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The present work presents some insights about the difficulties in pedagogical practice in order 

to change the conception and practice of evaluation. Observing the relations that permeate the 

conceptions of a Portuguese-language teacher of the Elementary Education of Youth and 

Adult Education, the Political-Pedagogical Project that guides the observed school, students' 

conceptions and the pedagogical practice of the classroom and, I f the need to know how in the 

daily school practice is given the way students are evaluated, the present work is presented in 

an attempt to answer the following question: what happens in the teaching and learning 

process in the school context that hinders The change in evaluation? Through the analysis of 

the daily evaluation carried out in a school in the city of Campina Grande, based on the 

Pedagogical Political Project, the teacher's attitude towards the evaluations and the 

conceptions that allow this to happen, we sought to identify the evaluation conceptions that 

exist in the classroom Of classroom, observe how the pedagogical practices present in the 

room reinforce the idea of study to obtain note and investigate the conception of evaluation 

proposed by the School's Political Pedagogical Project and its interference in the pedagogical 

practice of the classroom. In our observations, we notice that the Political-Pedagogical Project 

presents convergences with the teacher's conceptions as to the proper way to make the 

evaluation and the functions that it should serve, whereas, PPP and teacher, they present 

divergences when related to the practice of Classroom and what is put into the daily school, 

making us realize that the lack of planning and the deep-rooted conceptions of what is to 

evaluate ends up hampering the change of the evaluation process in school. 

Key-words: Evaluation. Pedagogical Practice. Teacher. Teaching. Learning. 



Res u mo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho apresenta algumas tecituras a respeito das dificuldades existentes na 

pratica pedagogica para que acontecam mudancas na concepcao e pratica da avaliacao na 

escola. Observando as relacoes que perpassam as concepcoes de uma professora de Lingua 

Portuguesa do Ensino Fundamental da Educacao de Jovens e Adultos, o Projeto Politico-

Pedagogico que norteia a escola observada, as concepcoes dos alunos e a pratica pedagogica 

de sala de aula e, reconhecendo-se a necessidade de conhecer como se da, na pratica cotidiana 

escolar, a maneira de se avaliar os alunos, o presente trabalho apresenta-se na tentativa de 

responder ao seguinte questionamento: o que acontece no processo de ensino e aprendizagem 

no contexto escolar que diflculta a mudanca na avaliacao? O objetivo geral elencado para o 

trabalho e Analisar o cotidiano da avaliacao desenvolvida em uma escola do municipio de 

Campina Grande a partir do Projeto Politico Pedagogico, da postura do professor frente as 

avaliacoes que realiza e as concepcoes que norteiam sua pratica em sala. Como especificos 

elencamos observar como as praticas pedagogicas presentes em sala reforcam a ideia de 

estudo para a obtencao de nota, identificar as concepcoes de avaliacao existentes em sala de 

aula e investigar a concepcao de avaliacao proposta pelo Projeto Politico Pedagogico da 

escola e sua interferencia na pratica pedagogica da sala de aula. Em nossas observacoes, 

percebemos que o Projeto Politico-Pedagogico apresenta convergencias com as concepcoes 

da professora quanto a maneira adequada de se fazer a avaliacao e as funcoes a que esta deve 

servir, enquanto que, PPP e professora, apresentam divergencias quando relacionamos com a 

pratica de sala de aula e o que e posto no cotidiano escolar, fazendo-nos perceber que a falta 

de planejamento e as concepcoes arraigadas na professora, assim como no proprio sistema 

educacional, do que e avaliar acabam por diflcultar a mudanca do processo avaliativo na 

escola. 

Palavras-chave: Avaliacao. Pratica Pedagogica. Professor. Ensino. Aprendizagem. 
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1. Introducao 

Ao mencionarmos a palavra "avaliacao", associamos logo a uma unica maneira de 

saber o que o aluno aprendeu: uma prova como sinonimo de exame. Durante toda a nossa 

Jornada escolar, nos deparamos com uma cultura que nos permite, de fato, associarmos a 

avaliacao a um metodo no qual uma prova escrita, como sinonimo de exame, e o unico meio 

para que um professor possa nao so verificar a aprendizagem de um aluno, mas, de fato, medir 

e punir. Medir o que se aprendeu e punir pelo que nao foi aprendido ou memorizado. 

Durante muito tempo, a nossa cultura educacional nos levou a entender o exame como 

instrumento principal de percepcao da aprendizagem do aluno. Aquele seria um meio para 

perceber o que o aluno aprendeu, o que ele acertou ou errou. Disseminou-se a ideia de que o 

aluno teria aquele exato momento - e somente ele - para mostrar o que sabia e o que nao havia 

aprendido. Nao se levava em consideracao o processo de construcao de saberes, pelo qual o 

aluno havia passado ate chegar ao exame, muito menos o contexto social e cultural em que ele 

estava inserido ou por quais dificuldades o aluno passava no momento do exame. 

A cultura educacional, em que a memorizacao e cultuada, foi introduzida no Brasil a 

partir da chegada dos jesuitas no pais, enquanto eramos colonia de Portugal, com a finalidade 

de catequizar os indios, logo se tornando os principais responsaveis pela educacao na colonia. 

Era necessaria a memorizacao dos conteudos estudados devido ao fato de, aquele que 

chegasse ao final da semana de estudos teria que comprovar tudo o que havia 'aprendido' com 

riscos de ser punido caso errasse algum item do exercicio a ser respondido. 

Durante os seculos XVI I e XVI I I , o medo do castigo e da punicao fazia com que os 

alunos 'aprendessem', apenas para passar no exame e nao serem castigados. Com isso, nao 

percebiam o sentido de aprender e levar os conhecimentos por toda sua vida, ate porque, 

muitas vezes, nao entendiam para que serviam todos aqueles conteudos. Esses costumes se 

perpetuaram por seculos. Hoje, cinco seculos depois do inicio da educacao jesuitica no Brasil, 

percebemos que muitas praticas desse ensino ainda permanecem presentes. Muitos alunos 

ainda estudam memorizando os conteudos, apenas para serem aprovados no final do ano 

escolar. As praticas de muitas escolas hoje em dia, ainda estao ligadas ao metodo de 

memorizacao sem nenhuma contextualizacao ou significado. 
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Esse mesmo professor, nos diz Luckesi (2000), que verifica a aprendizagem dos 

alunos por meio de uma prova, tambem e examinado e nao avaliado como deveria ocorrer
1. O 

docente e examinado atraves dos resultados das provas que aplica em sala por coordenadores 

e diretores e tambem no ambito nacional quando mencionamos as diversas provas aplicadas 

pelo governo para medir o nivel da educacao que esta sendo ofertada a populacao, seja ela 

publica ou privada, mais para controlar do que para verificar se a aprendizagem dos alunos 

esta acontecendo de forma satisfatoria. E, na maioria das vezes, o proprio professor nao sabe a 

que outro metodo de avaliacao pode recorrer para faze-la de maneira mais adequada. 

Todavia, como nos aponta Fernandes (2009, p. 29), "ha anos que na literatura se vem 

reconhecendo a necessidade de mudar e de melhorar as praticas de avaliacao das 

aprendizagens dos alunos". Assim, entendemos que o proprio sistema educacional, depois de 

tantos anos realizando as mesmas praticas de provas, vem perdendo forcas. O proprio 

curriculo educacional exige mudancas devido as transformacoes, pelas quais o mundo vem 

passando nos ultimos anos, sejam no ambito social, economico ou politico. 

Faz-se necessaria a verificacao da aprendizagem dos alunos para diagnostics 

verdadeiramente o que eles estao aprendendo em sala, seja por meio de provas escritas, 

provas orais, apresentacoes orais, exercicios ou qualquer outro metodo que o professor 

escolha. Como nos afirma Luckesi (2000), os instrumentos podem ser os mesmos de uma 

avaliacao tradicional, o que fara toda a diferenca sera a forma como o professor utilizara esses 

instrumentos. O professor nao deve ficar apenas no diagnostico do que foi aprendido ou nao, 

entretanto, se utilizar desse diagnostico para construir novos caminhos para que o aprendizado 

realmente aconteca. 

Podemos continuar utilizando os mesmos instrumentos avaliativos, porem, devemos 

mudar as nossas atitudes perante esses instrumentos e, principalmente, perante os nossos 

alunos e a maneira como ocorre a construcao do aprendizado de cada um. Geralmente, e o 

educador, a figura responsavel por auxiliar essa construcao e os questionamentos em torno 

dos saberes, considerando conhecimentos e vidas de seus discentes. E ele tambem responsavel 

pelo planejamento de tudo aquilo que deseja executar em sala de aula, considerando sempre o 

dialogo com seus alunos e com as dificuldades que estes podem apresentar na construcao do 

aprendizado. Diante disso e devido ao fato de alguns professores ainda olharem para a prova 

1 Nos referimos que o aluno e apenas examinado e nao e avaliado quando a avaliacao enquanto prova escrita 

considera apenas o momento pontual no qual o aluno a faz e nao percebe depois da prova o quanto o aluno 

aprendeu e o que ainda deve ser ensinado ou revisado. 
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escrita como unico meio de avaliar e avaliar em um momento pontual, sem perceber que todo 

o processo de ensino e aprendizagem deve ser levado em consideracao e que surgiu esse 

trabalho, na tentativa de perceber o motivo que faz com que haja uma dificuldade na 

compreensao e consequente pratica pedagogica na qual o avaliar ultrapassa as fronteiras das 

notas. 

Reconhecendo-se a necessidade, na formacao continuada do professor, de se conhecer 

como se da, na pratica cotidiana escolar, a maneira de se avaliar os alunos e que surgiu o 

presente trabalho com o intuito de responder ao seguinte questionamento: O que acontece no 

processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar que dificulta a mudanca na avaliacao? 

Para responder tal questionamento, tracamos como objetivo geral Analisar o cotidiano da 

avaliacao desenvolvida em uma escola do municipio de Campina Grande a partir do Projeto 

Politico Pedagogico, a postura do professor frente as avaliacoes que realiza e as concepcoes 

que permitem que a pratica pedagogica aconteca. Como objetivos especificos foram 

estabelecidos os seguintes: observar como as praticas pedagogicas presentes em sala de aula 

reforcam a ideia de estudo para a obtencao de nota; identificar as concepcoes de avaliacao 

existentes em sala de aula; e investigar a concepcao de avaliacao proposta pelo Projeto 

Politico Pedagogico da escola e sua interferencia na pratica pedagogica da sala de aula. 

Partindo de um estudo de caso, nosso trabalho apresenta-se dividido em: Introducao, 

na qual fazemos uma breve contextualizacao a respeito do nosso tema; Aspectos 

Metodologicos nos quais estao escritos a natureza e o tipo desta, o contexto, os sujeitos, os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados e as categorias de analise escolhidas; 

Fundamentacao Teorica, na qual discorremos sobre os conceitos de avaliacao, os tipos e os 

processos e instrumentos utilizados pelos professores; Analise a respeito do nosso objeto de 

estudo e, das observacoes feitas na sala de aula, das avaliacoes obtidas, dos questionarios 

aplicados e do Projeto Politico Pedagogico da escola que nos serviram de estudo; As 

consideracoes a respeito do material analisado e das dificuldades em alterar-se a avaliacao da 

aprendizagem em nossas escolas; Referencias que serviram de apoio para nosso trabalho; 

Apendices e Anexos, nos quais encontram-se o questionario respondido pela professora e as 

avaliacoes cedidas pela mesma. 
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2. Dos Aspectos Metodologicos 

2.1 Da Natureza e Tipo da Pesquisa 

Buscando identificar as dificuldades de ordem teorica no tocante a concepcao de 

avaliacao e de ordem pedagogica quando os trabalhos realizados em sala apenas reforcam a 

ideia de estudar para obter uma nota, optamos desenvolver uma pesquisa com abordagem 

qualitativa e interpretativista. De acordo com Bortoni-Ricardo (2008) na pesquisa qualitativa 

"o pesquisador esta interessado em um processo que ocorre em determinado ambiente e quer 

saber como os atores sociais envolvidos nesse processo o percebem, ou seja: como o 

interpretam" (p. 34) e, na pesquisa qualitativa, tambem lancamos mao do interpretativismo, 

pois "nao ha como observar o mundo independentemente das praticas sociais e significados 

vigentes" (p. 32). Quanto aos procedimentos metodologicos, se enquadram no ambito do 

estudo de caso, escolha esta feita para que tivessemos um estudo mais aprofundado e 

detalhado do objeto escolhido para analise. 

2.2 Do Contexto da Pesquisa 

A nossa pesquisa foi realizada em uma escola de Ensino Infantil e Fundamental, 

abarcando ainda a Educacao de Jovens e Adultos, localizada no bairro de Bodocongo, 

pertencente a Rede Municipal de Ensino da cidade de Campina Grande. A escola esta 

localizada proxima a Universidade Federal de Campina Grande e possui amplo espaco fisico 

com 08 salas de aula, biblioteca, diretoria, secretaria, sala de professores, cozinha, laboratorio 

de informatica, 05 banheiros sendo 01 de acesso, 02 depositos, um Espaco Mais Educacao e 

patio. A area total da escola e de 2.733,66 m
2

 e atende a uma media de 600 alunos. O 

funcionamento da escola acontece nos tres turnos, sendo o noturno voltado para a Educacao 

de Jovens e Adultos - EJA
2 , enquanto o diurno e voltado para a Educacao Infantil e 

Fundamental. Durante o periodo noturno, encontram-se em funcionamento apenas tres salas 

de aula que conta, em media, com 50 alunos. As series da EJA sao dividas desde o ano de 

2015 em um sistema de ciclos e, de acordo com o Projeto Politico Pedagogico da escola, a 

proposta de avaliacao escolhida para direcionar a pratica pedagogica e a avaliacao formativa 

que se divide em avaliacao continua/parcial e avaliacao global. 

2 A sigla da Educacao de Jovens e Adultos podera aparecer novamente no decorrer do nosso trabalho sem que, 

necessariamente, ocorra sua forma por extenso. 
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2.3 Dos Sujeitos da Pesquisa 

Para que nossa pesquisa fosse realizada, foram necessarias a escolha e participacao de 

alguns sujeitos que tiveram influencia no periodo de observacao e se destacaram na 

disponibilizacao dos dados que foram coletados. Faz-se necessario e relevante apontar como 

comecou nossa pesquisa e as escolhas feitas. Nosso trabalho teve inicio no processo de 

observacao para o Estagio Supervisionado em Literatura no Ensino Fundamental, componente 

curricular exigida durante a graduacao em Letras da Universidade Federal de Campina 

Grande. O processo de observacao dos alunos do 3° e 4° ciclos da Educacao de Jovens e 

Adultos para o estagio ja mencionado coincidiu com a necessidade de elaboracao do trabalho 

final para a disciplina de 'Avaliacao', componente curricular da Especializacao em Ensino de 

Lingua Portuguesa para a Educacao Basica da UFCG. Decidimos, assim, utilizar os mesmos 

sujeitos partindo da tematica sobre avaliacao por ter nos envolvido e detido nossa atencao no 

processo que envolve o ensino, a aprendizagem e a avaliacao praticada em nossas salas de 

aula. Nossas consideracoes a respeito do tema tiveram foco nos seguintes sujeitos: a 

professora titular da turma observada graduada em Lingua Portuguesa, a diretora da escola 

que tambem e graduada em Lingua Portuguesa e os alunos do 3° e 4° ciclos da EJA. 

2.4 Dos Instrumentos de Coleta 

Para que nossos objetivos fossem atingidos, utilizamos alguns instrumentos de coleta 

de dados para atingir a compreensao do processo de avaliacao da aprendizagem promovido 

atualmente em nossas escolas e as dificuldades que existem para se conseguir altera-las. O 

primeiro deles foram as observacoes e anotacoes das aulas que aconteceram nas turmas de 3° 

e 4° ciclos da Educacao de Jovens e Adultos nas segundas, tercas e quartas-feiras durante o 

turno noturno, num total de cinco aulas semanais por quatro semanas, para tentarmos perceber 

a sua postura em sala de aula quanto a sua pratica pedagogica e concepcoes de aula e de 

avaliacao. O segundo instrumento utilizado foi o Projeto Politico Pedagogico da escola para 

que pudessemos observar se existe, de fato, consonancia entre o que e proposto pelo projeto e 

as realizacoes na pratica pedagogica de sala de aula. O terceiro instrumento utilizado foi um 

questionario direcionado a professora de Lingua Portuguesa do 3° e 4° ciclos da Educacao de 

Jovens e Adultos, observando as concepcoes que tinha a respeito de avaliacao e das propostas 

avaliativas promovidas na escola. O quarto instrumento foi a observacao e analise de tres 
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avaliac6es utilizadas pela professora para perceber como elas sao elaboradas e se, de fato, 

condizem com o que e proposto pelo Projeto Politico Pedagogico e com as concepcoes 

apresentadas nos questionarios aplicados. E o quinto instrumento foi a anotacao das 

observacoes feitas em aulas da referida professora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Das Categorias de Analise 

Nossa pesquisa foi analisada considerando uma abordagem qualitativa e 

interpretativista por meio de um metodo comparativo, pois necessitamos da comparacao entre 

os dados coletados - Projeto Politico-Pedagogico, questionario respondido pela professora, 

duas avaliacoes e um exercicio e a observacao de aulas - que foram analisados a partir das 

seguintes categorias: as praticas pedagogicas presentes em sala, as concepcoes de avaliacao 

existentes em sala de aula e as concepcSes de avaliacao presentes no questionario da 

professora e no Projeto Politico-Pedagogico da escola. Os dados de analise serao apresentados 

da seguinte forma: A pesquisadora sera indicada como P e a professora alvo da pesquisa sera 

indicada como Profa. Quanto ao questionario sera indicada a pergunta seguida da resposta. 
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3. Da Fundamentacao Teorica 

Ao pensarmos a respeito da avaliacao da aprendizagem e de como ela deve acontecer 

em sala de aula, diretamente a nossa mente projeta a ideia de uma prova escrita. Alguns 

estudiosos condenam o uso desse tipo de avaliacao, e o professor, depois de tantos anos 

ligado a uma cultura de prova enquanto exame, desde sua formacao ate a pratica de sala de 

aula, se depara com as dificuldades de escolher a avaliacao mais adequada para utilizar com 

seus alunos em sala. No tocante a esse fato, nos afirma Moretto (2005), a respeito das duvidas 

do professor perante a avaliacao: 

Muito se tern escrito a respeito da avaliacao da aprendizagem. Sobre 

prova escrita, entao... todos os improperios ja foram lancados: 

monstro, entulho da educacao, atraso pedagogico, algoz dos 

estudantes etc. E o professor, no contexto do seu dia-a-dia, precisa 

continuar a elaborar provas como instrumentos de avaliacao. Muitas 

vezes ele entra em crise erica, sentido-se culpado pensando estar 

fazendo algo errado, quase cometendo um crime contra seus alunos. 

(...) sentimos a ansiedade dos educadores por constatar uma 

verdadeira guerra de alguns academicos contra as provas utilizadas 

como instrumento de avaliacao. (MORETTO, 2005, p. 9) 

Em muitas situacoes, o professor egressa de sua graduacao, ou mesmo de sua pos-

graduacao, com teorias e concepcoes pedagogicas inovadoras que sugerem novos metodos 

para aplicar em sala de aula, porem, se depara com uma realidade que nao permite a 

aplicabilidade destes metodos. Na tentativa de ir alem da prova escrita e tradicional com o 

intuito de se obter apenas uma nota, depara-se com uma estrutura escolar engessada, que nao 

permite a atitude de se pensar para alem de uma nota. Estrutura essa que envolve desde a 

equipe pedagogica da escola, seja na figura de diretor, supervisor, coordenadores e outros, 

passando por pais e responsaveis pelos alunos, ate contemplar os proprios alunos, tendo em 

comum o pensamento de que se faz necessario uma nota para medir e quantificar o aluno. 

Teoricos, estudiosos e professores vem, nas ultimas decadas, refletindo a respeito das 

praticas pedagogicas tradicionais e da necessidade de mudancas como defende Fernandes 

(2009) ao mencionar que "Ha anos que na literatura se vem reconhecendo a necessidade de 

mudar e de melhorar as praticas de avaliacao das aprendizagens dos alunos, claramente 

defasadas das exigencias curriculares e sociais com que os sistemas educativos estao 
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confrontados" (p. 29). Ainda que diante da necessidade de mudanca quanto as praticas 

pedagogicas em sala, percebemos que nossas escolas continuam a agir de maneira tradicional. 

Esse tradicionalismo marca de maneira caracteristica nosso ensino atraves da memorizacao 

dos conteudos. Nas avaliacoes das aprendizagens, o que observamos sao questoes que 

exaltam a memorizacao ao inves de propor a reflexao acerca do que se deve aprender. Essa 

constatacao pode ser confirmada quando Moretto (2005) afirrna 

Uma caracteristica bastante comum do ensino e o uso e o abuso da 

memorizacao. As escolas com essa caracteristica sao, frequentemente, 

chamadas de tradicionais. No processo de avaliacao da aprendizagem, 

nesse contexto, ha perguntas que apelam apenas para uma 

memorizacao mecanica, sem contextualizacao ou significado. Elas sao 

aprendidas por forca da repeticao. (MORETTO, 2005, p. 13) 

O professor deve, em sala de aula, mediar o processo de ensino-aprendizagem para 

que seus alunos aprendam a desenvolver as habilidades e competencias que permitam auxilia-

los enquanto sujeito e cidadao critico no mundo, abordando os conteudos e conceitos 

adequados para cada etapa do processo escolar. No processo de ensino-aprendizagem, tanto o 

ensino quanto a avaliacao, fazem parte de um mesmo caminho e devem andar juntos para que, 

de fato, a aprendizagem aconteca. Podemos perceber o construto desse processo, a partir da 

afirmacao de Antunes (2003) ao mencionar 

No processo de ensino-aprendizagem escolar, o ensino e a avaliacao 

se interdependem. Nao teria sentido avaliar o que nao foi objeto de 

ensino, como nao teria sentido tambem avaliar sem que os resultados 

dessa avaliacao se refletissem nas proximas atuacoes de ensino. 

Assim, um alimenta o outro - tudo, e claro, em funcao de se conseguir 

realizar o objetivo maior que e desenvolver competencias nos campos 

que elegemos. (ANTUNES, 2003, p. 155) 

A conscientizacao de nossa pratica educativa reflete toda a diferenca nas atitudes 

tomadas, bem como em nosso posicionamento na sala de aula. Compreender o todo que 

envolve o processo de ensino-aprendizagem se apresenta de maneira extremamente 

importante no, e para o cotidiano escolar, pois, por meio dele tambem nos tornamos cientes de 

que o ensino e a aprendizagem devem acontecer de maneira produtiva e satisfatoria. 

Para que a aprendizagem aconteca de maneira satisfatoria, devemos compreender 

tambem que o ato de avaliar a aprendizagem dos nossos alunos e parte essencial para que 

obtenhamos um resultado produtivo em nossas salas de aula, indicando os caminhos que 

devemos seguir em nossa pratica pedagogica sabendo que, a avaliacao nao se separa dos atos 

de ensinar e de aprender, ao contrario, sao partes de um mesmo processo. Desse modo, a 
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afirmacao de Luckesi (2011) nos propoe refletir a respeito dos atos pedagogicos nas escolas 

quando diz 

(...) a avaliacao e um ato de investigar a qualidade daquilo que 

constitui seu objeto de estudo e, por isso mesmo, retrata sua qualidade. 

Desse modo, ela nao soluciona nada, mas sim subsidia as decisoes 

sobre atos pedagogicos e administrativos na perspectiva da eficiencia 

dos resultados desejados... Historicamente, aprendemos, com a pratica 

dos exames escolares, a tratar a avaliacao como algo a parte do ato 

pedagogico. Eles sempre ocorreram e continuam a ocorrer em 

separado dos atos pedagogicos de ensinar e aprender. Porem a 

avaliacao nao se da dessa forma, nem pode-se dar, sob pena de nao ser 

avaliacao. Ela e parte do ato pedagogico, formando um todo com os 

atos de planejar e executar. (LUCKESI, 2011, p. 13-14) 

A interdependencia que deve existir entre os atos pedagogicos parece que se esvai no 

cotidiano, ou seja, para muitos profissionais a rotina escolar interfere no planejar, no executar 

e no avaliar enquanto 'faces de uma mesma moeda'. A ligacao que deveria existir entre a 

avaliacao e o ensino perde a reciprocidade e ganha prejuizos, pois a aula passou a ser dada 

com a finalidade de se fazer uma prova e registrar uma nota daquele aluno em determinado 

momento, sem considerar todo o processo de aprendizagem pelo qual passou aquele aluno 

antes de fazer tal prova. Assim, a avaliacao ganha apenas um sinonimo: o de exame. O 

processo escolar se converteu em um instrumento de selecao dos alunos para medir 

numericamente seus desempenhos, provar o que foi memorizado (ANTUNES, 2003). 

Partindo da postura que se assumiu durante a aula e que o professor 'cobra' os 

conteudos em prova, na maioria das vezes, de maneira deslocada da realidade e entendimento 

do aluno, que apenas devolve uma informacao que Ihe foi dada anteriormente em sala. A 

aprendizagem deve ser significativa para os alunos, pois, quando este compreende o que e 

para que esta aprendendo determinados conteudos, culmina com, uma participacao mais 

efetiva e a dedica-se ao estudo do que lhe e proposto, contribuindo, assim, com o trabalho do 

professor e com a eficacia do processo de aprendizagem. 

Os sujeitos com os mais variados niveis de conhecimentos e de competencias utilizam 

e (re)significam os conceitos de maneira diversa, pois, aprendem de forma diferente, num 

ritmo proprio e individual, que e construido a partir da vivencia e da realidade a que cada um 

esta submetido, desempenhando-se na aprendizagem de conceitos baseados na significacao 

pessoal que atribui aquilo que aprende. E necessario que o aluno compreenda a 

contextualizacao daquilo que lhe e ensinado e apreenda as significacoes do ensino e da 

importancia deste para sua vida. A respeito dessa falta de contextualizacao Fernandes (2009) 
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reforca a relevancia da contextualizacao para a eficacia do processo de ensino e aprendizagem 

ao mencionar 

(...) O que atualmente sabemos sobre a aprendizagem permite-nos 

considerar inadequado, sob muitos pontos de vista, um ensino baseado 

quase exclusivamente na pratica de procedimentos rotineiros e na 

aprendizagem de conhecimentos de fatos discretos e 

descontextualizados que nao sao vistos de forma integrada. A 

investigacao tern sugerido que aprender dessa forma dificulta a 

aplicacao e a mobilizacao dos conhecimentos em contextos 

diversificados, nomeadamente na resolucao de problemas da vida real. 

(FERN ANDES, 2009, p. 33) 

Logo apos a prova, acontece a sua correcao - o que ja implica em que algo esta errado 

e precisa ser corrigido - que, normalmente, vem rabiscada de lapis vermelho acompanhada de 

uma nota e a selecao dos melhores alunos de acordo com as maiores notas. Apos o 

conhecimento das notas, retomam-se os conteudos programados anteriormente como se as 

avaliacoes nao tivessem demonstrado nada da aprendizagem dos alunos nem dos conteudos e 

habilidades que ainda precisam ser retomadas. Precisamos lembrar que nem todos os 

professores mantem essa mesma postura. 

Ao professor cabe, portanto, planejar e estruturar seus objetivos. Saber em que ponto 

se almeja chegar, se faz de fundamental importancia para que se obtenha sucesso no ensino 

das competencias cognitivas e habilidades dos alunos. Moretto (2005) nos esclarece a 

necessidade desses objetivos ao aflrmar que 

(...) para considerarmos o ensino com sucesso, e preciso que o 

professor estabeleca claramente seus objetivos ao preparar suas aulas. 

Estabelecer objetivos para o ensino e de fundamental importancia para 

que as estrategias de ensino sejam adequadamente escolhidas e para 

que o processo de ensinar seja sistematicamente reavaliado pelo 

professor. Se ele sabe o que deseja ensinar, certamente encontrara 

formas para faze-lo. Ao colocar esses objetivos o professor analisa os 

conteudos a serem propostos e trabalhados com os alunos verificando 

se sao relevantes para o contexto deles. (...) Aprender 

significativamente e dar sentido a linguagem que usamos, e 

estabelecer relacoes entre os varios elementos de um universo 

simbolico, e relacionar o conhecimento elaborado com os fatos do dia-

a-dia, vividos pelo sujeito da aprendizagem ou por outros sujeitos. 

(MORETTO, 2005, p. 17) 

No jogo de perguntas e respostas, muitas vezes, sem objetivos e planejamentos em 

sala de aula, termina-se por nao acrescentar nada ao desenvolvimento dos alunos, muito 

menos na reflexao de vida enquanto individuos conscientes e ativos na sociedade em que 

vivem. Dai, o questionamento de Antunes (2003) ao indagar "Onde e que esti o professor que 
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faz pensar, que leva o aluno a perguntar, a contestar, a relacionar, a levantar hipoteses, a 

comentar, a acrescentar? Que tipo de cidadaos estamos querendo formar com esse 

procedimento simplista da aceitacao pacifica e mnemonica? (...)" (p. 157). 

Torna-se conveniente ao professor observar e descobrir a maneira mais adequada para 

contribuir com a aquisicao de seus alunos quanto a competencia comunicativa de cada um 

destes, para que se encorajem e tenham vontade de aprender, sentindo-se capazes de 

construirem seus aprendizados (ANTUNES, 2003). Partindo do cotidiano de sala de aula, o 

professor vai descobrindo a maneira mais adequada para lidar com seus alunos, chamando a 

atencao destes com tematicas que abarcam a vida dos mesmos e auxiliando-os no processo de 

aprendizagem baseado na vivencia de cada um que compoe a sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Dos Conceitos e Tipos de Avaliacao 

Ao falarmos em avaliacao e como ela se faz, e importante percebermos, conforme nos 

mostram Andre & Passos (2002), como se define educacao escolar e quais sao os objetivos da 

propria escola para a formacao de seus alunos. Se a escola pretende "desenvolver sujeitos 

autonomos, criticos, criativos, que aprendam a raciocinar, discutir, argumentar, examinar 

criticamente os dados disponiveis, justificar suas escolhas (...)" (ANDRE & PASSOS, 2002, 

p. 178), sera exatamente a partir desses objetivos que a avaliacao devera ser preparada e que o 

aluno sera avaliado. 

A escola e o professor avaliam baseados naquilo exposto e construido com, e pelo 

aluno, na escola, considerando suas vivencias e experiencias que ele leva para sala de aula, 

especialmente quando falamos em alunos da Educacao de Jovens e Adultos - EJA, pois os 

alunos dessa modalidade de ensino estao fora da faixa etaria considerada ideal e, por isso, ja 

trabalham - alguns ja tern suas proprias familias - e tern uma vivencia de mundo maior que os 

mais jovens. A avaliacao, e o ensino como um todo, deve levar em consideracao a realidade 

desses individuos envolvidos com o projeto pedagogico lancado pela escola e pelo professor. 

Consideramos que 

cada grupo e formado por individuos com historias pessoais, sociais, 

familiares, culturais, educacionais muito variadas. Para contemplar essa 

diversidade, sera preciso desenvolver atividades e instrumentos variados, em 

momentos diferentes e em siruacoes muito variadas. Levar em conta que os 

ritmos variam e que nem todos vao atingir o mesmo grau de competencia no 

mesmo intervalo de tempo. Por outro lado, e preciso considerar a realidade 

concreta dos docentes que atuam na escola. (ANDRE & PASSOS, 2002, p. 

178) 
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Isso nos faz perceber o quao importante e a observacao dos dois principais sujeitos da 

aprendizagem. O aluno e o professor trabalham juntos na construcao do saber e, por isso, 

devem ter seus papeis igualmente reconhecidos e considerados conforme suas realidades. 

Nem o professor nem o aluno exercem papeis ideais, nem sao sujeitos ideais. Sao individuos 

comuns que tern problemas, angustias, experiencias, aprendizados diversos, enfim, sao 

sujeitos multiplos que exercem diferentes papeis nos lugares que ocupam sempre carregando 

suas bagagens. 

Com os objetivos claros do que se pretende avaliar, deve-se compreender ainda que a 

avaliacao nao tern um carater punitivo como nos diz Moretto (2005) ao afirmar "O professor 

competente no avaliar a aprendizagem sabe que a prova e um momento privilegiado de estudo 

e nao um acerto de contas" (p. 31), mas envolve um diagnostico do que foi atingido e do que 

nao foi atingido na aprendizagem, o qual sera usado para corrigir ou alterar os caminhos rumo 

a aprendizagem e os apontamentos para que ela aconteca de fato. 

Ao analisarmos as conceituacoes sobre avaliacao, independente das praticas e culturas 

que as escolas propagam e praticam, temos certa unanimidade quando recorremos aos 

estudiosos dessa area no tocante a classificacao e consequente conceituacao. A avaliacao e 

percebida por meio de duas definicoes mais gerais: a Avaliacao Tradicional que classifica e 

quantifica os alunos, como provas escritas ou exercicios pontuais que nao consideram o 

processo da aprendizagem e que apenas quantificam - e a que ainda e praticada em muitas de 

nossas salas de aula e que deixa grandes lacunas
3 - e a Avaliacao Formativa, que nos 

apresenta maneiras mais adequadas de se trabalhar e avaliar em sala de aula como provas, 

producoes textuais, leituras, avaliacao continua,exposicoes orais que considerem todo o 

processo de aprendizagem e o que nao foi aprendido nele . Fernandes (2009) nos esclarece os 

propositos dessas concepgoes e destinos quanto as aprendizagens 

Os sistemas educacionais estao organizados com base em culturas de 

avaliacao diferentes. Uns desenvolveram uma cultura assentada na 

concepcao de que o proposito primordial da avaliacao e o de melhorar 

as aprendizagens, ajudar os alunos a superar suas dificuldades, uma 

cultura que parte do elementar principio de que todas as criancas e 

jovens podem aprender. A enfase situa-se claramente na avaliacao 

formativa, destinada a melhorar e a regular sistematica e 

deliberadamente o ensino e a aprendizagem. Outros baseiam-se mais 

na concepcao de que o principal proposito da avaliacao e o de 

3 Nao estamos querendo nomear qual tipo de avaliacao esta correta ou errada, apenas estamos querendo 

reafirmar que o nosso modelo tradicional como e colocado em pratica atualmente ainda deixa grandes lacunas no 

processo de ensino e aprendizagem em nossas escolas. 
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classificar, certificar, aceitando que ha alunos que nao podem 

aprender, desenvolvendo uma cultura cujos resultados estao em geral 

associados a desmoralizacao, a repetencia e ao abandono escolar de 

milhares de criancas e jovens. Neste caso, o sistema educacional esta 

(...) orientado para a pratica quase exclusiva da avaliacao somativa, 

que praticamente se limita a apreciar resultados (...) em vista a 

atribuicao de classificacoes. (FERNANDES, 2009, p. 29-30) 

A avaliacao deve ir alem do constatar as dificuldades, e necessario que se tome os 

diagnosticos para que sejam efetivadas acoes na busca de melhorias para que a aprendizagem 

aconteca sem nenhum prejuizo aos alunos, considerando, especialmente, as diversidades com 

que o professor se depara. Como afirma Antunes (2006) 

A avaliacao constitui o ponto de referenda para as decisoes que 

precisam ser tomadas. Tern, assim, uma funcaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA retrospectiva, que 

sinaliza "os achados feitos", e uma funcao prospective!, no sentido de 

que nos aponta "como devemos prosseguir", o que fazer "daqui em 

diante", por "onde ir", "a que ponto voltar" etc. A avaliacao nao se 

pode reduzir a um momento pontual, inteiramente do presente, que 

acontece num dia certo, com data marcada, que se esgota na resolucao 

de umas questoes e que culmina com a entrega das notas, depois do 

que tudo continua como antes... na mesma rotina de aulas, como se 

nada tivesse vindo a tona nas avaliacoes feitas. (ANTUNES, 2006, p. 

166)
4 

A avaliacao deve ser compreendida como um momento no qual deve-se tomar 

consciencia, sentir ou ainda verificar em que ponto encontra-se a realizacao do 

empreendimento no qual o professor esta empenhado para que aconteca de maneira 

satisfatoria (ANTUNES, 2006). Faz-se necessario perceber - e ir pontuando - como esta se 

dando o desenvolvimento de todo o processo de ensino-aprendizagem para que se tome 

ciencia do que se esta aprendendo e do que ainda necessita de modificacoes para que os 

objetivos propostos no inicio do processo sejam alcancados. 

Por meio da consciencia de todo o processo de ensino e de aprendizagem, e que a 

avaliacao se constitui enquanto ponto de referenda para todas as decisoes que precisam ser 

tomadas pelo professor. A partir da avaliacao como referenda, e que esta assumira as funcoes 

que lhe sao proprias como nos afirma Antunes (2006) ao dizer "(. ••) Tern, assim, uma funcao 

retrospectiva, que sinaliza 'os achados feitos' e uma funcao prospectiva, no sentido de que 

nos aponta 'como devemos prosseguir', o que fazer 'daqui em diante', por 'onde ir ' , 'a que 

ponto voltar' etc" (ANTUNES, 2006, p. 166)5. 

4 Os grifos apresentados na citacao pertencem a propria autora. 
5 Os grifos apresentados na citacao pertencem a propria autora. 
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Sendo assim, a avaliacao deve ser feita em nossas escolas nao se reduzindo apenas a 

um momento unico e que acontece com data e hora marcadas, ja que, no momento em que a 

avaliacao se torna sinonimo de exame pontual
6 tambem se reduz a resolugao de questoes, 

correcao das provas e entrega das notas ao passo que, o ensino, volta ao momento anterior da 

prova e os conteudos continuam a ser repassados pelo professor 'do ponto em que se parou', 

sem que as avaliacSes guiem novas decisoes e rumos que deveriam seguir a partir dos 

resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Dos Instrumentos e Processos de Avaliacao 

A avaliacao para Andre & Passos (2002) "deve envolver todos os agentes escolares: 

alunos, professores, equipe escolar e pais de alunos" (p. 179) e partindo desse envolvimento e 

que mudam as acoes e as perspectivas de aprendizado. A avaliacao ainda deve verificar nao 

apenas o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, como tambem os conteudos 

selecionados, o metodo utilizado na aula, as atividades realizadas e as relacoes estabelecidas 

na propria sala de aula. E o conjunto das medidas que faz com que o aprendizado ocorra de 

maneira satisfatoria. 

Para que o aprendizado aconteca de maneira satisfatoria, o ato pedagogico deve 

constituir-se de tres elementos: o ensinar, o aprender e o avaliar (LUCKESI, 2011). Esse 

mesmo ato pedagogico deve estar embasado num estabelecimento de objetivos que devem 

surgir de um bom planejamento
7. E no planejar a sua pratica pedagogica que o professor 

estabelecera todos os atos de sua execucao em sala e, consequentemente, os instrumentos que 

utilizara para que seu planejamento e seus objetivos sejam cumpridos e o aprendizado 

aconteca de maneira satisfatoria. 

A avaliacao deve sair do tradicionalismo de apenas provas escritas, passar pelo 

diagnostico, que auxilia na percepcao do que se aprendeu, e chegar a avaliacao formativa na 

qual o processo do conhecimento e o mais importante. Ela vai ser utilizada pelo professor 

para melhorias no seu ensino, ja que, ao acompanhar o aprendizado dos seus alunos tambem 

tern a possibilidade de acompanhar seu ensino e se reconhece ainda no professor, de acordo 

com Suassuna & Galindo (2012), a figura do mediador que cria condicoes para estimular o 

raciocinio dos alunos. 

6 A o nos referirmos a exame pontual, estamos relacionando a avaliacao a uma prova escrita que tern horario 

demarcado de inicio e fim, como ainda acontece em boa parte de nossas escolas. 
7 Nomeamos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bom planejamento aquele que e estabelecido de acordo com os objetivos propostos pelo 

professor e que mais se adequa ao contexto de sua sala de aula e de seus alunos. 
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A avaliacao indica aos alunos os seus ganhos, sucessos, dificuldades e permite a 

construcao e a reconstrucao dos conhecimentos e indica ao professor como se desenvolve a 

aprendizagem e o ensino, ja que esse processo e construido de erros e acertos. No processo 

avaliativo, a figura do professor deve perder o papel de unico avaliador, porem, isso nao deve 

ser considerado como algo ruim, pois o aprendiz nao pode se ausentar desse processo que o 

tern como 'peca' imprescindivel para que tudo aconteca de maneira adequada. Durante todo o 

processo avaliativo o professor e figura importante tanto quanto os alunos, pois deve construir 

a maturidade para que estes consigam participar do processo com autonomia e consciencia. 

No processo de avaliacao nao deve ser deixado de lado a autoavaliagao e a avaliacao 

horizontal ou socializada. Antunes (2006) nos demonstra a importancia do papel que deve ser 

desempenhado por professor e alunos durante a avaliacao ao dizer 

Numa perspectiva da aprendizagem como processo pessoal, em que 

alguem constroi o conhecimento sobre determinado objeto, quern 

aprende nao pode ausentar-se, nao pode nem sequer ser apenas 

espectador de sua avaliacao. Tern de entrar em cena, (...) como sujeito, 

cada uma das etapas ou atividades, pelas quais lhe e dada a 

oportunidade de aprender. Isso significa admitir que qualquer pratica 

de avaliagao escolar deve incluir a dimensao da autoavaliagao. Nada 

pode dispensar o olhar do aprendiz sobre seu proprio processo de 

aprendizagem. (...) A esse olhar do aprendiz vira juntar-se o outro do 

professor, para completar, para fazer transparecer o que nao foi 

percebido. Paralelamente a autoavaliagao, ha outra da qual, 

naturalmente, ninguem pode fugir: a avaliagao que fazem de nos os do 

nosso grupo, os que trabalham conosco, os que aprendem conosco. 

Isso implica dizer que, na escola, tambem se poderia dar uma maior 

atengao as avaliagoes que uns alunos podem fazer de outros; ou seja, a 

avaliagao horizontal, de um colega para o outro (...). (ANTUNES, 

2006, p. 164) 

Considerando as diferengas existentes entre todos aqueles que chegam a escola, 

Perrenoud (1990zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANDRE & PASSOS, 2002, p. 184), nos leva a perceber que "cada 

crianga, ao ingressar na escola, leva consigo um capital cultural, uma bagagem de 

conhecimentos e aprendizagens que a difere das demais. Ao tratar todas as criangas como 

iguais, a escola ratifica as desigualdades culturais iniciais". Sendo assim, devemos observar a 

crianga, e tambem o adulto, quando chega a sala de aula e toda a bagagem cultural e social 

que ele traz consigo, nao igualando-os, mas dando importancia aquilo que ja traz para seu 

processo de aprendizado na escola. Faz-se relevante considerar todo o contexto social no qual 

o aluno esta inserido, ja que esse contexto traz interferencias para o processo de aprendizado 

do sujeito e tambem o fato desse mesmo sujeito ser ativo na construgao das suas estruturas de 

conhecimento (FERNANDES, 2009). 
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Enquanto professores, devemos perceber a importancia de toda gama de 

conhecimentos, dos mais variados, que o aluno traz consigo para sala de aula e, 

consequentemente, para o processo de ensino-aprendizagem. Esse processo de aprender deve 

auxiliar o processo de avaliar, pois, como mesmo nos afirma Hadji (2001) "na escola, deve-se 

por a avaliagao a servigo das aprendizagens o maximo possivel" (p. 15). E na avaliagao no 

contexto de ensino que se tern a contribuigao para que este tenha exito e se construam os 

saberes e as competencias dos alunos e junto com eles participarem desse todo construto. 

Os professores devem ter consciencia do papel que exercem na construgao do 

aprendizado dos alunos. Para que tal fato acontega, um dos pontos que acreditamos ser de 

extrema relevancia para o processo e que o docente conhega os tipos de avaliagao existentes e 

os instrumentos que ele tern a sua disposigao para que, de maneira clara, ele tenha seus 

objetivos tragados e alcangados. Podemos mencionar de acordo com Luckesi (2000) e 

Fernandes (2009) - este ja mencionado anteriormente em nosso trabalho - duas avaliagoes: a 

tradicional e a formativa. Na primeira, o professor se utiliza de avaliagoes somativas e 

classificatorias comumente apresentadas sob a forma de provas escritas ou exames enquanto 

que a segunda, se utiliza dos mesmos instrumentos, porem, nao apenas deles. 

Devido ao fato de a avaliacao formativa conceber a lingua como realidade social e 

historica, tomando como base o socioconstrutivismo, a avaliacao formativa, propoe uma 

avaliacao nao mais como um produto pronto e acabado, mas como um processo, no qual se 

percebe o que o aluno aprendeu. De acordo com Colomer (2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apudMENEGASSI, 2009, p. 

100), a avaliagao formativa "tern dupla fungao (...) informar aos alunos, como avancaram e 

em que ponto se encontram no processo de aquisigao de conhecimentos e dar subsidios aos 

professores para que possam ajustar os resultados da avaliagao (...)". 

Partindo da concepgao de avaliagao acima referida, o professor deve perceber que o 

aluno e um ser em formagao e que os conteudos devem ser ensinados na medida em que o 

processo acontece. A avaliagao "torna-se um processo continuo que averigua o que esta 

acontecendo na situagao de ensino e aprendizagem, envolvendo, neste sentido, o aluno, o 

professor, o material didatico, os textos e as condigoes de produgao" (MENEGASSI, 2009, p. 

100). Sendo assim, o aluno nao deve ser avaliado ao final de um mes ou de um bimestre por 

meio de uma unica prova, ja que, apenas a prova como unico meio de avaliagao nao tern a 

capacidade de verificar tudo o que o aluno aprendeu durante o processo de aquisigao de 

conhecimentos. E se fizermos uma prova escrita que seja nos moldes defendidos por Moretto 
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(2005) quando menciona que "se tivermos que elaborar provas, que sejam bem feitas, 

atingindo seu real objetivo, que e verificar se houve aprendizagem significativa de conteudos 

relevantes" (p. 96). 

De acordo com Luckesi (1995), para que a avaliagao sirva a democratizagao do ensino, 

se faz necessario que se modifique primeiro a sua utilizacao de classificar para diagnosticar 

(LUCKESI, 1995zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CARVALHO, 2013). A avaliagao deve ser tida como instrumento 

para compreensao do estagio de aprendizagem em que os alunos se encontram, percebendo 

assim as decisoes que devem ser tomadas para que o aluno avance no seu processo de 

aprendizagem. A avaliagao deve ser tida ainda como um instrumento de melhoria do processo 

ensino/aprendizagem e nao apenas um instrumento de aprovagao ou de reprovagao. 

As resistencias para que essa mudanga acontega ainda se fazem presentes e os 

professores ainda teimam em permanecer com as mesmas praticas, e o que demonstra 

Fernandes (2009) ao nos revelar que 

(...) ha anos que na literatura se vem reconhecendo a necessidade de 

mudar e de melhorar as praticas de avaliagao das aprendizagens dos 

alunos, claramente defasadas das exigencias curriculares e sociais com 

que os sistemas educativos estao confrontados. Apesar disso, 

continuam a predominar praticas de avaliagao que, no essencial, visam 

a classificagao e a certificagao, em detrimento de praticas que tambem 

tenham em conta a necessidade de melhorar e de compreender o que 

se tern de aprender. (FERNANDES, 2009, p. 29) 

Partindo dessa afirmagao, podemos perceber a urgente necessidade de modificar as nossas 

posigoes diante da avaliagao, pois ela tern papel relevante no desenvolvimento das 

aprendizagens e percepgoes dos caminhos a serem tragados para a aquisigao de 

conhecimentos. 

Observando tambem as concepgoes de Menegassi (2009), percebemos ainda que a 

avaliagao formativa 'rompe' com a avaliagao tradicional no tocante a diversidade de 

instrumentos avaliativos, pois, "Pensa-se na construgao de instrumentos que avaliem os 

diferentes componentes e momentos (...) que permitam o acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem tanto pelo professor, quanto pelo aluno" (p. 102). 

Podemos atentar ao fato de que a mudanga deve acontecer na postura dos professores e 

dos alunos diante dos instrumentos avaliativos, como nos afirma Luckesi (2000), nao e com o 

instrumento em si que devemos nos preocupar, mas sim com o que fazemos com ele na nossa 

pratica de ensino. Tambem devemos atentar para os objetivos que queremos atingir quanto a 
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construcao e reconstruct dos conceitos que queremos incitar nos sujeitos ativos e que 

envolvem todo o processo de aquisigao de conhecimentos dentro e fora da sala de aula. 

Para que aconteca, de fato, uma mudanga nos modos de avaliar das escolas, se faz 

necessario: 

(...) o envolvimento do aluno, progressivamente, num processo 

autoavaliativo e gradual da tomada de consciencia de sua propria 

aprendizagem, a manutengao do carater de avaliagao participativa e a 

necessidade de instrumentos bem elaborados (...) a participagao ativa 

dos professores como responsaveis pelo processo de 

ensino/aprendizagem e de avaliagao desse processo. (LUCKESI, 1995 

apud CARVALHO, 2013, p. 251) 

Assim, entendemos que todos os sujeitos devem ser envolvidos no processo de ensino 

e de aprendizagem sob um novo olhar para os instrumentos de avaliagao que auxiliam nesse 

processo e para os objetivos que queremos alcangar enquanto professores e sujeitos 

mediadores nesse processo, pois, e a partir do que tragamos e modificamos no processo com a 

percepgao nas aprendizagens dos alunos que alcangamos, de fato, uma avaliagao mais 

democratica e real e promovemos um verdadeiro processo de ensino e de aprendizagem. 

A educagao deve ter como finalidade o subsidio do desenvolvimento humano e para 

que isso acontega se faz necessario que percebamos que as definigoes filosoficas, politicas, 

pedagogicas e didaticas influenciam e tern papel importante nos objetivos que devem ser 

focados para que o aprendizado ocorra de maneira satisfatoria. Sao essas definigoes que 

auxiliam na construgao do que o professor vai planejar no tocante ao ensino e avaliagao. Para 

que isso acontega com exito, um dos caminhos que deve nortear o planejamento e o Projeto 

Politico-Pedagogico da escola. Luckesi (2011) nos demonstra a relevancia desses aspectos ao 

mencionar 

A educagao tern como finalidade subsidiar o desenvolvimento do ser 

humano, que se configura por definigoes filosoficas, politicas, 

pedagogicas e didaticas. Isso quer dizer que, para atuar com avaliagao 

de acompanhamento da aprendizagem da educagao, temos 

necessidade de um projeto que delimite o que desejamos com a nossa 

agao e consequentemente os oriente na sua consecugao. Hoje, na 

linguagem mais comum do meio educacional, tal compreensao 

significa estabelecer um Projeto Politico-Pedagogico que guie a agao 

no cotidiano escolar. O termo "politico", neste contexto, refere-se as 

nossas intengoes conscientes ao propormos e realizarmos uma agao 

educativa e pedagogica, tendo em vista a formagao do educando como 

sujeito e como cidadao (...). (LUCKESI, 2011, p. 22) 
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A avaliagao operacional nao constroi o Projeto Politico-Pedagogico da escola, 

contudo, o pressupoe. E necessario que exista clareza quanto aos objetivos propostos 

previamente e os resultados que o professor deseja alcangar no processo de ensino-

aprendizagem-avaliagao. Como nos afirma Luckesi (2011) 

(...) para que possamos trabalhar na busca e construgao de resultados 

satisfatorios da aprendizagem, necessitamos de clareza quanto as 

finalidades, quanto aos resultados que desejamos buscar e quanto a 

quern eles servem e/ou servirao (...) estabelecer um projeto filosofico-

politico para essa agao. Importa observar que a avaliagao operacional 

nao constroi o projeto politico-pedagogico, mas o pressupoe e o serve. 

Porem o educador que opera com a avaliagao da aprendizagem, e 

quern precisa fazer previamente a escolha e ter a posse das finalidades 

filosoficas, politicas e pedagogicas que darao rumo a sua agao. 

(LUCKESI, 2011, p. 23) 

O Projeto Politico-Pedagogico da escola devera nortear tanto a pratica educativa 

quanto os criterios utilizados no processo de avaliagao, ja que o professor deve ter ciencia de 

onde quer chegar com a formagao do educando, considerando sua dimensao individual e sua 

relagao em sociedade. O projeto tanto ira direcionar a agao pedagogica quanto servira de guia 

para as decisoes a serem tomadas e os criterios escolhidos na hora de avaliar (LUCKESI, 

2011). Por isso, os componentes de planejamento, execugao e avaliagao que constituem o ato 

pedagogico, devem estar em consonancia entre si e convergindo com o Projeto Politico-

Pedagogico da escola, pois, e no planejamento, que se delineiam os caminhos a serem 

tragados durante todo o percurso da aprendizagem. 

8 Utilizamos o termo "Avaliacao Operacional" de acordo com o proposto por Luckesi (2011) ao tratar da 

avaliacao proposta com finalidades e objetivos determinados previamente para que, de fato, a aprendizagem 

acontega de maneira mais adequada e que tambem acompanha os resultados que o aluno vai obtendo ao longo do 

percurso da aprendizagem. 
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4. O Processo de Avaliacao Escolar: Um estudo de caso. 

4.1 Das Concepcoes de Avaliacao na pratica escolar 

As concepgoes de avaliagao presentes nas experiencias e praticas cotidianas de sala de 

aula sao, normalmente, o reflexo das concepgoes arraigadas no conhecimento do professor e, 

em algumas vezes, estao presentes no Projeto Politico-Pedagogico da escola. Devido a isso, 

nos propusemos a analisar exatamente as concepgoes da professora que fez parte da nossa 

pesquisa atraves de um questionario redigido especificamente para buscar identificar essa(s) 

concepgao(oes) e como ela se delineia em sala de aula na relagao com os alunos e com o 

Projeto Politico-Pedagogico da escola. 

Ao observarmos a fala da professora ao responder o questionario que lhe foi solicitado 

e o conceito presente no Projeto Politico-Pedagogico que norteia a escola, ao menos essa e a 

proposta de servigo para o projeto nas escolas, podemos identificar que a concepgao de 

avaliagao e a mesma proposta por Luckesi (2011) quando remete a uma avaliagao formativa, 

conceito este ja destacado no presente trabalho. Uma pratica que deve considerar o ato 

pedagogico como constituido de tres elementos: o planejar, o executar e o avaliar. 

A respeito do planejamento, podemos observar que o Projeto Politico-Pedagogico da 

escola tambem toca nesse ponto ao explicitar no exemplo 01 que: 

E necessario que a escola se organize e promova reunioes para 

direcionar todas as agoes. Atualmente, o planejamento das escolas 

municipals e realizado por nucleo, reunindo os professores do nucleo 

em um a unidade que faz parte do mesmo, sendo coordenado pela 

equipe multiprofissional de cada nucleo. Nas reunioes a equipe 

tecnica, geralmente, realiza dinamica s e propoe textos reflexivos e/ou 

informativos para estudo e/ou discussao oral. Realiza a avaliagao 

coletiva do tema trabalhado anteriormente e discute a proposta 

pedagogica a ser desenvolvida pela nova tematica. Desde 2004 foram 

definidos de forma ampla quatro temas centrais: Familia, Meio 

Ambiente, Cultura e Cidadania, que seriam desenvolvidos a cada 

bimestre do ano letivo e que continua ate a data vigente. Durante o 

mes a equipe multiprofissional do nucleo, vai dando o apoio conforme 

as necessidades que vao surgindo. (PPP, 2015, p. 14) 

Porem, nao fica muito claro como sao feitos os planejamentos que abarcam a realidade da 

referida escola, ja que o nucleo municipal responsavel pela educagao nao se encontra na 

escola e, consequentemente, nao tem condigoes de compreender as significagoes e 

representatividades presentes na escola e em toda a comunidade escolar. Tambem devemos 

atentar que reunir para planejar as agoes na escola tem relagao direta com a avaliagao, pois, se 
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os professores se reunem para desenvolver as agoes, consequentemente, a avaliagao da 

aprendizagem abordara os temas escolhidos nas reunioes. 

Por meio da aplicacao do questionario, podemos perceber que a concepgao que 

permeia a fala da professora esta mais voltada para a pratica formativa na qual a avaliagao 

deve estar a servigo do professor para detectar os descaminhos e guiar todo o processo de 

ensino e de aprendizagem. Na segunda pergunta do questionario
9 que trata do que e avaliar, a 

professora nos responde, no exemplo 02, da seguinte maneira: 

P: Para voce o que e avaliar? 

Profa: Avaliar e investigar ate onde o processo de 

ensino/aprendizagem foi eficiente e assim detectar os problemas para 

entao desenvolver novas tecnicas de ensino. 

Com isso, podemos compreender que, para a professora, o ensino, a aprendizagem e a 

avaliagao sao componentes de um processo, que precisam ser investigados para detectar se 

esse processo esta sendo eficiente e, caso esteja demonstrando algum problema, possa ser 

corrigido com o desenvolvimento de tecnicas que contribuam para que esse mesmo processo 

seja eficiente. 

O Projeto Politico-Pedagogico da escola observada, tambem apresenta uma concepgao 

de avaliagao voltada para o que Luckesi (2011) propoe como formativa, na qual a avaliagao 

deve levar em consideragao todo o processo de ensino, servindo de instrumento para 

compreender em que estagio de aprendizado encontram-se os alunos, percebendo como 

adequar ou desenvolver maneiras mais adequadas para que a aprendizagem acontega de 

maneira mais adequada, atendendo aos objetivos propostos no planejamento do professor e da 

escola atraves de seu projeto. 

No Projeto Politico-Pedagogico, a concepgao de avaliagao formativa e expressa como 

escolha da escola ao mencionar, por exemplo, a necessidade de a escola avaliar e ser avaliada. 

Para observarmos como tal escolha se apresenta no Projeto Politico-Pedagogico da escola, 

podemos notar no destaque do seguinte trecho - exemplo 03 - o conceito de avaliagao 

perpassado no mesmo, conceito este como sendo opgao de toda a comunidade escolar. 

Tudo o que se faz na vida e necessario ser avaliado para de fato saber 

esta correto, se necessita de mudangas, se e necessario acrescentar 

algo. Na escola nao poderia ser diferente, precisa avaliar e ser 

9 O referido questionario encontra-se na parte de Anexos, ao final de nosso trabalho. 
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avaliada. E neste contexto que entra a avaliagao escolar. Atualmente 

existem varias maneiras de avaliar no cotidiano escolar e isso tem 

beneficiado, favorecido e estimulado muitos alunos, que antes era 

excluido por uma avaliagao perversa e excludente. De fato, o que vem 

a ser avaliagao escolar? Avaliagao e uma tarefa complexa, nao se 

resumindo a realizagao de provas e atribuigoes de notas. Vasconcelos 

(1995, p.57), afirma: A avaliagao deve ser continua para que possa 

cumprir sua fungao de auxilio ao processo de ensino - aprendizagem. 

A avaliagao que importa e aquela que e feita no processo, quando o 

professor pode estar acompanhando a construgao do conhecimento 

pelo educando: Avaliar na hora que precisa ser avaliado, para ajudar o 

aluno construir seu conhecimento (...) Avaliar o processo e nao apenas 

o produto, ou melhor, avaliar o produto no processo. A Avaliagao e 

uma tarefa complexa, nao se resumindo a realizagao de provas e 

atribuigoes de notas. (PPP, 2015, p. 15) 

Todavia, ao atentarmos para a observagao das aulas da referida professora e do seu 

comportamento para com seus alunos
1 0, percebemos as divergencias existentes entre a 

concepgao de avaliagao presente tanto no questionario quanto no Projeto Politico-Pedagogico 

e a concepgao praticada em sala de aula. Se as concepgoes da professora e do projeto estao 

voltadas para a avaliagao formativa, a pratica educativa reflete o oposto do que e sugerido e 

volta-se para uma conceituagao de avaliagao tradicional, na qual o modelo de pratica 

pedagogica ainda esta muito ligado a avaliagao como sinonimo de prova e de exame para a 

obtengao de uma nota. 

A pratica pedagogica de sala de aula remete a uma concepgao de avaliagao que 

considera um produto, normalmente ligado a uma prova escrita ou atividades escritas que 

culminam para a obtengao de uma nota, deixando de lado todo o processo que deve ser 

considerado durante o caminho do ensino e da aprendizagem para que a avaliagao seja, de 

fato, processual. 

A postura da professora - a partir das anotagoes de nossas observagoes - em sala de 

aula sempre impoe aos alunos fazerem certas atividades, prestarem atengao a aula ou a algum 

assunto que esteja sendo apresentado ou fazerem alguma atividade em sala com o pretexto de 

que o que eles estao ou devem fazer, fara parte constitutiva de alguma nota ou sera a nota 

completa. Muitas vezes, ate para que os alunos prestem mais atengao e se interessem pela 

aula, e mencionado que tal tarefa vale nota. Por outro lado, os proprios alunos, partindo das 

anotagoes de nossas observagoes, tem a concepgao de que a prova e a nota sao mais 

importantes que seu processo de aprendizagem, o que acaba levando-os a se importarem mais 

com a nota do que com esse processo. 

Essas informagoes foram obtidas a partir de anotagoes feitas no diario de observagao das aulas da professora. 
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O processo de ensino e aprendizagem termina por ter sua importancia diminuida. 

Reduz-se toda a riqueza do processo a notas, conceitos que estao bem longe de dizer se o que 

a professora esta planejando e ensinando e recebido pelos alunos de maneira adequada. A 

obtengao de notas encontra-se tao arraigada nas memorias de professora e alunos, que se torna 

muito dificil, contudo nao impossivel, dar a devida atengao ao processo de ensino como um 

todo, partindo do seu planejamento, passando pelo ensino e chegando a avaliagao da 

aprendizagem para recomegar o processo a partir das dificuldades encontradas no percurso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Das Funcoes da Avaliagao na pratica pedagogica em sala de aula 

De acordo com Luckesi (2011), a avaliagao e parte constitutiva do ato pedagogico. Ela 

organiza, com o ensino e a aprendizagem, todo o processo educativo e tem a fungao de 

regular o ensino, ou seja, compreender e conhecer como esta se dando o processo de ensino, 

sua adequagao ao que foi planejado pelo professor antes de iniciar o percurso de aprendizado, 

percebendo se esse aprendizado esta acontecendo de maneira apropriada e os alunos estao 

correspondendo as habilidades e competencias ensinadas para que as alteragoes necessarias a 

respeito do que ainda nao foi aprendido acontegam de maneira a atender o processo de ensino-

aprendizagem. 

Sendo assim, a avaliagao serve as mudangas que devem ser promovidas quando algo 

no processo de aprendizado nao esta condizente com o que foi planejado pelo professor no 

inicio do percurso. Convergindo com esta premissa, nos deparamos com a fungao da 

avaliagao presente no Projeto Politico-Pedagogico da escola que afirma ser a avaliagao um 

instrumento que tem como funcionalidade auxiliar o ensino e a aprendizagem ao mencionar 

atraves do exemplo 04: 

A avaliagao deve ser continua para que possa cumprir sua fungao de 

auxilio ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliagao que importa 

e aquela que e feita no processo, quando o professor pode estar 

acompanhando a construgao do conhecimento pelo educando: Avaliar 

na hora que precisa ser avaliado, para ajudar o aluno construir seu 

conhecimento (...) Avaliar o processo e nao apenas o produto, ou 

melhor, avaliar o produto no processo. (PPP, 2015, p. 15) 

Se o Projeto Politico-Pedagogico da escola condiz com o que e proposto por Luckesi 

(2011), o mesmo acontece quando analisamos a fala da professora ao se referir para que serve 

a avaliagao e qual a fungao desse instrumento e comparamos com o que se apresenta nesse 

mesmo Projeto Politico-Pedagogico. A professora reforga que a avaliagao tem a fungao 
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retrospectiva e prospectiva de acordo com Antunes (2006) quando, no exemplo 05 em sua 

resposta a pergunta, afirma o seguinte: 

P: Para voce, para que serve a avaliagao? 

Profa: Para identificar as problematicas envolvendo o 

ensino/aprendizagem. E o momento de reflexao, onde posso avaliar 

tecnicas e procedimentos, alem da evolugao do aluno. 

Entretanto, se na resposta apresentada pela professora existem fortes pontos de 

convergencia com o Projeto Politico-Pedagogico e com o que propoem os estudiosos dessa 

area, em sala de aula acontecem praticas bem diferentes e que vao de encontro ao proposto. A 

avaliagao na sala ainda serve para punir aqueles que nao obedecem ao que e imposto na aula e 

aos que burlam as regras apontadas pela professora, como por exemplo, as regras de 

comportamento e de atengao exigidos nas aulas. 

A divergencia encontrada na relagao com a fungao da avaliagao apresentada pela 

professora no questionario e pelo Projeto Politico-Pedagogico nao se limita apenas a agao da 

professora em sala de aula quando fazemos tal dialogo. Tambem encontramos essa 

divergencia na propria visao dos alunos a partir das anotagoes feitas sobre as aulas. Os alunos 

demonstram, no cotidiano da sala de aula assim como nas atitudes com relagao a professora, 

aos conteudos ministrados e, especialmente, a fungao da avaliagao que esta serve unicamente 

para quantifica-los numericamente. Um conteudo dado em sala so tem a atengao pretendida se 

for 'cair na prova', uma atividade feita em sala so tem sentido se 'for pra nota'. A partir disso, 

terminamos por perceber como a prova como exame e as notas se fazem arraigados tambem 

na mentalidade dos alunos, dificultando o processo de mudanga na pratica avaliativa. 

A avaliagao nao comporta a analise do processo de ensino e aprendizagem, 

percebendo se as habilidades e competencias estao sendo aprendidas conforme foi planejado e 

promovendo as mudangas adequadas para que o processo educativo de aprendizagem obtenha 

sucesso, ela comporta a quantificagao por meio de notas e tem a fungao de notificar o aluno 

'transformando-o' em bom ou pessimo aluno por conta de uma nota que, na maioria das 

vezes, nao corresponde ao conhecimento que esse mesmo aluno traz consigo e/ou aprende no 

decorrer do processo educativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Dos Modos de Avaliagao 

O ato pedagogico, como ja mencionamos no presente trabalho, e constitui do do 

ensino, da aprendizagem e da avaliagao. Nao temos como pensar no processo educativo sem 
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nos referirmos a esses tres pi lares que o delineiam. O planejamento para o processo educativo 

e o momento inicial para que tudo acontega de maneira adequada no processo de ensino e 

aprendizagem. E nele que o professor, auxiliado pelo Projeto Politico-Pedagogico, norteara 

todo o percurso pelo qual acontecera a aprendizagem e possiveis alternativas para alguma 

mudanga que precise ser feita. 

Para perceber os modos como sao colocadas na pratica educativa cotidiana as 

avaliagoes, langamos mao de tres perguntas no questionario referentes a organizagao, ou seja, 

ao planejamento das avaliagoes na escola e, consequentemente, na sala da professora 

observada. No tocante a organizagao das avaliagoes da escola de maneira geral, a professora 

nos respondeu, no exemplo 06, que: 

P: Como sao organizadas as avaliagoes na escola? 

Profa: Se divide em PI (Avaliagao parcial 1), P2 (Avaliagao parcial 2) 

e AG (Avaliagao global). 

Ja no tocante ao modo como faz suas avaliagoes em sala, no exemplo 07, respondeu que faz: 

P: Como voce organiza suas avaliagSes? 

Profa: Atraves de leituras, produgoes e textos compostos por questoes 

referentes ao conteudo trabalhado. 

Quando se remete a organizagao das avaliagoes em sua sala de aula, a professora faz mengao 

a uma avaliagao continuada ao nos dizer no exemplo 08 que faz suas avaliagoes: 

P: Como voce faz a avaliagao dos alunos? Explique. 

Profa: Utilizando o metodo de avaliagao continuada, acompanhando o 

desenvolvimento do aluno atraves de suas produgoes diarias. 

Pudemos perceber, atraves das respostas da professora, que as avaliagoes sao organizadas em 

torno de avaliagoes continuas, por notas de participagao e vistos nos cadernos (estas duas 

ultimas maneiras obtivemos da professora em conversa informal nas anotagoes do diario de 

observagao e servem de exemplo de como seriam estas avaliagoes continuas), contando ainda 

com tres avaliagoes, sendo duas delas parciais e uma global. A Avaliagao Global e uma 

avaliagao continua, na qual fica a criterio do professor a escolha das atividades a serem 

elencadas para compor essa nota e que varia desde comportamento em sala, exercicios em 

sala, participagao nas aulas ate produgoes textuais enquanto que, as duas Avaliagoes Parciais 

acontecem no formato de provas escritas. 
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Essas avaliagoes mencionadas e praticadas pela escola atraves da fala da professora 

sao encontradas tambem no Projeto Politico-Pedagogico da escola, bem como a maneira 

como devem ser colocadas na pratica pedagogica de sala de aula. A respeito da organizagao 

das avaliagoes presente no projeto apresentada no exemplo 09, temos: 

De acordo com as reformas implantadas na Rede Municipal de Campina 

Grande, em que foi adotado o sistema de ciclos, a avaliagao e realizada 

atraves de atividades continuas, observando-se o desempenho do aluno 

nos aspectos: afetivo, psico-motor, bem como a sua socializagao. A 

partir 2004 ficou definido que nao seriam atribuidas notas ou conceitos 

aos alunos. O diario escolar apresenta um relatorio individual, 

correspondente a cada semestre, apresentando o rendimento escolar do 

aluno, envolvendo seu progresso e suas dificuldades. A permanencia no 

mesmo ano letivo, so sera admitida por frequencia inferior a 75% 

(conforme detenninagao legal) ou, em casos especificos de dificuldades 

de aprendizagem, ao final do 1° ou 2° ciclos, assim apresentar 

rendimento escolar insatisfatorio. Para que de fato ocorra a avaliagao 

continua e professor devera observar seus alunos a cada dia e registrar 

todos os avangos e dificuldades que vao ocorrendo com os educando 

assim poder trabalhar naquilo que e necessario. (PPP, 2015, p. 15) 

Faz-se importante atentarmos ao fato de que, tanto nas anotagoes sobre a professora 

quanto no Projeto Politico-Pedagogico, podemos observar a utilizagao de atividades continuas 

para avaliar os alunos. Todavia, a escola apresenta uma 'Semana de Avaliagoes' na qual, 

provas escritas, sao aplicadas aos alunos para quantifica-los e e utilizado o sistema de notas 

nao admitido pelo Projeto Politico-Pedagogico, alem de nao contar, em nenhum momento 

com a autoavaliagao proposta por Luckesi (2011) e Antunes (2006). 

No tocante a maneira como a professora organiza e trabalha, em sala de aula, as 

avaliagoes, analisamos duas avaliagoes e uma atividade da referida professora no intuito de 

identificar os modos como sao feitas essas avaliagoes escritas que acontecem no meio do 

bimestre e no final dele. 

Na avaliagao l
1 1 , a professora trabalhou com um artigo de opiniao intitulado 'Os 

meninos de rua' e explorou tres questoes com base neste texto. Analisamos, em especial, as 

duas primeiras, que se apresentam da seguinte maneira no exemplo 10: 

1. Por suas caracteristicas, pode-se dizer que o texto lido pertence ao 

genero 

a) texto dramatico. b) anuncio publicitario. c) conto. d) artigo de 

opiniao. 

As duas avaliacoes e a atividade encontram-se na Integra no final deste trabalho na parte de Anexos. 
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2. Sobre o genero artigo de opiniao, marque as alternativas corretas. 

a) E um texto que pertence a esfera jornalistica. b) Geralmente e 

publicado com a assinatura do autor. c) Versa (fala) sobre assuntos 

polemicos. d) Apresenta todos os elementos da narrativa. e) Visa 

apresentar uma opiniao sobre determinado assimto. 

A partir da analise dessas duas questoes, podemos perceber que uma questao responde 

a outra nao contribuindo para que o aluno reflita a respeito do que se pede. E necessario que o 

aluno apenas leia e codifique o que esta exposto na questao sem que seja preciso recorrer a 

outros conhecimentos nem outros contextos que busquem seus conhecimentos de mundo. Isso 

nos leva a pensar num aluno que presta atengao nesse tipo de prova e que, consequentemente, 

nao estudara mais, pois entende que a resposta estara na avaliagao ele estudando ou nao. 

Nessa mesma avaliagao ha uma parte I I na qual se refere ao estudo da lingua, contudo, 

segue uma linha de raciocinio parecida: o aluno so precisa apontar o aposto e o vocativo em 

duas questoes e preencher as lacunas com o uso dos 'porques'. As tres ultimas questoes nao 

utiliza o artigo de opiniao utilizado na parte I e induz as respostas a partir de sentengas 

prontas, que so pedem a localizagao de informagoes, e descontextualizadas da avaliagao em si 

e do contexto social dos alunos. 

Na avaliagao 2 temos a utilizagao de uma cronica de Tatiana Belinky intitulado 'Onde 

ja se viu?' e igualmente a primeira, as questoes sao de simples interpretagao do texto e 

localizagao de informagoes superficiais no exemplo 11 como: 

3. A cronica e um genero textual curto e com poucos personagens, 

inspirado em uma situagao ou fato do cotidiano, real ou imaginario. 

a) Qual fato ou situagao fio ponto de partida da cronica de Tatiana 

Belinky? 

b) Em sua opiniao, a narradora realmente vivenciou o fato (ou 

situagao) ou ela o criou? Quando e onde o fato aconteceu? 

A parte I I I dessa mesma avaliagao, o estudo da lingua aparece novamente deslocado, 

onde se solicita para substituir o sujeito das frases por um pronome pessoal no item 1 e para 

completar as frases com pronomes demonstratives. Assim como na avaliagao 1, essa parte e 

trabalhada de maneira deslocada e sem guiar o aluno por nenhuma reflexao a respeito dos 

pronomes e de como eles sao utilizados em nossa lingua. 
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A atividade analisada nao se encontra muito distante do que percebemos nas 

avaliagoes. Encontramos tres itens que estao distribuidos da seguinte maneira atraves do 

exemplo 12: 

1. Redijam um paragrafo intitulado 'A televisao prejudica a sua vida', 

imaginando que este paragrafo seria publicado em um jornal da 

cidade, na secao destinada a opiniao do leitor. 

2. Responda: a) Qual e a ideia principal do seu paragrafo? b) Que 

outras ideias voce utilizou para desenvolver a sua ideia principal? c) O 

que voce concluiu em seu paragrafo? d) Voce considera que o seu 

paragrafo ficou bem organizado? Por que? 

3. Acrescente mais um paragrafo fazendo um dialogo com a charge 

colocada a seguir. 

Assim como as duas avaliagoes, a atividade nao permite ao aluno que ele reflita 

adequadamente a respeito dos maleficios da televisao na vida do ser humano por encontrar-se 

fragmentada. Tambem nao localizamos nenhuma comanda clara de produgao da atividade 

como tambem podemos sentir falta de uma contextualizagao do genero para identificarmos se 

ele foi trabalhado anteriormente em sala de aula. A charge nesse caso poderia ter servido de 

apoio para a reflexao dos alunos e, consequentemente, para uma melhor produgao escrita a 

respeito do tema. As questoes apresentadas no quesito 2 poderiam ter servido de apoio na 

construgao do texto como coeso e significativo. 

Analisando as avaliagoes e a atividade proposta pela professora e observando o que 

esta posto no Projeto Politico-Pedagogico da escola, percebemos mais uma divergencia 

quanto aos modos de avaliagao, pois este deve auxiliar os alunos na reflexao de todo o 

conhecimento que ele adquire em sala de aula. De acordo com o Projeto Politico-Pedagogico, 

no exemplo 13: 

A metodologia de ensino foca-se na problematizagao, para que o 

aluno tenha oportunidade de refletir, questionar e participar 

ativamente do processo de construgao do conhecimento, assumindo-se 

como sujeitos do processo ensino aprendizagem tendo o dia-a-dia 

escolar e sala de aula como espagos de concentragao para o estudo e 

tambem da fala, de discussao e de expressao de sentimentos. (PPP, 

2015, p. 15) 

Sendo assim, pudemos observar como a tradigao escolar de ter a obrigagao de elaborar 

uma prova escrita para 'dar nota' ainda permanece enfaticamente nas nossas salas de aula e na 

concepgao de avaliagao que os professores tem. Nao apenas professores como tambem 

alunos, ja que, durante as observagoes podemos perceber como os alunos so fazem as 
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atividades se forem para obter nota. A partir desse diagnostico, podemos perceber a avaliagao 

que e possivel ser feita mencionando as reflexoes de Luckesi (2000) partindo da utilizagao 

dos mesmos instrumentos que estamos acostumados a lidar em sala de aula e a avaliagao que 

de fato existe em sala de aula. 
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5. Das Consideracoes Finais 

Retomando o objetivo geral de nossa pesquisa - analisar o cotidiano da avaliagao 

desenvolvida em uma escola do municipio de Campina Grande a partir do Projeto Politico-

Pedagogico, a postura do professor frente as avaliagoes que realiza e as concepgoes que 

permitem que isso acontega - verificamos que ele foi alcangado considerando que foram 

identificadas as concepgoes de avaliagao da professora que serviu a nossas observagoes bem 

como do proprio projeto da escola e como essas concepgoes afetam a pratica pedagogica de 

sala de aula. 

Ao analisarmos a possibilidade de mudangas com relagao a avaliagao, percebemos a 

dificuldade que os proprios professores tem de lidar com essa possivel mudanga. Muitos 

professores acreditam que apenas atraves de provas e medidas se define o destino escolar dos 

seus alunos. Eles tem medo de perder o 'comando' da sala de aula se dividirem a 

responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem. Como nos afirmam Andre & Passos 

(2002), "muitos professores creem que a avaliagao e que define a existencia da escola e, 

portanto, se o professor nao vai mais decidir sozinho e atraves de provas e de outras medidas 

"objetivas" o destino escolar do aluno, ele experimenta um sentimento de perda, vazio e 

desencanto" (p. 192). 

Porem, se faz necessario que o professor se desloque dessa posigao de 'perder espago' 

quando, na verdade, ele apenas permite ao aluno que faga parte do processo de construgao da 

aquisigao de conhecimentos, auxiliando o mesmo na construgao desse processo. E importante 

que o professor desloque o seu foco das provas e das notas, passando a perceber que nao 

apenas isso se faz relevante, mas, a sua atuagao em sala de aula, a avaliagao que deve fazer do 

seu ensino e de sua metodologia e a troca de saberes e de experiencias que deve existir em 

sala. 

Devemos modificar a nossa maneira de avaliar se desejamos auxiliar no processo de 

formagao de um sujeito critico e criativo perante o ambiente escolar e a sociedade na qual esta 

inserido. Faz-se necessario que mudemos a nossa maneira de ver a avaliagao e os objetivos a 

que ela serve: se queremos modificar a nossa sociedade, melhorando-a independente do lugar 

que se ocupa nela, devemos comegar atraves da educagao. E a melhoria nos sistemas 

educacionais comega quando repensamos a teoria e a pratica da avaliagao das aprendizagens e 
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de como nos portamos diante delas e de como queremos auxiliar na construgao do nosso 

aluno enquanto sujeito ativo na sociedade. 

A transformacao que deve ocorrer no processo educacional comeca por uma 

modificacao do proprio ato de pensar o ensino. Compreender que o ensino, a aprendizagem e 

a avaliagao fazem parte do mesmo processo e compoem o ato pedagogico de ensinar como 

bem nos demonstra Luckesi (2011), nos faz compreender quais mudangas devemos comegar a 

propor em sala de aula. Mudangas que auxiliem os alunos a entenderem que o ensino, a 

aprendizagem e a avaliagao nao sao objetos separados, mas que cooperam para que a 

aprendizagem acontega. Mudangas que auxiliem esses mesmos alunos na conscientizagao de 

que eles fazem parte constitutiva desse processo e que precisam ir alem das notas ou 

conceitos. 

E necessario que competencias e habilidades sejam ensinadas para formarem-se 

cidadaos ativos e criticos no processo de aprendizagem, que possam atuar no processo e 

ultrapassar os limites impostos pela pedagogia tradicional de reduzir o aluno a uma nota em 

cada disciplina no final de cada bimestre ou de cada ano. Faz-se importante que professor e 

aluno conscientizem-se e estabelegam sua participagao fundamental no processo de ensinar e 

de avaliar, superando o enraizamento de uma cultura de notas e de conceitos, na qual o ato de 

avaliar ainda se faz intimamente ligado a cultura do certo e do errado. E necessario que 

mudemos de atitude perante a avaliagao. Como nos afirma Luckesi (2000; 2011), podemos 

utilizar os mesmos instrumentos para avaliarmos, contudo, o que deve ser modificado e nossa 

postura diante dos instrumentos avaliativos. 

As mudangas e melhorias que se queira colocar em pratica nos sistemas educacionais 

so visam um ensino democratico e de qualidade no momento em que repensam a teoria e a 

pratica da avaliagao das aprendizagens (FERNANDES, 2009). Uma escola cheia de alunos 

nao e sinonimo de que um bom servigo esteja sendo prestado na escola bem como provas com 

o objetivo de simples memorizagao e obtengao de nota nao e sinonimo de que ensino, 

aprendizagem e avaliagao estejam acontecendo de maneira satisfatoria. Como nos demonstra 

Fernandes (2009) "E preciso saber integrar, relacionar e mobilizar conhecimentos e 

estrategias, e preciso saber gerir afetos, emogoes e atitudes e saber quando e como utilizar 

esses saberes" (p.34). 
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A P E N D I C E 



Q U E S T I O N A R I O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perguntas para o(a) professor(a) 

1. Para voce o que e ensinar e o que e aprender? 

2. Para voce o que £ avaliar? 

j i t f j f lS io oaa^aajOMflaLua . g o g s o a ^Jg^UsOhta „f>?_ • g / i ^ v ^ 

3. Como sao organizadas as avaliacoes na escola? 

t n . J^Laaudx* -gyn^. P I (ftwvfti<»pfr\ pi^3jijja£i 1.) P«? ( A - V I Q & L X T . r W O _ 

.jffivftSLio^.. Q.) ,.j AG. ( A l x ^ o c ^ o j ^ £ j c £ t & 0 • 

4. Como voce organiza suas avaliacoes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f j ^ y j Q d M C^5f=a E&feaSAlfixEa • 

5. Como voce faz. a avaliacao dos alunos'7 ExpHque. 

6. Voce faz essa mesma avaliacao (sistema) cm lodas as lurmas? Por que? 

J Q Q J B C jJfrfiflUjC V C A A - - V > - > 

7. Para voce, para que serve a avaliacao? 

BbatX. qr^*T^x\i'i>-V^ n'r.i SfiSb•̂ •Tr-«;;,\\̂ o>-. sav^^
f

^<~-> x , k ^ k - u ^ / 

8. Em algum momento do seu percurso academico. voce estudou Teorias da Avaliacao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q\ -YY\  . lOv^nvvY^X. i-y—^i •- id sxc^ac^xca ^ f i v r r w ^ — A — — 

• ...:yof;>^a.vjocU. dv. ^a^ar,.XUJi^g-.i"^4 
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ANEXOS 



AVALIACAO 

Leia com atcneao o texto abaixo e responda as questoes de I . 2. czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3. 

OS MEN1NOS NA RUA 
Os m « n i n o s foram para AS 

mas rinibus pararar.i. A 

cidade srsvou. O s professores 

foram pani as trsccias. mas os 

meninos n i o escavam lit1 A l -

guns, mais aicitos. sem o>nten-

der, cairam na armadilha das 

miser, pror.tas hoje nao tenri 

aula! Mas us auks aco n -

ram, aim. Quern satx.-. ne&ses 

dias. cerdiam acohtecido a;-: do-

IAS mais irr.portar.tcs do AT.O. 

Aulas de cidadarua. A l i i OS pra-

ticas. Avila3 ministrarias petes 

proprios alunos. 

A escola foi se ampliando 

ncswrs d:aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de s < w - b r u c hv\v. 

OS rr.erunos <; professorex deven-. 

ou pelo menos deveriam' — 

estar dl.vruuntV' crrri sala <:uv 

aeor.Tectru na rvu. iN'io foi u m 

fer.omeno simples [. | 

L-m :V;ovicr.i":ITG iji-.: mt«*-

ragyj imens&m&me c o m a nrsi-

dia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f O ! 1 , i p f t S , i i M , . » ri C : . i : . ( U l " . '.le 

c m lado aJguns orgiSos v:-am 

c o m simpatia o que acontecis. 

outros. com amipatia e-criKca 

E outros ainda p&rece -~.i-.i-

nem v.ani , 

Mas u cidade \ :a c vc tudo 

E os mcninoj . t rouxeram para a 

dUcusa&o a ideia de u m a nova 

erica, que se impoe r.u pratica. 

na contrarnao da logic a prcdo-

minante, que defende o p r i n -

cipio da fhrinhy pouca, meu 

pir&u prime;: •:• U m a nova ittt-
'••« ijvie recupera no asfaito da 

cidade a sohriarlcdarie. a sje-

r c-rc -adiide, a CG&peraciG e ^ 

aurcj-orgamzaciio. ( ..] 

NctooFrctia Forrai .-\ Tarde. 

1. 'Por suas eai•acleristicas, pode-se dizer que 0 texto lido perlence ao genero 

a) texto dramaiico. b) anuneio publicitario. 

c) conto. d) artigo de opiniao. 

2. Sobre o genero aftigo de opiniao. marque as altcrnativas corretas. 

a) F. uin texto que pertencc a esfera jornalistica. 

b) Geralmente e publicado com n ussinatura do autor. 

c) Versa (falaj sobre assunios polemicos. 

(1) Apresenta todos os elcmentos da narrativa. 

c) Visa apresentar uma opiniao sobre determinado assunto* 

3. Sobre 0 assunto tratado no texto 0 autor pensn que 

a) os estudantes, ao se organizarem, deram uma aula de eidadanin. 

b) os estudanlcs atrapalharam a rotina da cidade. 

c) 0 movimcnto dos estudantes nao signifieou nada. 

tf) os estudantes nao tem noc&O de cidadania. 
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M. Estudo da lingua 

I . Destaquc o apostu referenle as scguintes oracdcs: 

a) ViajamoN por Ir i s paises: Franca, Alemanha c Italia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Cecilia Meireles, uma importante eseritora da literature, pertenceu a era moderna. 

c) Santos Dumont, o inventor do 14 His. lornou-se um canonc na historia da liunianidadc. 

«h Siio Paulo, a maior mefrdpolc brasileira, enfrenta varios problcmas sociais. 

e) Dia 21 de abrili Ria de Tiradciitcs 

2.Idem ao exercicio anterior, aponte o vocalivu nos casus abaixo: 

a) Tenha esperanca, nieu fllbo! Nao dCsanimc! 

b) Tome cuidndo, garoto! Poderas se machucar. 

c) O Paij obrigada por protcger-me. 

il) Aniigo. posso pedir-lhc um favor? 

e) Participcm todos da comemoracAo, caros colcgas! 

3.Marque a opcAo que precncha eorretamcntc as lacunas: 

Marcelo e Carolina na mora ram durante tics anos e estavam juntos sc amavum. 

agora, depois de tanto tempo, ela resolvera romper o relacionamento? F.staria ela 

infcli/? ? Na verdade ele nunca entendcra o _ _ da atitiide da namorada. 

a) porque, por que. por que. porquc. 

h) por que, porquc, porquc, por que. 

e) por que. porquc, porque. porquc. 

d) porquc, por que, por que, porque. 

e) porque, por que, porque, por que 



AVALIACAO 

I. 1 .eia com atencao: 

()n<LczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ in? 

Uma larde de inverno, estava en la. na Rna Bariio de 

Irnpeiininga. mexendo nas estantes dc uma livraria. I Nao 

consigo passar per uma sem enirar para lucar no meio dos 

livros. Desde que en linlia quatro anos dc idadc - o que ja la / 

muito tempo - livro para mini e a coisa mais gostosa do muudo. 

A genie ntmca sane que surpresa vai eneontrar entre duas 

capas. Pode sercoisa de honile/a. OU dc irisie/a. ou de pocsia. ou dc risailu. ou dc susio-. sci la. I m l i x i v e 

sem pre uma aveuUira. vale a pen'a fentar!) 

Poi-s hem. estava cu alt. muito entrelida. examinando os livros. quando de icpeute scnii que nlgucm mc 

puxava ncla manga. Olhci para baixo c \ i um mciiino - um garotinho tic u ih novo ou de/. anus, magrelo. 

sujinlto. de roupa esfafrapada e pe no ehao. Uma dessas erianeas que andam largadas pclas runs J.i 

cidadc. pedindo esmola. Ou, no melhor dos casos. vendendo colchctcs ou dro|)cs. essas coisus. Bu ja i.i 

abrindo a bolsa para l i \ rar-me logo dele, quando o garoto dissc: 

- I scuta, dona ... (naquelc tempo, ninguem chamava a genie dc lia: lia era so ;i irma do pai ou via mac). 

- O que.' - pergtmtei. - O que voce quer? 

- I u ... dona, me eompra uin livro' ' - disse ele baixinho, meio com medo. 

Dizer que llquei surpresa c pouco. O j c i t o do menino era dc quern prccisava dc comjda. de roupa. isso 

Sim. I )u\ idei do que ouvira: 

Voce nao prefere algum dinhciro? - perguntci. 

- Nao. dona - dissc o garoto. mais animado, olhando-me agora bem nos olhos. - l.u queria um livro. Mo 

eompra um livro? 

Men coraeao comeyou a baler mais lone. 

- H>co1!ui o livro que voce quiser- lalei. 

\s pessoas na lixiana comecaram a observara cena, incredulas c curiosas. ') menino j a estava junto 

a pialeleira. procurando. examinando ora um livro. ora outro. todo exeitado, I in vendedor se aproxi-

mou, meio descoufiado. com cara de querer interx ir. 

- I )eixe o meninp cscolher um livro - lalei. - I 'u pago. 

\s pt'.sojis em volta me olhavam admiradas. Onde ja se v.iu alguem comprar um livro para um 

molequinho maltrapilho daqueles? 

Pois vou Ihes conlar: t'oi cxatamentc o que se viti naqucla tarde. naquela livraria. O menino acabou se 

decidindo por um l i \ ro de aventuras. nem mc lembro qual. Mas me icmbro bem da minha cmocao quando 

lhe cmreguei o volume e \ i seus olhinhos brilhando ao me di/er um nprcssadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ohri^ckJo. dona! antes de 

sail em disparada. abracando o livro apertado ao peito. 

Quanto aos mens proprios olhos. este:-. se embaearam eslranham cute, quando pensei comigo: 

"Tanta crianca riea nao sabe o que perde, nao lendo. e este menino pobrc que cerlamente nao era urn 

pobre menino - sabe o valor que tem essa marav ilha que se ehama l i \ r o ! " 

Isso aconteceu ha varios anos. Bern que eu gostaria de saber o que foi leho daquele menino ... 

I aliana Belinky. (hide ja se \ iu? In: o ( Mhos de ver. 

3.*ed, Sao Paulo: Modema. -004. p. 10-21. (Veredas) 



I I . Intcrprctacao textual 

I . Relcia a seguinte fa la Ja narradora da cronica. 

" I ania crianca nca nao sabe o que perde, nao lendo. e este menino pobre que ccrtamcnte nan era um 

pobrc menino - sabe o \ alor que tem essa niaravillia que se ehama i i \ ro!" 

Lorn esse eomeniario. a narradora la/ uma critics cm rclncao ao liabito de leitura entre erianeas de 

dilercntes realidades sociais. Expliqne como se da essa criliea. 

2. Voce concorda com a alirmacao de que "Um livro c sempre uma avenlura"".' Juslillque. 

», \ cronica e um genero textual curio e com poucos persouagens. inspirado em uma situacao ou fato do 

cotidiano. real ou imaginario. 

a) Qual fato ou situacao foi o ponto de pallida da cronica de I atiana Iielink\V 

I)) I.m sua opiniao. a narradora realmente \ ivcnciou o fato (ou situacao) ou ela o eriou? Quando e onde o 

Into aconteceu"? 

I I I . Estudo da lingua 

' Subsiiuia o sujeito das liases por uin pronome pcssoal. 

a I A protessora pediu o caderno de rcdacao para corrigir. 

! i i Minha amiga e eu perdemos a primeira aula. 

e i Men colega chorou hoje a larde. 

d i Minha eunhada e a tia dcla foram a igreja ontein. 

2. complete as liases com os seguinlcs pronomes demonstrativos. 

I sic. aquele, o. a. esta 

a) jornal que estou recortando e tao interessante! 

b) I enho muito que fazer, 

ei I u sou que sempre te ajuda. 

di garoto que foi embora se parece com _ da rex ista. 



Aluno: , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l.Redijam um paragrafo int itulado "A televisao prejudica a sua vida" , imaginando que este 

paragrafo seria publicado em um jornal da cidade, na secao destinada a opiniao do leitor. 

2. Responds: 

a) Qual e a ideia principal do seu paragrafo? 

b) Que outras ideias voce utilizou para desenvolverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a sua ideia principal? 

c) 0 que voce concluiu em seu paragrafo. 

d) Voce considera que o seu paragrafo ficou bem organizado? Por que? 

3. Acrescente mais um paragrafo fazendo um dialogo com a charge colocada a seguir. 


