pelo alunos com suas prbpria paiavras. 

- PROVA ESCRITA DE QUESTQES OBJET1VAS - ao inves de respostas 

abertas pede-se que o aiuno escolha uma resposta entre alternativas passiveis de 

respostas. 

- QUEST&ES CERTO -ERRADO ( C OU E) - o aluno escoihe a resposta 

entre duas ou mais alternativas. Cada item e uma afirmagSo que pode estar certa ou 

errada. 

- QUEST6ES DE LACUNAS (para completar) - sSo compostas de frases 

incompletas, deixando um espago em branco (lacuna) para ser preenchido com uma sb 

resposta certa. 

- QUEST6ES DE CORRESPONDENCE - sSo elaboradas fazendo-se 

duas listas de termos ou frases. Na coluna da esquerda (A) sSo colocados conceitos, 

nomes prbprios ou frases, cada um com uma numeragSo. Na coluna da direita (B), 

coiocam-se respostas fora de ordem, para que o aluno numere a resposta que 

corresponde S numeragSo da coluna (A). 



- QUESTOES DE MULTIPLA ESCOLHA - s5o compostas de uma 

pergunta, seguinda de varias alternativas de respostas. Ha mais de uma alternative 

correta. 

- QUESTflES DO TIPO TESTE DE RESPOSTAS 

CURTAS"OU DE EVOCACAO SIMPLES - sSo os testes escolares comuns. 

- QUEST&ES DE IMTERPRETApAO DE TEXTO - sSo perguntas feitas 

com base num trecho escrito ou uma frase. 

- QUEST5ES DE ORDENACAO - A questSo apresenta uma serie de 

dados fora de ordem e o aluno deve ordena-los na sequ§ncia correta. 

- QUEST6ES DE IDENTIFICACAO - questbes para identifcar partes, por 

exemplo, da flor, do corpo humano (num grafico) localizacSo de capitais ou acidentes 

geograficos. 

OBSERVAC6ES SOBRE PROVAS ESCRITAS 

* NSo e correto aplicar provas se nSo ha garantias de exito da maioria da 

classe; 

* E imprescidivel recordar a materia, dar muitos exercicios, aplicar provas 

parciais, observar o rendimento dos alunos e fazer entrevistas para identificar causar de 

rendimento baixo; 

* A extensSo da prova varia de acordo com a finalidade; 

* O professor deve dar instrucbeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Claras e seguras de como as questbes 

podem ser respondidas. 

* Se a prova for datilografada ou copiada por outra pessoa, e necessario 

fazer a revisSo do estencil ou do original antes de tirar as cbpias definitivas. 



PROCED1MENTOS AUX1L1ARES DE AVAUACAO 

A observacSo - extrai dados que permite um meihor conhecimento dos 

alunos individualmente e da classe como grupo, para aperfeicoar o processo de ensino 

aprendizagem, onde o professor tira conclusbes apbs observar os alunos em varias 

situacbes, de forma que o resultado da ObservagSo seja mera opiniSo, mas uma 

avaliacSo fundamentada. 

A entrevista - tbcnica simples e direta de conhecer e ajudar a crianga no 

desenvolvimento escoiar. Requer um relacionamento amigavel do professor com a 

crianga, deixa-la falar a maior parte do tempo. 

Ficha sintbtica de dados dos alunos. 
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O SENTiDO DOS GANSOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No outono, quando se v6 bandos de gansos voando rumo ao sul, 

formando um grande "V" no ceu, indaga-se o que a ciSncia ja discobriu sobre o porque 

de voarem desta forma. Sabe-se que quando cada ave bate as asas move o ar para 

cima, ajudando a sustentar a ave imediatamente de tras! Ao voar em forma de "V, o 

bando se beneficia de pelo menos 7 1 % de forca de vbo do que uma ave voando 

sozinha * 

Pessoas que tern a mesma direcSo e sentido de comunidade podem 

atingir seus objetivos de forma mais rapida e facil, pois viajam beneficiando-se de um 

impulso mutuo. 

Sempre que um ganso sai de bando, sente subitamente o esforco e 

resistbncia necessarias para continuar voando sozinho. Rapidamente, ele entra outra 

vez em formacao para aproveitar o deslocamento de ar provocado pela ave que voa 

imediatemente a sua frente. 

Se tivessemos o mesmo sentido dos gansos, manter-nos-iamos em 

formacSo com os que lidam o caminho para onde tambem desejamos seguir. Quando o 

ganso lider se cansa, ele muda de posicSo dentro da formacao e outro ganso assume a 

lideranca. 

Vale apena nos revesarmos em tarefas dificeis, e isto, serve tanto para 

as pessoas quanto para os gansos que voam rumo ao sul. 

Os gansos de tras gritam, encorajando os da frente para que mantenham 

a velocidade. 



Que mensagem passamos quando gritmos de tras? 

Finalmente, quando um ganso fica doente, ou e ferido por um tiro e cai,os gansos saem 

de formacSo e o acompanham para ajudS-lo e proteje-lo. Ficam com ele ate que 

consiga voar novamente, ou ate que morra. So entSo levantam vbo sozinhos em outra 

formacSo afim de alcangar o bando. 

SE TIV£SSEMOS O SENTIDO DOS GANSOS 

TAMB£M FICARlAMOS UM AO LADO DO OUTRO ASSIM! 


