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DISCIPLINA EPISTEMOLOGIA DA PSICOLOGIA E SUAS IMPLICAES
ED.PROFESSORA

CARGA HORRIATERICA PRTICA ANO SEMESTREEMENTA

Principais Correntes Psicolgicas, suas relaes no campo da educao
e as teorias da aprendizagem e suascontribuies para a educao
escolar.

OBJETIVO GERALAnalisar as principais correntes psicolgicas e
suas relao com a educao;

OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar e discutir as contribuies das
Teorias da Aprendizagem para educao. Contextualizar os Fundamentos
da Psicologia da aprendizagem com a rotina de sala de aula.
Discutir a relao ensino-aprendizagem no contexto do fracasso
escolar.

CONTEDO PROGRAMTICOUnidade IICorrentes Psicolgicas e suas relaes
no campo da educao;Unidade IIAs teorias da aprendizagem e suas
contribuies para a educao escolar;Unidade IIIA relao
ensino-aprendizagem. Base conceitual e teoria dos Processos de
Aprendizagem na escola.

METODOLOGIA

Aula expositiva dialogada, Estudo de textos, Trabalho em grupo,
Debates / Discusses

ESTRUTURA DE APOIO / RECURSOS MATERIAISDataShow, Apostila, Som ,
Quadro e Pincel.

SISTEMA DE AVALIAO1- Aspectos a serem avaliados:Aprendizagem do
contedo e envolvimento no ensino aprendizagem.2- Instrumentos de
Avaliao:Observao, Participao, Discusso referente aos textos,
debate, exerccios, apresentao das equipes eentrega de trabalho.

REFERNCIAS BIBLIOGRAFIAPAIN, Sara. Diagnstico e tratamento dos
problemas de aprendizagem. Traduo de Ana Maria NettoMachado. Porto
Alegre: Artes Mdicas, 1985.PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza.
Psicologia da Educao e Prtica Docente: relaes pessoais epedaggicas
em sala de aula? In: TIBALI, Elianda F. Arantes; CHAVES, Sandramara
Matias. (Orgs.).Concepes e prticas em formao de
professores:diferentes olhares. Rio de Janeiro: DP & A editora
Ltda,2003.SALVADOR, Csar Coll. Psicologia da Educao. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1999.
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TEXTO I

A PSICOLOGIA DA EDUCAO E PRTICA DOCENTE: RELAES PESSOAIS
EPEDAGGICAS EM SALA DE AULA?

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza1. Psicologia da Educao e
Prtica Docente: relaes pessoais e

pedaggicas em sala de aula? In: TIBALI, Elianda F. Arantes;
CHAVES, Sandramara Matias. (Orgs.).Concepes e prticas em formao de
professores: diferentes olhares. Rio de Janeiro: DP & A editora
Ltda,2003.

Ao abordar aportes da Psicologia da Educao Educao e prtica
docente, minha inteno especialmente pr em relevo as relaes que
concretizam essa prtica.

Cabe, inicialmente, destacar o lugar da Psicologia da Educao em
um encontro de Didtica. AEducao se realiza e configura na interseo
de muitas reas do conhecimento, entre elas Filosofia,Histria,
Sociologia, Didtica. Nessa interseo, todas e cada uma dessas reas
trazem seu olhar, trazsua contribuio e seus questionamentos. Assim,
apesar os fenmenos complexos da rea da Educaono tm sentido se essas
diferentes reas e suas fundamentaes no favorecem consideradas.
Poroutro lado, na medida em que se realizam a descrio e a anlise de
qualquer fenmeno da educao,

se faz necessrio, em alguns momentos, focar ou pr em relevo, em
destaque, uma ou mais dessasreas. Isso no significa ou no pode/
deve significar desconsiderao quanto s demais.Outro aspecto para o
qual importante chamar a ateno, inicialmente, que, em qualquer

anlise que se faa da educao ou dos fenmenos educativos, no se
pode ignorar a influnciadecisiva do contexto social, cultural,
poltico e econmico em que os fenmenos estudados ocorrem.Alm disso,
h um peso e significado das interaes, estabelecidas pela e na
instituio escolar, nasrelaes que ocorrem em sala de aula relaes da
escola com a sociedade e com a comunidade efamlia e, internamente,
dos professores, gestores, funcionrios, alunos e pais entre si.

Neste XI Encontro Nacional de Didtica e Prtica de Ensino, entre
as contribuies dadas contribuies dadas Educao, ser analisando o
mbito da Psicologia da Educao. No se pode,assim, esquecer que esta
uma das cincias que contribuem para o estudo e compreenso
estimpregnada das questes e movimentos que caracterizam a realidade
que se procura compreender.

Isso posto, pensamos em algumas das possveis contribuies da
Psicologia da Educao Educao, especialmente as que se referem
pratica docente em sala de aula.

Muitos dos estudos da rea de Psicologia da Educao se voltam para
questes daaprendizagem, do desenvolvimento e das relaes humanas e
sociais. So estudos referentes atemticas que apresentam muitas
facetas, que tm sido estudadas, buscando-se, s vezes, compreend-las
isoladamente:

Desenvolvimento da criana e do adolescente; Aprendizagem;
Compreenso dos motivos, afetos e influncia socioemocionais na
aprendizagem; Relaes sociais e pedaggicas e sua importncia para a
aprendizagem dos atores do cenrio

educacional e para seu equilbrio emocional; Processos
psicossociais de formao do sujeito (criana ou adulto):

E especificamos, ainda:

Aprendizagem escolar e no-escolar; Aprendizagem de mim mesmo e
do outro enquanto pessoa: Envolvimento com a aprendizagem e com o
conhecimento, com o outro e com a sociedade; Aprendizagem da
comunicao; Compromisso com a prpria formao; Compromisso e
solidariedade com o outro e com o humano-genrico (de que nos fala
Agnes

Heller); Desenvolvimento da auto-estima;

1Professora da Pontifcia Catlica de So Paulo (PUC-SP) e membro
do Conselho Estadual de Educao (CEE-SP).
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Desenvolvimento de sentimentos de segurana para ousar, para
descobrir, para descobrir-se,para descobrir o outro.

Vale destacar que as contribuies de autores como Ausubel,
Vygotsky, Bruner, Wallon, Piaget,Roger, Skinner e outros nos
oferecem fundamentos e pistas para uma melhor compreenso
dessastemticas e dessas relaes.

Em se tratando da aprendizagem,interpretaes de teorias so
propostas, dando conta de como oaluno aprende (pouco se referem a
como o adulto/ o professor aprende) e como se realizam as trocasque
permitem/ possibilitam/ ampliam esse processo.

Em se tratando do desenvolvimento, em suas relaes com a
aprendizagem, temos ampliadonossa compreenso do que ocorre, ao
longo do desenvolvimento da criana e do jovem (de novo,pouco se
fala como o adulto/ o professore se desenvolve) e que papel
desempenham os outros nesseprocesso.

O destaque se d s relaes entre o professor e alunos, e alunos e
alunos, e nos empenhamosem compreender os processos envolvidos
nelas.

Nossos estudos e preocupaes nos tm levado a refletir sobre
muitos tipos de relaes: ensino-aprendizagem, professor-aluno,
escola-comunidade, gestores-professor, escola-famlia,
aluno-conhecimento e relaes institucionais da e na escola, entre
outras.

Hoje, nosso olhar estar voltando para a relao professore-aluno,
na sala de aula, momentoprivilegiado da prtica docente.Que olhar
estaremos dirigindo a essa relao? Gostaria que pudssemos voltar
para essa sala de

aula em processo um olhar de conhecer de novo, de curiosidade,
de expectativa, de constatao, deavaliao, de pesquisa, de anlise, de
descoberta, mas tambm de inveno, uma vez que temosolhando essa
relao e esses atores com olhares parciais, ou de censura (por tudo
que pode no terdado certo ou se cumprido conforme nossos desejos),
ou de medo (por tudo que de violento edesrespeitador ali tem
ocorrido, por todos os fracassos ou meios-sucessos que temos
obtido), ou at deirritao (por toda nossa impotncia,
desconhecimentos e dificuldades), e quase nunca com um olharde
amorosidade, de respeito e de esperana.

Assim, eis nosso convite para esse olhar perscrutador, que nos
pede reflexo sobre as relaesque se do em sala de aula e que so,
concomitantemente, pessoais/interpessoais e sociais, relaes

pedaggicas e educativas.Sabemos que, em seus encontros com o
mundo e com os outros, os sujeitos extraem e criamsignificados
sobre esse mundo e sobre si mesmos (BRUNER,1997 p.17), e os tornam
seus, o que nosleva a pensar como se d esse processo. A abordagem
cognitiva busca suas respostas, assim como ofazer outras correntes
tericas.

Que relao so essas e como se imbricam?Quando falamos em relaes
pedaggicas na sala de aula,estamos nos referindo, usualmente, a

temas como organizao, sistematizao, planejamento, controle de
classe, contedos curriculares,curiosidades intelectuais, formas de
responder as situaes novas ou problemticas, nas reas
deconhecimento, entre outros.

Quando nos referimos s relaes pessoais/interpessoais e sociais
na sala de aula, pensamos emquestes afetivas, no campo dos desejos,
das expectativas, dos motivos, das intenes, das crenas,

dos valores, das parcerias, da cooperao muitas vezes, das
competies, da socializao, entreoutros.

O raciocnio habitual que est presente em muitas de nossas falas
acadmicas e cotidianas :se as relaes interpessoais nos remetessem a
compromisso com a pessoa, cumplicidade,solidariedade,
intencionalidade e afeto, as relaes pedaggicas nos remeteriam a
compromissoacadmico, tambm intencionalidade, esforo de parte a
parte, pesquisa, contedo, mtodos, desafiosintelectuais, soluo de
problemas e respostas pertinentes.

Mesmo quando nos referirmos s nossas aes pedaggicas, s nossas
relaes docentes com osalunos como relaes unas e complexas,
engendradas em movimentos que so humano-interacionais,tcnicos e
polticos (PLACCO, 2000), tratamo-las e as vivemos como
fragmentadas, e no comosincrnicas e totalizantes.

H outros modos de interpretar essas relaes?No se pode, no
entanto, dizer de um desses mbitos pessoal, interpessoal, social,
cognitivo -,

na sala de aula, sem que os outros tambm estejam presentes e
atuantes. Como essas presenas estose concretizando eis a nossa
preocupao, como educadores e formadores de professores. a
partir
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de como acontecem e se imbricam essas relaes, na sala de aula,
que uma construo e umatransformao cognitivo-afetivo-social acorrem
ou no em cada um dos atores envolvidos.

Essa construo se mostra em muitas facetas, que vamos
caracterizar sucintamente.Perronoud (1993) nos fala da docncia como
uma profisso relacional complexa, em que a

pessoa inteira mobilizada. A cada momento ou em cada ao
desencadeada, conhecimento e afetosso mobilizados e mudanas
ocorrem, de parte a parte, nos sujeitos envolvidos na relao. Ele
noslembra da sala de aula como o lugar da multiplicidade, do
improviso, das interaes simultneas e

(aparentemente) desconexas, decises tomadas a cada minuto, pelo
professor e pelos alunos, napresena de desafios, alegrias,
angstias, desejos, poderes, gostos e desgostos, preconceitos,
aspiraes lugar, enfim, nas palavras do autor, de nossas entranhas.
(p.150).

Assim, a ao da escola, como nos lembrar Almeida (MOHONEY e
ALMEIDA, 2000 p.78),no se limita instruo, mas se dirige pessoa
inteira e deve converter-se em instrumento para seudesenvolvimento,
o qual pressupe, conforme postula Wallon, a integrao entre as
dimensescognitiva, afetiva e motora.

Temos dito que a formao do sujeito se d no seio da cultura, em
parceria e em presena dooutro. O que isso significa? Se, por um
lado, isso se traduz por uma articulao de saberes, por umatroca,
que mobiliza e permeia os processos cognitivos, por outro lado
tambm significa considerar quecada um, nessa interao, expe seus
pensamentos, seus modos de interpretar a realidade,
suasperspectivas de ao e reao, seus motivos e intenes, seus desejos
e expectativas seus afetos,enfim. E essa exposio afetiva se
encontra em embate com os pensamentos, modos de
interpretao,sentimentos, reaes e motivos do outro.

Nesse encontro, ocorrem transformaes que constituem ambos os
sujeitos da relao, comoidentidades separadas ao mesmo tempo
imbricadas com o ambiente social e cultural do qual provme no qual
esto.

nesse sentido que fala Vygotsky de interaes sociais promotoras
de desenvolvimento,interaes como experincias de aprendizagem, nas
quais as funes psicolgicas superiores doindivduo e aquilo que j que
conhecido e consolidado e podem se movimentar, em suamaterialidade,
por meio da internalizao, na direo da construo de um conhecimento
de maiorgrau de profundidade e generalidade e da ampliao dessas
funes psicolgicas superiores. Assim, asinteraes tm repercusso
significativa na aprendizagem e no desenvolvimento dos sujeitos
delas

participantes. Segundo esse autor, nas e pelas interaes,
internalizamos os produtos da cultura(crenas, valores,
conhecimentos) nos apropriamos deles, tornando-os nossos. Esse
processo deinternalizao trazer para o plano intrapsicolgico aquilo
que interpsicolgico, por meio de umprocesso de mediao semitica est
na base da constituio do sujeito, formando sua conscincia,seu
conhecimento, seus valores e crenas (CARVALHO, 2002). As teses
desse autor nos remetem aaspectos importantes das relaes que se
estabelecem em sala de aula e das significaes que ali soconstrudas:
a relao pensamento/linguagem, o processo de formao de conceitos
cotidianos ecientficos, a relao aprendizado-desenvolvimento, o
significado e amplitude do conceito de zona dedesenvolvimento
proximal (id, ib) e o significado dialtico e complexo que impregna
e constri essasrelaes. Esses conceitos, discutidos pelo autor e por
estudiosos brasileiros, podem ampliar nossacompreenso sobre as
relaes entre professor-aluno e aluno-aluno, em sala de aula, na
medida emque compreendemos tambm os significados culturais e
sociais que as suportam e explicam, bem

como o papel de mediador semitico representado pela linguagem e,
portanto, o significado dacomunicao -, nesse processo de constituio
recproca dos sujeitos. H um sentido de parceria ecumplicidade,
nessa troca interpessoal, na qual a construo e transformao do
conhecimento, aomesmo tempo, constroem e transformam os sujeitos da
relao.

Habilidades de relacionamento interpessoal e social so, como
tantas outras, aprendidas edesenvolvidas, na convivncia e desta
aprendizagem ningum sai igual: mudanas so engendradas,no nvel da
conscincia, das atitudes, habilidade e valores da pessoa, assim
como no grau e amplitudede seu conhecimento e do trato com esse
conhecimento, com a cultura, e assim processos identitriosse
constroem. Mecanismos como a comunicao e a linguagem esto na base
dessa construo epodem ser seus facilitadores ou obstculos.

Esse um primeiro entendimento, uma explicao, dessa relao
professor-aluno e aluno-aluno,na prtica docente.

Por outro lado, se formos em busca de outro modo de entender e
explicar esse movimentosrelacionais, encontramos em Wallon um
auxiliar importante.
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Na medida em que o desenvolvimento da inteligncia e da
afetividade ocorrem de maneirasimultnea/alternada, com predomnio e
alternncia entre razo e afeto, faz-se necessrio que oprofessor
esteja atento s demandas explicitas ou implcita que os alunos
expressam em relao ssuas necessidades, cognitivas, afetivas ou
sociais. Nesse movimento, o aluno aprende a lidar, seja noplano
cognitivo, seja no afetivo, com as suas possibilidades cognitivas e
afetivas de domnio de si e domundo. Nas relaes pedaggicas e
pessoais, em sala de aula, podemos identificar a alternncia
dedirees dialeticamente opostas de desenvolvimento, conforme Wallon
explicita: movimento para

dentro, para conhecimento de si com predominncia do afetivo-e
movimento para o mundo exterior com predominncia do cognitivo.
Ambos cognitivo e afetivo, tm como suporte a atividade motora,e o
movimento de integrao dessas trs dominncias possveis torna cada vez
mais diferenciados,precisos e coordenados os pensamentos,
sentimentos, idias, articulados em relao s solicitaes domeio e s
intenes das pessoas (MAHOXLY, 2000, pas.). nesse sentido que as
relaes entreprofessores-alunos e aluno-aluno, em sala de aula,
garantem sobrevivncia cultural [desse aluno] pelaapreenso de
valores, instrumentos, tcnicas, crenas, idias e afetos
predominantes na cultura (id,ib.,). E, nesse processo, as informaes
decorrentes dessas relaes se organizam em categoriasreferentes ao
mundo externo e referente a si mesmo, ao tomar [a pessoa]
conscincia de si (id, ib.).

Como se pode observar, pelas maneiras diferentes e ao mesmo
tempo to prximas de nosreferirmos aos processos decorrentes das
trocas/relaes entre professore e aluno, e aluno e aluno, nasala de
aula, os acontecimentos/eventos desse espao envolvem as pessoas
concretas sem suatotalidade, com afetos, desejos, valores e cognies
e as transmutam em suas essncias, estabelecendo-se, em cada uma
delas, marcas indelveis ao mesmo tempo flexveis-que as constituem
comopessoas e indivduos nicos. O olhar dirigido a essas relaes,
assim, s ser aquele que, mesmocontemplando, em dado momento, uma
face do processo, s o compreender em seu todo e em seumovimento
integrado e integrador. Tais relaes so marcadas por serem
engendradas em movimentosque so polticos, humanos interacionais e
tcnicos, e por serem criadoras de significados pessoais eculturais,
que possibilitam a estruturao de si e do outro, o desenvolvimento
da conscincia de si, emsituaes de interao e aprendizagem
significativas, nas quais afeto e razo esto em simultaneidadee
alternncia, mobilizando, construindo e constituindo a pessoa
inteira.

Finalizando, retomaria o ttulo deste captulo: Psicologia da
Educao e prtica docente:relaes pessoais e pedaggicas em sala de
aula?. O ponto de interrogao remete a um

questionamento sobre a pertinncia, face ao que temos dito, de
usar ambas as expresses, relaespedaggicas, neste ttulo. Na
realidade, a expresso relaes pedaggicas deveria ser suficientepara
transmitir o significado do processo ensino-aprendizagem e da
prtica docente relacional queocorre em sala de aula. Pela nossa
compreenso, pelos argumentos que identificamos e arrolamosneste
captulo, no h possibilidade de compreender relaes pedaggicas que no
expressem,incluam, revelem e garantam relaes pessoais
significativas entre os atores na sala de aula. Noentanto, por que
utilizamos a expresso relaes pessoais? Acredito no ser demais
repetir que, emfuno de aportes tericos que no contemplam essas
relaes, em suas explicaes dos processos deaprendizagem e de ensino
em sala de aula; em funo de nossas experincias histricas quanto
relao da Psicologia da Educao; em funo de preconceitos
pseudo-acadmicos quanto sreferncias ao afetivo, confundindo-o com
pieguice e atitudes laissez-faire, muito freqente que essesentido
amplo, j contido na expresso relaes pedaggicas, se perca, no
marcando, com a devida

relevncia e urgncia, a necessidade de os educadores a sala de
aula de conhecer o aluno, suasnecessidade e demandas, como encontro
de pessoas reais, com intenes e possibilidades quaseinfinitas de
mudana (CARVALHO, 1999, citando STREDMAN, 1987, refere-se mudana
infinita)e tomarem conscincia dessa sincronicidade presente em
todas e em cada interao: a da razo e doafeto, para que possa
concretizar seus compromissos de educador.

Um aspecto de que no tratamos aqui e que poder ser tratado em
outro texto refere-se srelaes do professor com ele mesmo. Carlos
Marcelo Garcia (1999) alude ao que chama teoria daspreocupaes dos
professores (no desenvolve esse conceito, nem oferece mais
refernciasbibliogrficas). No entanto, essa temtica ressalta que os
professores, ao lado de suas preocupaes ecompromissos com tomadas
de decises sobre preparo de aulas, estudo, definio do
contedo,organizao de sala, proposio de mtodos e tcnicas de
aprendizagem em sala de aula, correo detrabalhos e preenchimento de
formulrios e relatrios administrativos (burocrticos), e tantas
outras

questes de sua prtica docente, preocupam-se e se envolvem com
seus alunos, com suas dificuldade,com sua vida, com suas relaes,
com as solicitaes afetivas que permeiam a sala de aula. Envolvem-se
tambm com seus colegas, com os gestores da escola e trazem para a
sala de aula sua vida pessoal e
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o momento histrico que vivem e que vive a sociedade. Carvalho
(1999) e Codo (1999) seus relatos depesquisa, reafirmam que a
solicitao emocional vivida pelos professores traduzida
freqentementeem esgotamento, cansao, desgaste, desiluso etc. Codo
se utiliza da palavra burnoutpara expressartoda uma sndrome
decorrente das experincias do professor em sua profisso. Negar que
esse quadroafetivo no tenha conseqncias nas relaes pedaggicas em
sala de aula, na prtica docente doprofessor, idealizar prtica
docente, no a percebendo na realidade cotidiana das escolas
brasileiras.

TEXTO II

APRENDIZAGEM E EDUCAO

PAIN, Sara. Diagnstico e tratamento dos problemas de
aprendizagem. Traduo de Ana Maria NettoMachado. Porto Alegre: Artes
Mdicas, 1985.

O processo de aprendizagem se inscreve na dinmica da transmisso
da cultura, que constitui adefinio mais ampla da palavra educao.
Podemos atribuir a esta ltima quatro funesinterdependentes:

a) Funo mantenedora da educao: ao reproduzir em cada indivduo o
conjunto de normas

que regem a ao possvel, a educao garante a continuidade da
espcie humana. De fato, secontinuidade do comportamento animal est
inscrita em sua maior parte na disposio gentica, acontinuidade da
conduta humana se realiza atravs da aprendizagem, de tal maneira
que a instnciaensino-aprendizagem permite a cada indivduo, pela
transmisso das aquisies culturais de umacivilizao, a vigncia
histrica da mesma.

b) Funo socializadora da educao2: a utilizao dos utenslios, da
linguagem, do habitat,transformam o indivduo em sujeito. Desta
forma, na realidade a educao no ensina a comer, a falarou a
cumprimentar. O que ela ensina so as modalidades destas aes,
regulamentadas pelas normasdo manejo dos talheres, a sintaxe, os
cdigos gestuais da comunidade. O indivduo, medida em quese sujeita
a tal legalidade, se transforma num sujeito social, e se identifica
com o grupo, que com ele sesubmete ao mesmo conjunto de normas.

Interessa distinguir entre dois tipos de socializao: aquela que
provm da internalizao pura esimples do conjunto de normas do
superego(superyo) * e aquela possibilitada pela compreenso
ouconscientizao da origem, articulao, limitaes e funes de cada
modalidade de ao.

c) Funo repressora da educao3: se por um lado a educao permite a
continuidadefuncional do homem histrico, garante tambm a
sobrevivncia especfica do sistema que rege umasociedade
constituindo-se, como aparelho educativo, em instrumento de
controle e reserva docognoscvel, com o objetivo de conservar e
reproduzir as limitaes que o poder destina a cada classee grupo
social, segundo o papel que lhe atribui na realidade de seu projeto
socioeconmico.

Entretanto, a educao, pelo fato de cumprir simultaneamente funes
conservadoras esocializadoras, no reprime no mesmo nvel que outros
aparelhos, como por exemplo o jurdico-policial, na medida em que
produz uma auto-censura, atravs da qual o sujeito torna-se
depositrio deum conjunto de normas, que passa a assumir como sendo
sua prpria ideologia.

d) Funo transformadora da educao4

:as contradies do sistema produzem mobilizaesprimariamente
emotivas, que aquele procura canalizar mediante compensaes
reguladoras que omantm estvel, mas quando essas contradies so
assumidas por grupos situados no lugar da rupturaelas se impem s
conscincias de maneira crescente. Da surgem modalidades de
militncias que setransmitem atravs de um processo educativo que
consiste no apenas em doutrinao e propagandapoltica, mas que tambm
revela formas peculiares de expresso revolucionria.

Em resuma, em funo do carter complexo na funo educativa a
aprendizagem se dsimultaneamente como instncia alienante e como
possibilidade libertadora.

2Cf, Michel Tort,El psiconlisis em el materialismo histrica, No,
Buenos Aires, 1973.*Superyo: A autora se utiliza dos termos yo,
ego, ello id, superyo, alternadamente. A fim de no
introduzirmodificaes no texto e de evitar explicaes polmicas,
adotamos a denominao brasileira mais usual, de ego,

id e superego, acompanhando a traduo, do termo originalmente
usado pela autora, sempre entre parntesis.Desta forma o leito pode
tirar suas prprias concluses.3Cf. Toms Vasconi, Contra la escuela,
Revista de Ciencias de la Educacin, n9, Buenos Aires,1972.4Paulo
Freyre,Educacin como prctica de la libertad, Tierra Nueva,
Montevdeo, 1969.
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A alfabetizao, por exemplo, que sustenta um sistema opressivo
baseado na eficincia e noconsumo, se transforma na via necessria da
conscientizao e da doutrina rebelde.

Desta forma, o sujeito que no aprende no realiza nenhuma das
funes sociais da educao,acusando sem dvida o fracasso da mesma, mas
sucumbindo a esse fracasso. A psicopedagogia, comotcnica da conduo
do processo psicolgico da aprendizagem, traz como seu exerccio
ocumprimento de ambos os fins educativos. A psicopedagogia
adaptada, preocupada em fortalecer osprocessos sintticos do ego(yo)
e facilitar o desenvolvimento das funes cognitivas, pretende
colocar

o sujeito no lugar que o sistema lhe designou. Diferentemente,
optamos pro uma psicopedagogia quepermite ao sujeito que no aprende
fazer-se cargo de sua marginalizao aprender, a partir damesma,
transformando-se para integrar-se na sociedade, mas dentro da
perspectiva da necessidade detransform-la.

Entretanto, o problema de aprendizagem mais grave no o daquele
sujeito que no cumpre anorma estatstica, mas sim daquele que
constitui a oligotimia social, que produz sujeito cuja
atividadecognitiva pobre, mecnica e passiva, se desenvolve muito
aqum daquilo que lhe estruturalmentepossvel. A funo da ignorncia
aqui analisada na situao individual patolgica, mas atravs
destaanlise possvel recuperar articulaes que nos colocam no caminho
de uma interpretao maisampla do problema do desconhecimento, o que
nos permitir encarar transformaes mais efetivas nocampo da
programao psicopedaggica e estabelecer as condies de sua
viabilidade.

A fim de esclarecer o alcance das tcnicas psicopedaggicas
aplicadas aos problemas deaprendizagem, convm diferenciar os
problemas de aprendizagem, tanto dos problemas de nvel comodaqueles
exclusivamente escolares; e por outro lado estabelecer a diferena
entre a perspectivapsicopedagogia e estritamente pedaggica.

Consideramos perturbaes na aprendizagem aquelas que atentam
contra a normalidade desteprocesso, qualquer que seja o nvel
cognitivo do sujeito. Desta forma, embora seja freqente umacriana
de baixo nvel intelectual apresentar dificuldades para aprender,
apenas consideraremosproblemas de aprendizagem aqueles que no
dependam daquele dficit. Isto quer dizer que osproblemas de
aprendizagem so aqueles que se superpem ao baixo nvel intelectual,
no permitindoao sujeito aproveitar as suas possibilidades.

Finalmente convm assinalar o alcance da psicopedagogia com relao
intervenopedaggica especfica; o que permite delimitar o terreno de
competncia do psiclogo dedicado

aprendizagem e o terreno do especialista em Cincias da Educao,
que atende s perturbaes naaquisio dos processos cognitivos. Este
ltimo se preocupa principalmente em construir situaes deensino que
possibilitem a aprendizagem, incrementando os meios, as tcnicas e
as instruesadequadas para favorecer a correo da dificuldade que o
educando apresenta. Diferentemente, opsiclogo se interessa pelos
fatores que determinam o no-aprender no sujeito e pela significao
quea atividade cognitiva tem para ele; desta forma a interveno
psicopedaggica volta-se para adescoberta da articulao que justifica
o sintoma e tambm para a construo das condies para quesujeito possa
situar-se num lugar tal que o comportamento patolgico se torne
dispensvel.
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DIVISRIA DA SEGUNDA MATRIA

AVALIAO DE APRENDIZAGEM NUMA PERSPECTIVA DE INCLUSO E

O PROJETO POLTICO PEDAGGICO
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DISCIPLINA AVALIAO DE APRENDIZAGEM NUMA PERSPECTIVA
DEINCLUSO

PROFESSORCARGA HORRIA

TERICA PRTICA ANO - SEMESTRE

EMENTAAvaliao da Aprendizagem numa Perspectiva crtica e
Inclusiva. Reflexo sobre a complexidade da prticada avaliao que se
constitui no mago das contradies do sistema educativo.

OBJETIVO GERALAnalisar o sobre o processo avaliativo e
ressignificar sua prtica pedaggica a partir de uma sustentaoterica
sobre as diversas faces da Avaliao da Aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar as aes para uma avaliao numa
perspectiva inclusiva; Refletir a ao avaliativa sob duas lgicas:
seleo ou aprendizagem; Citar as mltiplas dimenses da avaliao.

CONTEDO PROGRAMTICOUnidade IA Avaliao EscolarUnidade IIA avaliao
entre duas lgicasUnidade IIIInstrumento de Avaliao: Provas
objetivas, Provas Operatrias, Observao e registro, Auto-avaliao

METODOLOGIAAula expositiva interativa; estudo e discusso de
textos; leitura circular; trabalhos em grupo,
atividadeindividual.

ESTRUTURA DE APOIO / RECURSOS MATERIAISData Show, Apostila, Som
, Quadro e Pincel.

BIBLIOGRAFIA BSICAHOFFMANN, Jusara. Avaliao, Mito e Desafio: uma
perspectiva construtivista. 27 ed. Porto Alegre:Mediao, 1999.

LUCKESI, Cipriano. Avaliao da Aprendizagem Escolar. 3 ed. So
Paulo: Cortez, 1996.LIBNEO, Jose Carlos. A Avaliao Escolar. IN:
___Didtica.Cortez, So Paulo CAP.9, p. 195 a 200,1994.PERRENOUD,
Philippe. Avaliao da excelncia regulao das aprendizagens: entre
duas lgicas. PortoAlegre: Artes Mdicas,1999.RONCA, Paulo Afonso
Caruso.A prova operatria: contribuies da psicologia do
desenvolvimento. SoPaulo: Editora do Instituto Esplan, 1991.
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TEXTO I

LIBNEO, Jose Carlos. A Avaliao Escolar. IN: ___Didtica.Cortez,
So Paulo CAP.9, p. 195 a 200, 1994.

A AVALIAO ESCOLAR

A avaliao uma tarefa didtica necessria e permanente do trabalho
docente, que deveacompanhar passo a passo o processo de ensino e
aprendizagem. Atravs dela, os resultados que vosendo obtidos no
decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos so
comparados com osobjetivos propostos, a fim de constatar
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para ascorrees
necessrias. A avaliao uma reflexo sobre o nvel de qualidade do
trabalho escolar tantodo professor como dos alunos. Os dados
coletados no decurso do processo de ensino, quantitativos
ouqualitativos, so interpretados em relao a um padro de desempenho
e expressos em juzos de valor(muito bom, bom, satisfatrio etc.)
acerca do aproveitamento escolar.

A avaliao uma tarefa complexa que no se resume realizao de
provas e atribuio denotas. A mensurao apenas proporciona dados que
devem ser submetidos a uma apreciaoqualitativa. A avaliao, assim,
cumpre funes pedaggico-didticas, de diagnstico e de controle
emrelao s quais se recorre a instrumentos de verificao do
rendimento escolar.

Neste capitulo sero tratados os seguintes temas: uma definio de
avaliao escolar; avaliao na prtica escolar; as caractersticas da
avaliao escolar; instrumentos de verificao do rendimento escolar;
atribuio de notas e conceitos.

UMA DEFINIO DE AVALIAO ESCOLAR

Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, a avaliao uma
apreciao qualitativa sobredados relevantes do processo de ensino e
aprendizagem que auxilia o professor a tomar decises sobreo seu
trabalho. Os dados relevantes se referem s vrias manifestaes das
situaes didticas, nasquais o professor e os alunos esto empenhados
em atingir os objetivos do ensino. A apreciaoqualitativa desses
dados, atravs da analise de provas, exerccios, respostas dos
alunos, realizaes detarefas etc., permite uma tomadadedecisopara o
que deve ser feito em seguida.

Podemos, ento, definir a avaliao escolar como um componente do
processo de ensino quevisa, atravs da verificao e qualificao dos
resultados obtidos, determinar a correspondncia destescom os
objetivos propostos e, da, orientar a tomada de decises em relao s
atividades didticasseguintes.

Nos diversos momentos do processo de ensino, so tarefas de
avaliao: a verificao, aqualificao e a apreciao qualitativa.

Verificao: coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos,
atravs de provas, exerccios

e tarefas ou de meios auxiliares, como observao de desempenho,
entrevistas etc. Qualificao: comprovao dos resultados alcanados em
relao aos objetivos e, conforme o

caso, atribuio de notas ou conceitos. Apreciaoqualitativa:
avaliao propriamente dita dos resultados, referindo-os a padres
de

desempenho esperados.A avaliao escolar cumpre pelo menos trs
funes: pedaggico-didtica, de diagnstico e de

controle.A funo pedaggico-didtica se refere ao papel da avaliao
no cumprimento dos objetivos

gerais e especficos da educao escolar. Ao se comprovar
sistematicamente os resultados do processode ensino, evidencia-se
ou no o atendimento das finalidades sociais do ensino, de preparao
dosalunos para enfrentarem as exigncias da sociedade, de inseri-los
no processo global de transformaosocial e de propiciar meios
culturais de participao ativa nas diversas esferas de vida social.
Ao

mesmo tempo, favorece uma atitude mais responsvel do aluno em
relao ao estudo, assumindo-ocomo um dever social. Cumprindo sua
funo didtica, a avaliao contribui para a assimilao efixao, pois a
correo dos erros cometidos possibilita o aprimoramento, a ampliao e
o
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aprofundamento de conhecimentos e habilidades e, desta forma, o
desenvolvimento das capacidadescognoscitivas.

A funo de diagnsticopermite identificar progressos e
dificuldades dos alunos e a atuaodo professor que, por sua vez,
determinam modificaes do processo de ensino para melhor cumprir
asexigncias dos objetivos. Na prtica escolar cotidiana, a funo de
diagnostico mais importanteporque a que possibilita a avaliao do
cumprimento da funo pedaggico-didtica e a que dsentido pedaggico
funo de controle. A avaliao diagnostica ocorre no incio, durante e
no final

do desenvolvimento das aulas ou unidades didticas. No incio,
verificam-se as condies prvias dosalunos de modo a prepar-los para
o estudo da matria nova. Esta etapa inicial de sondagem
deconhecimento e de experincias j disponveis bem como de provimento
dos pr-requisitos para aseqncia da unidade didtica. Durante o
processo de transmisso e assimilao feito oacompanhamento do
progresso dos alunos, apreciando os resultados, corrigindo falhas,
esclarecendodvidas, estimulando-os a continuarem trabalhando at que
alcancem resultados positivos, ao mesmotempo, esta avaliao fornece
ao professor informaes sobre como ele esta conduzindo o
seutrabalho: andamento da matria, adequao de mtodos e materiais,
comunicao com os alunos,adequabilidade da sua linguagem etc.
Finalmente, necessrio avaliar os resultados da
aprendizagemnofinalde uma unidade didtica, do bimestre ou do ano
letivo. A avaliao global de um determinadoperodo de trabalho tambm
cumpre a funo de realimentao do processo de ensino.

A funo de controlese refere aos meios e freqncia das verificaes
e de qualificao dosresultados escolares, possibilitando o
diagnstico das situaes didticas. H um controle sistemtico econtnuo
que se ocorre no processo de interao professor-aluno no decorrer
das aulas, atravs de umavariedade de atividades, que permite o
professor observar como os alunos esto conduzindo-se naassimilao de
conhecimentos e habilidades e no desenvolvimento das capacidades
mentais. Nestecaso, no se deve quantificar os resultados. O
controle parcial e final se refere a verificaes efetuadasdurante o
bimestre, no final do bimestre e no final do semestre ou ano, caso
a escola exija o examefinal.

Essas funes atuam de forma interdependente, no podendo ser
consideradas isoladamente. Afuno pedaggico-didtica esta referida
aos prprios objetivos do processo de ensino e diretamentevinculada
s funes de diagnsticos e de controle. A funo diagnstica se torna
esvaziada se noestiver referida funo pedaggico-didtica e se no for
suprida de dados e alimentada pelo

acompanhamento do processo de ensino que ocorre na funo de
controle. A funo de controle, sem afuno de diagnstico e sem o seu
significado pedaggico-didtico, fica restringida simples tarefa
deatribuio de notas e classificao.

AVALIAO NA PRTICA ESCOLAR

A prtica da avaliao em nossas escolas tem sido criticada
sobretudo por reduzir-se suafuno de controle, mediante a qual se
faz uma classificao quantitativa dos alunos relativa s notasque
obtiveram nas provas. Os professores no tm conseguido usar os
procedimentos de avaliao que, sem dvida, implica o levantamento de
dados por meio de teses, trabalhos escritos etc. paraentender sua
funo educativa. Em relao aos objetivos, funes e papel da avaliao na
melhoria dasatividades escolares e educativas tm-se verificado na
prtica escolar alguns equvocos a que convmexplicitar.

O mais comum tomar a avaliao unicamente como o ato de aplicar
provas, atribuir notas eclassificar os alunos. O professor reduz a
avaliao cobrana daquilo que o aluno memorizou e usa anota somente
como instrumento de controle. Ainda hoje h professores que se
vangloriam por deter opoder de aprovar ou reprovar. Quantas vezes
se ouvem afirmaes inteiramente falsas sobre o quedeve ser um
trabalho docente de qualidade, como por exemplo: O professor X
excelente, reprovamais da metade da classe, O ensino naquela escola
muito puxado, poucos alunos conseguemaprovao. Tal idia descabida,
primeiro porque a atribuio de notas visa apenas o controle
formal,com objetivo classificatrio e no educativo; segundo, porque
o que importa o veredicto do professorsobre o grau de adequao e
conformidade do aluno ao contedo que transmite. Essa atitude ignora
acomplexidade de fatores que envolvem o ensino, tais como os
objetivos de formao, os mtodos e

procedimentos do professor, a situao social dos alunos, as
condies e meios de organizao doensino, os requisitos prvios que tm
os alunos para assimilar matria nova, as diferenas individuais,o
nvel de desenvolvimento intelectual, as dificuldades de assimilao
devidas a condies sociais,econmicas, culturais adversas dos alunos.
Ao fixar critrios de desempenho unilaterais, o professor
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avalia os alunos pelo seu mrito individual, pela sua capacidade
de se ajustarem aos seus objetivos,independentemente das condies do
ensino e dos alunos e dos fatores externos e internos queinterferem
no rendimento escolar.

O outro equvoco utilizar a avaliao como recompensa aos bons
alunos e punio para osdesinteressados ou indisciplinados. As notas
se transformam em armas de intimidao e ameaa parauns e prmios para
outros. comum a prtica de dar e tirar ponto conforme o
comportamento doaluno, ou a preocupao excessiva pela exatido da
nota, s vezes reprovando alunos por causa de

dcimos. Nestas circunstncias, o professor exclui o seu papel de
docente, isto , o de assegurar ascondies e meios pedaggico-didticos
para que os alunos sejam estimulados e aprendam semnecessidade de
intimidao.

O terceiro equvoco o dos professores que, por confiarem de mais
no seu olho clinico,dispensam verificaes parciais no decorrer das
aulas. Neste caso, o prejuzo dos alunos grande, umavez que o seu
destino costuma ser traado logo nos primeiros meses do ano letivo,
quando o professorestabelece quem passa e quem no passa de ano. Os
condenados a repetncia so isolados no canto dasala de aula e, no
raro, abandonam a escola.

O quarto equvoco daqueles professores que rejeitam as medidas
quantitativas deaprendizagem em favor de dados qualitativos.
Consideram que as provas de escolaridade soprejudiciais ao
desenvolvimento autnomo das potencialidades e da criatividade dos
alunos.Acreditam que, sendo a aprendizagem decorrente
preponderantemente da motivao interna do aluno,toda situao de prova
leva ansiedade, inibio e ao cerceamento do crescimento pessoal. Por
isso,recusam qualquer quantificao dos resultados.

Os equvocos aqui apontados mostram duas posies extremas em relao
avaliao escolar:considerar apenas os aspectos quantitativos ou
apenas os qualitativos. No primeiro caso, a avaliao vista apenas
como medida e, ainda assim mal utilizada. No segundo caso, a
avaliao se perde nasubjetividade de professores de professores e
alunos alm de ser uma atitude muito fantasiosa quantoaos objetivos
da escola e natureza das relaes pedaggicas.

O entendimento correto da avaliao consiste em considerar a relao
mtua entre os aspectosquantitativos e qualitativos. A escola cumpre
uma funo determinada socialmente, a de introduzir ascrianas e
jovens no mundo da cultura e do trabalho; tal objetivo social no
surge espontaneamente naexperincia das crianas jovens, mais supe as
perspectivas traadas pela sociedade e um controle por

parte do professor. Por outro lado, a relao pedaggica requer a
interdependncia entre influnciasexternas e condies internas dos
alunos; o professor deve organizar o ensino, mas o seu objetivo
odesenvolvimento autnomo e independente dos alunos. Desse modo a
quantificao deve transformar-se em qualificao, isto , numa apreciao
qualitativa dos resultados verificados.

verdade que a atitude de dar notas somente com base em provas
escritas tem limitaes. Asprovas freqentemente so empregadas apenas
para medir capacidade de memorizao. Os livrosdidticos e as tarefas
dadas pelos professores esto repletos de exerccios desse tipo. Os
professores,por sua vez, tm dificuldades em avaliar resultados mais
importantes do processo de ensino, como acompreenso, a
originalidade, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de
fazer relaesentre fatos e idias etc.

Entretanto, as provas escritas e outros instrumentos de
verificao so meios necessrios deobteno de informao sobre o
rendimento dos alunos. A escola, os professores, os alunos e os
pais

necessitam da comprovao quantitativa e qualitativa dos
resultados do ensino e da aprendizagem paraanalisar e avaliar o
trabalho desenvolvido. Alm disso, por mais que o professor se
empenhe namotivao interna dos alunos, nem sempre conseguir deles o
desejo espontneo para o estudo. Ascrianas precisam de estimulao
externa, precisam sentir-se desafiadas a fim de mobilizarem
suasenergias fsicas e intelectuais.

Portanto, se os objetivos e contedos so adequados s exigncias da
matria e s condiesexternas e internas de aprendizagem dos alunos e
se o professor demonstra um verdadeiro propsitoeducativo, as provas
dissertativas ou objetivas, o controle de tarefas e exerccios de
consolidao eoutros tipos de verificao so vistos pelos alunos como
efetiva ajuda ao seu desenvolvimento mental,na medida em que
mostram evidncias concretas da realizao dos objetivos propostos.
(...)
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TEXTO II

PERRENOUD, Philippe. Avaliao: da excelncia regulao das
aprendizagens entre duas lgicas. PortoAlegre: Artes Mdicas Sul,
1999.

A AVALIAO ENTRE DUAS LGICAS

A avaliao no uma tortura medieval. uma inveno mais tardia,
nascida com os colgiospor volta do sculo XVII e tornada
indissocivel do ensino de massa que conhecemos desde o sculoXIX,
com a escolaridade obrigatria.

Algum dia teria havido, na histria da escola, consenso sobre a
maneira de avaliar ou sobre osnveis de exigncia? A avaliao inflama
necessariamente as paixes, j que estigmatiza a ignornciade alguns
para melhor celebrar a excelncia de outros. Quando resgatam suas
lembranas de escola,certos adultos associam a avaliao a uma
experincia gratificante, construtiva; para outros, ela evoca,ao
contrrio, uma seqncia de humilhaes. Tornando-se pais, os antigos
alunos tm a esperana ou otemor de reviver as mesmas emoes atravs de
seus filhos. As questes que envolvem a avaliaoescolar, no registro
narcsico, tanto naquele das relaes sociais quanto no que diz
respeito s suasconseqncias (orientao, seleo, certificao), so
demasiado abrangentes para que algum sistema

de notao ou de exame alcance unanimidade duradoura.H sempre
algum para denunciar a severidade ou o laxismo, a arbitrariedade, a
incoernciaou a falta de transparncia dos procedimentos ou dos
critrios de avaliao. Essas crticas levantaminvariavelmente uma
defesa das classificaes, apesar de sua imperfeio, em nome do
realismo, daformao das elites, do mrito, da fatalidade das
desigualdades...

Avaliar cedo ou tarde criar hierarquias de excelncia, em funo
das quais se decidiro aprogresso no curso seguido, a seleo no incio
do secundrio, a orientao para diversos tipos deestudos, a
certificao antes da entrada no mercado de trabalho e,
freqentemente, a contratao.Avaliar tambm privilegiar um modo de
estar em aula e no mundo, valorizar formas e normas deexcelncia,
definir um aluno modelo, aplicado e dcil para uns, imaginativo e
autnomo para outros...Como, dentro dessa problemtica, sonhar com um
consenso sobre a forma ou o contedo dos examesou da avaliao contnua
praticada em aula?

Os debates atuais relacionam-se, alm disso, a uma nova crise de
valores, da cultura, dosentido da escola (Develay, 1996).
Entretanto, seria errneo, acreditar que sucedem idade de ouro deuma
avaliao triunfante e inconteste. Em torno da norma e das
hierarquias de excelncia, nenhumasociedade vive na serenidade e no
consenso. A questo saber, antes, se cada poca reinventa; suamaneira
e em sua linguagem, as figuras impostas de um eterno debate, ou se
hoje acontece algo denovo. Envolvidos pelo presente, queremos
sempre acreditar que a histria se transforma diante denossos olhos.
Os historiadores nos ensinam, ao contrrio, que nos debatemos em
disputas quaserituais, retomadas dcada aps dcada, em uma linguagem
inovadora apenas o suficiente apenas paradissimular a perenidade
das posies e das oposies. Que a avaliao possa auxiliar o aluno
aaprender no uma idia nova.

Desde que a escola existe, pedagogos se revoltam contra as notas
e querem colocar aavaliao mais a servio do aluno do que do sistema.
Essas evidncias so incessantemente

redescobertas, e cada gerao cr que nada mais ser como antes. O
que no impede a seguinteseguir o mesmo caminho e o de sofrer mesmas
desiluses.

Isso significa que nada se transforma de um dia para o outro no
mundo escolar, que a inrcia por demais forte, nas estruturas, nos
textos e sobretudo nas mentes, para que uma nova idia possa seimpor
rapidamente. O sculo que est terminando demonstrou a fora de inrcia
do sistema, para almdos discursos reformistas. Embora muitos
pedagogos tenham acreditado condenar as notas, elas aindaesto a, e
bem vivas, em inmeros sistemas escolares. Embora a denncia da
indiferena sdiferenas(Bourdieu,1966) ocorra h dcadas e seja
acompanhada de vibrantes defesas da educaosob medida e das
pedagogias diferenciadas, as crianas da mesma idade continuam
obrigadas a seguiro mesmo programa. Uma viso pessimista da escola
poderia enfatizar o imobilismo.

No entanto, lentamente a escola muda. A maioria dos sistemas
declara agora querer favoreceruma pedagogia diferenciada e uma
maior individualizao das trajetrias de formao. Tambm aavaliao
evolui. As notas desaparecem em certos graus, em certos tipos de
escolas... Falar deavaliao formativa no mais apangio de alguns
marcianos. Talvez passemos muito lentamente
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da medida obsessiva da excelncia a uma observao formativa a
servio da regulao dasaprendizagens. Todavia, nada est pronto!

Este livro tenta mostrar a complexidade do problema, que se deve
diversidade das lgicasem questo, a seus antagonismos, ao fato de
que a avaliao est no mago das contradies dosistema educativo,
constantemente na articulao da seleo e da formao, do reconhecimento
e danegao das desigualdades.

O leitor no encontrar aqui um modelo ideal de avaliao formativa,
menos ainda uma

reflexo sobre a medida de avaliao. A abordagem sociolgica no
ignora as contribuies dadocimologia, da psicometria, da
psicopedagogia, da didtica. Meu propsito no reforar a
crticaracionalista das prticas, em nome de uma concepo mais
coerente e mais cientfica da avaliao,nem acrescentar algo aos
modelos prescritivos. O olhar mais descritivo, a questo
primeiramentemostrar que tudo se mantm, que no se pode melhorar a
avaliao sem tocar no conjunto dosistema didtico e do sistema
escolar.

Isso no quer dizer que esta obra adote o ponto de vista de
Sirius. Poder-se-ia imaginar umasociologia da avaliao totalmente
desengajada, limitando-se a dar conta da diversidade e da evoluodas
prticas e dos modelos. No pretendo tal distanciamento. A avaliao
formativa uma peaessencial dentro de um dispositivo de pedagogia
diferenciada. Quem no aceita o fracasso escolar e adesigualdade na
escola se pergunta necessariamente: como fazer da regulao contnua
dasaprendizagens a lgica prioritria da escola?

Esse compromisso com as pedagogias diferenciadas (Perrenoud,
1996b, 1997e) no deveria sedesviar da anlise lcida das prticas e
dos sistemas. Ao contrrio! No h exemplo de mudanasignificativa que
no se tenha ancorado em uma viso bastante realista das restries e
dascontradies do sistema educativo.

Descrever a avaliao como oscilando entre duas lgicas apenas
evidentementesimplificador. Na realidade, h muitas outras, ainda
mais pragmticas. Bem antes de regular asaprendizagens, a avaliao
regula o trabalho, as atividades, as relaes de autoridade e a
cooperaoem aula e, de uma certa forma, as relaes entre a famlia e a
escola ou entre profissionais daeducao. Um olhar sociolgico tenta
constantemente considerar as lgicas do sistema que dizemrespeito ao
tratamento das diferenas e das desigualdades e, ao mesmo tempo, as
lgicas dos agentes,que envolvem questes mais cotidianas, de
coexistncia, de controle, de poder.

Portanto, estabelecerei rapidamente as duas principais lgicas do
sistema, uma tradicional, outraemergente, lembrando o leitor de no
esquecer que elas no esgotam a realidade e o sentido
dasprticas.

UMA AVALIAO A SERVIO DA SELEO?

A avaliao tradicionalmente associada, na escola, criao de
hierarquias de excelncia. Osalunos so comparados e depois
classificados em virtude de uma norma de excelncia, definida
noabsoluto ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos. Na
maioria das vezes, essas duasreferncias se misturam, com uma
dominante: na elaborao das tabelas, enquanto alguns
professoresfalam de exigncias preestabelecidas, outros constroem
sua tabela a posteriori, em funo dadistribuio dos resultados, sem
todavia chegar a dar sistematicamente a melhor nota possvel ao

trabalho menos ruim.No decorrer do ano letivo, os trabalhos, as
provas de rotina, as provas orais, a notao de

trabalhos pessoais e de dossis criam pequenas hierarquias de
excelncia, sendo que nenhuma delas decisiva, mas cuja adio e
acmuloprefigurama hierarquia final:

- seja porque se fundamenta amplamente nos resultados obtidos ao
longo do ano, quando aavaliao contnua no acompanhada por provas
padronizadas ou exames;

- seja porque a avaliao durante o ano funciona como um
treinamento para o exame (Merie,1996).

Essa antecipao desempenha um papel maior no contrato didtico
celebrado entre o professor eseus alunos, assim como nas relaes
entre a famlia e a escola. Conforme mostrou Chevallard (1986a)no
que tange aos professores de Matemtica do secundrio, as notas fazem
parte de uma negociaoentre o professor e seu alunos ou, pelo menos,
de um arranjo. Elas lhe permitem faz-los trabalhar,

conseguir sua aplicao, seu silncio, sua concentrao, sua
docilidade em vista do objetivo supremo:passar de ano. A nota uma
mensagemque no diz de incio ao aluno o que ele sabe, mas o que
podelhe acontecerse continuar assim at o final do ano. Mensagem
tranqilizadora para uns, inquietante
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para outros, que visa tambm aos pais, com a demanda implcita ou
explcita de intervir antes queseja tarde demais. A avaliao tem a
funo, quando se dirige famlia, deprevenir, no duplo sentidode
impedir e de advertir. Ela alerta contra o fracasso que se anuncia
ou, ao contrrio, tranqiliza,acrescentando desde que continue
assim!. Quando o jogo est quase pronto, prepara os espritos parao
pior; uma deciso de reprovao ou de no-admisso em uma habilitao
exigente apenas confirma,em geral, os prognsticos desfavorveis
comunicados, bem antes, ao aluno e sua famlia.

Assim como os pequenos mananciais formam grandes rios, as
pequenas hierarquias se

combinam para formar hierarquias globais, em cada disciplina
escolar, depois sobre o conjunto doprograma, para um trimestre,
para um ano letivo e, enfim, para o conjunto de um ciclo de
estudos.Referindo-se a formas e normas de excelncia bem diversas,
essas hierarquias tm em comum maisinformar sobre a posio de um
aluno em um grupo ou sobre a distncia relativa norma deexcelncia do
que sobre o contedo de seus conhecimentos e competncias. Elas dizem
sobretudo se oaluno melhor ou pior do que seus colegas. A prpria
existncia de uma escala a ser utilizada criahierarquia, s vezes a
partir de pontos pouco significativos. Amigues e Zerbato-Poudou
(1996)lembram esta experincia simples: d-se um lote de trabalhos
heterogneos a serem corrigidos por umconjunto de professores, cada
um estabelece uma distribuio em forma de sino, aproximao dafamosa
curva de Gauss. Retiram-se ento todos os trabalhos situados na
parte mediana da distribuioe do-se os restantes a outros
corretores. Poder-se-ia logicamente esperar uma distribuio
bimodal.Isso no acontece, cada avaliador recria uma distribuio
normal. Obtm-se o mesmo resultadoquando se conserva apenas a metade
inferior ou superior de um primeiro lote. Os examinadores
criamvariaes que se referem mais escala e ao princpio da
classificao do que s variaessignificativas entre os conhecimentos
ou as competncias de uns e outros.

Uma hierarquia de excelncia jamais o puro e simples reflexo da
realidade das variaes.Elas existem realmente, mas a avaliao
escolhe, em um momento definido, segundo critriosdefinidos, dar-lhe
uma imagem pblica; as mesmas variaes podem ser dramatizadas ou
banalizadasconforme a lgica de ao em andamento, pois no se avalia
por avaliar, mas para fundamentar umadeciso. Ao final do ano letivo
ou do ciclo de estudos, as hierarquias de excelncia escolar
comandamo prosseguimento normal do curso ou, se houver seleo, a
orientao para esta ou aquela habilitao.De modo mais global, ao
longo de todo o curso, elas regem o que se chama de xito ou
fracassoescolares. Estabelecida de acordo com uma escala muito
diferenciada s vezes, apenas um dcimo de

ponto de diferena uma hierarquia de excelncia se transforma
facilmente, com efeito, emdicotomia: basta introduzir um ponto de
rupturapara criar conjuntos considerados homogneos; porum lado,
aqueles que so reprovados so relegados s habilitaes
pr-profissionais ou entram nomercado de trabalho aos 15-16 anos;
por outros, os que avanam no curso e se orientam para osestudos
aprofundados.

A outra funo tradicional da avaliao certificar aquisies em relao
a terceiros. Umdiploma garante aos empregadores em potencial que
seu portador recebeu uma formao, o quepermite contrat-lo sem fazer
com que preste novos exames. Uma forma de certificao anlogafunciona
tambm no interior de cada sistema escolar, de um ciclo de estudos
ao seguinte, at mesmoentre anos escolares. Isso menos visvel, pois
no existe o equivalente em um mercado de trabalho, omercado da
orientao permanece controlado pelo sistema educativo.

Uma certificao fornece poucos detalhes dos saberes e das
competncias adquiridos e do nvel

de domnio precisamente atingido em cada campo abrangido. Ela
garante sobretudo que um alunosabe globalmente o que necessrio
saber para passar para a srie seguinte no curso, ser admitidoem uma
habilitao ou comear uma profisso. Entre professores dos graus ou
ciclos de estudossucessivos, entre a escola e os empregadores, o
nvel e o contedo dos exames ou da avaliao so, claro, questes
recorrentes. Todavia, no mbito do funcionamento regular do sistema,
age-se comose aqueles que avaliam soubessem o que devem fazer e a
eles conhecida uma certa confiana. Avantagem de uma certificao
instituda justamente a de no precisar ser controlada ponto por
ponto,de servir depassaportepara o emprego ou para uma formao
posterior.

Dentro do sistema escolar, a certificao sobretudo um modo de
regulao da diviso verticaldo trabalho pedaggico. O que se certifica
ao professor que recebe os alunos oriundos do nvel ou dociclo
anterior que ele poder trabalhar como de hbito. O que isso recobre
no totalmenteindependente do programa e das aquisies mnimas. Isso
pode variar muito de um estabelecimento a

outro, em funo do nvel efetivo dos alunos e da atitude do corpo
docente.
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Em todos os casos, a avaliao no um fim em si. uma engrenagem no
funcionamentodidtico e, mais globalmente, na seleo e na orientao
escolar. Ela serve para controlar o trabalhodos alunos e,
simultaneamente, para gerir os fluxos.

OU A SERVIO DAS APRENDIZAGENS?

A escola conformou-se com as desigualdades de xito por tanto
tempo quanto eles pareciam na

ordem das coisas. verdade que era importante que o ensino fosse
corretamente distribudo e que osalunos trabalhassem, mas a
pedagogia no pretendia nenhum milagre, ela no podia seno revelar
adesigualdade das aptides (Bourdieu, 1966). Dentro dessa
perspectiva, uma avaliao formativa notinha muito sentido: a escola
ensinava e, se tivessem vontade e meios intelectuais, os
alunosaprendiam. A escola no se sentia responsvel pelas
aprendizagens, limitava-se a oferecer a todos aoportunidade de
aprender: cabia a cada um aproveit-la! A noo de desigualdade das
oportunidadesno significou, at um perodo recente, nada alm disto:
que cada um tenha acesso ao ensino, sementraves geogrficos ou
financeiros, sem inquietao com seu sexo ou sua condio de
origem.

Quando Bloom, nos anos 60, defendeu uma pedagogia do
domnio(1972, 1976, 1979, 1988),introduziu um postulado totalmente
diferente. Pelo menos no nvel da escola obrigatria, ele dizia;todo
mundo pode aprender: 80% dos alunos podem dominar 80% dos
conhecimentos e dascompetncias inscritos no programa, com a condio
de organizar o ensino de maneira a individualizaro contedo, o ritmo
e as modalidades de aprendizagem em funo de objetivos claramente
definidos.De imediato, a avaliao se tornava o instrumento
privilegiado de uma regulao contnua dasintervenes e das situaes
didticas. Seu papel, na perspectiva de um a pedagogia de
domnio(Huberman, 1988), no era mais criar hierarquias, mas
delimitar as aquisies e os modos deraciocnio de cada aluno o
suficiente para auxili-lo a progredir no sentido dos objetivos.
Assimnasceu, se no a prpria idia de avaliao formativa, desenvolvida
originalmente por Scriven (1967)em relao aos programas, pelo menos
sua transposio pedagogia e s aprendizagens dos alunos.

O que h de novo nessa idia? No se servem todos os professores da
avaliao durante o anopara ajustar o ritmo e o nvel global de seu
ensino? No se conhecem muitos professores que utilizama avaliao de
modo mais individualizado, para melhor delimitar as dificuldades de
certos alunos etentar remedi-las?

Toda ao pedaggica repousa sobre uma parcela intuitiva de avaliao
formativa, no sentido deque, inevitavelmente, h um mnimo de regulao
em funo das aprendizagens ou, ao menos, dosfuncionamentos
observveis dos alunos. Para se tornar uma prtica realmente nova,
seria necessrio,entretanto, que a avaliao formativa fosse a regra e
se integrasse a um dispositivo de pedagogiadiferenciada. esse
carter metdico, instrumentado e constanteque a distancia das
prticas comuns.Portanto, no se poderia, sob risco de especulao,
afirmar que todo professor faz constantementeavaliao formativa, ao
menos no no pleno sentido do termo.

Se a avaliao formativa nada mais do que uma maneira de regular a
ao pedaggica, por queno uma prtica ocorrente? Quando um arteso
modela um objeto, no deixa de observar o resultadopara ajustar seus
gestos e, se preciso for, corrigir o alvo, expresso comum que
designa umafaculdade humana universal: a arte de conduzir a ao pelo
olhar, em funo de seus resultadosprovisrios e dos obstculos
encontrados. Cada professor dispe dela, como todo mundo. Ele se
dirige,

porm, a um grupo e regula sua ao em funo de dinmica de conjunto,
do nvel global e dadistribuio dos resultados, mais do que das
trajetrias de cada aluno. A avaliao formativa introduzuma ruptura
porque propedeslocar essa regulao ao nvel das aprendizagens e
individualiz-la.

Nenhum mdico se preocupa em classificar seus pacientes, do menos
doente ao maisgravemente atingido. Nem mesmo pensa em lhes
administrar um tratamento coletivo. Esfora-se paradeterminar, para
cada um deles, um diagnstico individualizado, estabelecendo uma ao
teraputicasob medida.Mutatis mutandis, a avaliao formativa deveria
ter a mesma funo em uma pedagogiadiferenciada. Com essa finalidade,
as provas escolares tradicionais se revelam de pouca
utilidade,porque so essencialmente concebidas em vista mais do
desconto do que da anlise dos erros, maispara a classificao dos
alunos do que para a identificao do nvel de domnio de cada um. Seu
errome interessa, diria um professor que leu Astolfi (1997). Uma
prova escolar clssica suscita errosdeliberadamente, j que nada
serviria se todos os alunos resolvessem todos os problemas. Ela
cria a

famosa curva de Gauss, o que permite dar boas e ms notas,
criando, portanto, uma hierarquia. Umaprova desse gnero no informa
muito como se operam a aprendizagem e a construo dosconhecimentos
na mente de cada aluno, ela sanciona seus erros sem buscar os meios
para
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compreend-los e para trabalh-los. A avaliao formativa deve,
pois, forjar seus prpriosinstrumentos, que vo do teste criterioso,
descrevendo de modo analtico um nvel de aquisio ou dedomnio,
observao in locodos mdicos de trabalho, dos procedimentos, dos
processos intelectuaisno aluno.

O diagnstico intil se no der lugar a uma ao apropriada. Uma
verdadeira avaliaoformativa necessariamente acompanhada de uma
interveno diferenciada, com o que isso supe emtermos de meios de
ensino, de organizao dos horrios, de organizao do grupo-aula, at
mesmo de

transformaes radicais das estruturas escolares. As pedagogias
diferenciadas esto doravante naordem do dia e a avaliao formativa
no mais uma quimera, j que proporcionou inmeros ensaiosem diversos
sistemas.

No entanto, intil esconder que ela se choca com todo tipo de
obstculos, nas mentes e nasprticas. Primeiramente, porque exige a
adeso a uma viso mais igualitrista da escola e ao princpiode
educabilidade. Para trabalhar com prioridade na regulao das
aprendizagens, deve-se antes detudo acreditar que elas so possveis
para o maior nmero. Essa concepo est longe de alcanarunanimidade.
No partilhamos mais da ideologia do dom triunfante, todos ou quase
todos esto hojeconscientes do peso do meio cultural no xito
escolar. As pedagogias de apoio desenvolveram-se umpouco em todos
os lugares e a idia de que uma diferenciao mais sistemtica do
ensino poderiaatenuar o fracasso escolar no mais muito
original.

Contudo a democratizao do ensino permanece um tema pouco
mobilizadorpara uma fraosignificativa dos professores ou dos
estabelecimentos, e a prioridade que lhe do os sistemaseducativos
muito flutuante. Mesmo quando a poltica da educao e as aspiraes dos
agentes vonesse sentido, o esforo no se faz ipso factoem nvel da
sala de aula, da diferenciao do ensino e daindividualizao dos
percursos de formao. Uma boa parte das energias permanece
comprometidacom os aspectos financeiros, geogrficos e estruturais
do acesso aos estudos.

A avaliao formativa assume todo seu sentido no mbito de uma
estratgiapedaggicade lutacontra o fracasso e as desigualdades, que
est longe de ser sempre executada com coerncia econtinuidade
(Perrenoud, 1996j, 1997e). Devido a polticas indecisas e tambm por
ouras razes, aavaliao formativa e a pedagogia diferenciada da qual
participa chocam-se com obstculos materiaise institucionais
numerosos: o efetivo das turmas, a sobrecarga dos programas e a
concepo dos meiosde ensino das didticas, que quase no privilegiam a
diferenciao. O horrio escolar, a diviso do

curso em graus, a ordenao dos espaos so restries dissuasivas
para quem no sente,visceralmente, a paixo pela igualdade.Outro
obstculo: a insuficincia ou a excessiva complexidade dos modelos de
avaliao

formativa propostos aos professores. Atualmente, a pesquisa
privilegia um caminho intermedirioentre a intuio e a instrumentao
(Allal, 1983) e reabilita a subjetividade (Weiss, 1986).
Trabalha-seem uma ampliao da avaliao formativa, mais compatvel com
as novas didticas (Allal, 1988b,1991) e as abordagens construtivas
(Grahay, 1986;Rieben, 1988). Consagra-se a descrever as
prticasatuais antes de prescrever outras (De Ketele, 1986);
recoloca-se a avaliao no quadro de umaproblemtica mais ampla, a do
trabalho escolar (Perrenoud, 1995a, 1996a) ou da didtica
dasdisciplinas (Bain, 1988a e b; Bain e Schneuwly, 1993; Allal,
Bain e Perrenoud, 1993). Esses trabalhosesto longe de esgotar o
assunto. Resta muito a fazer para dar a um grande nmero de
professores avontade e os meios de praticar uma avaliao
formativa.

A formao dos professores trata pouco de avaliao e menos ainda de
avaliao formativa.Mais globalmente, uma pedagogia diferenciada supe
uma qualificao crescente dos professores,tanto no domnio dos
conhecimentos matemticos ou lingsticos, por exemplo, quanto no
domniodidtico (Gather Thruler e Perrenoud, 1988).

Enfim, a avaliao formativa se choca com a avaliao instalada, com
a avaliao tradicional, svezes chamada de normativa. Mesmo quando as
questes tradicionais da avaliao se fazem menosevidentes, a avaliao
formativa no dispensa os professores de dar notas ou de redigir
apreciaes,cuja funo informar os pais ou a administrao escolar sobre
as aquisies dos alunos,fundamentando a seguir decises de seleo ou
de orientao. A avaliao formativa, portanto, parecesempre uma tarefa
suplementar, que obrigaria os professores a gerir um duplo sistema
de avaliao, oque no muito animador!
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O QUE ACONTECE HOJE EM DIA...

As pesquisas e as experincias se multiplicam. A avaliao
formativa um dos cavalos debatalha da Associao Europia para o
Desenvolvimento das Metodologias de Avaliao emEducao (ADMEE) e de
sua irm mais velha quebequense. Ela est no mago das tentativas
depedagogia diferenciada e de individualizao dos percursos de
formao. H uma preocupao umpouco maior com a avaliao no que diz
respeito s renovaes de programas e ao quadro das

didticas das disciplinas.A formao contnua se desenvolve; a
formao inicial se amplia lentamente. Essa evoluo

poderia alimentar a iluso de que a escola aderiu idia de uma
avaliao formativa e de que seencaminha a passos largos para isso. A
realidade porm, mais complexa. Nas aulas, as prticas deavaliao
evoluem globalmente para uma severidade menor. Sero elas mais
formativas? Duvida-semuito. Desenvolve-se o apoio pedaggico
externo, trabalha-se mais com pequenos grupos. Seria umapedagogia
diferenciada digna desse nome? Isso apenas o comeo!

Nos sistemas educativos, h uma distncia significativa entre o
discurso modernista, entremeadode cincias da educao e de novas
pedagogias, e as preocupaes prioritrias da maioria dosprofessores e
dos responsveis escolares. Raros so os que se opem resoluta e
abertamente a umapedagogia diferenciada ou a uma avaliao formativa.
Todavia, s h adeso com a condio de queessas sejam efetivadas acima
do mercado, sem comprometer nenhuma das funes tradicionais
daavaliao, sem tocar na estrutura escolar, sem transtornar os
hbitos dos pais, sem exigir novasqualificaes dos professores. Ora,
se a avaliao formativa no exigir, em si mesma, nenhumarevoluo, no
poder se desenvolver plenamente a no ser no quadro de uma pedagogia
diferenciada,fundada sobre uma poltica perseverante de democratizao
do ensino.

Mais dia, menos dia, os sistemas educativos estaro encurralados:
ou continuaro presos aopassado, fazendo um discurso de vanguarda;
ou transporo o obstculo e orientar-se-o para um futuroem que as
hierarquias de excelncia sero menos importantes do que as
competncias reais do maiornmero.

Vivemos um perodo de transio. Por muito tempo, as sociedades
europias acreditaram nonecessitar de muitas pessoas instrudas e se
serviram da seleo, portanto da avaliao, para excluir amaior parte
dos indivduos dos estudos aprofundados. No incio do sculo, 4% dos
adolescentes

franceses freqentavam as escolas e podiam pretender chegar ao
final dos estudos secundrios. Agora,a Frana pretende formar 80% dos
jovens no secundrio sem diminuir o nvel de formao. No mais uma
utopia, nem uma idia de esquerda. Todavia, a crise dos valores e
dos meios, a defesa dosprivilgios, a rigidez da instituio escolar
autorizam a que se duvide de uma progresso contnua paraa pedagogia
diferenciada. Certamente, a democratizao do ensino, no sentido
amplo, progrediu demodo espetacular, a julgar pelos ndices de
escolarizao aos 18 ou 20 anos, ou pela extenso mdiados estudos.

Entre as meninas e os meninos, as chances de xito e de acesso
aos estudos aprofundadosaproximam-se muito. Em contrapartida, o
distanciamento entre as classes sociais se mantm e atmesmo tende a
se agravar entre as camadas menos favorecidas e a classe mdia e
alta, principaisbeneficirias da exploso escolar (Hutmacher, 1993).
Em escala planetria, o desenvolvimento daescolarizao avana pouco e
as desigualdades continuam gritantes.

Portanto, seria arriscado anunciar um futuro promissor. Entre as
necessidades de formao,inesgotveis, e as polticas da educao, nem
sempre h coerncia. Dellors (1996) e sua comissoafirmam: A educao
guarda um tesouro em seu interior. Ningum ter a audcia de
contradiz-losabertamente. Contudo, os governos e os profissionais
da educao permanecem, com muitafreqncia, paralisados pela crise
econmica, pela fragilidade das maiorias no poder, pelascontradies
internas dos burocratas escolares, pelos conservadorismos de todo
tipo e por tudo quemantm uma distncia entre os ideais declarados e
a realidade dos sistemas educativos.

O fato de avaliao estar ainda entre duas lgicasdecepciona ou
escandaliza aqueles que lutamcontra o fracasso escolar e sonham com
uma avaliao puramente formativa. Com um pouco de recuohistrico,
pode-se sustentar que a prpria existncia de nova lgica, mais
formativa uma conquistaextraordinria. Quase todos os sistemas
educativos modernos declaram avanar para uma avaliaomenos seletiva,
menos precoce, mais formativa, mais integrada ao pedaggica
cotidiana. Pode-se

julg-los pelo distanciamento entre essas intenes e a realidade
das prticas. Pode-se igualmentesalientar que tais intenes so
recentes, que datam de meados dos anos 1970-80. Portanto, o
perodode transio est apenas comeando.
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Incontestavelmente, a lgica formativa ganhou importncia. Pouco a
pouco, denunciam-se oslimites que lhe impem as lgicas de seleo.
Esquece-se que elas reinaram, sozinhas, durantedcadas. A
democratizao do ensino e a busca de uma pedagogia mais diferenciada
fizeram emergir,e depois se difundir, a lgica formativa, de modo
que hoje em dia as foras e a legitimidade de ambasesto mais
equilibradas. De que lado o futuro far prender a balana? Ningum
sabe. O momento no de concluir, e sim de trabalharpara que
coexistam e se articulem duas lgicas de avaliao.

A questo no somente retardar e atenuar a seleo. A avaliao
tradicional, no satisfeita em

criar fracasso, empobrece as aprendizagens e induz, nos
professores, didticas conservadoras e, nosalunos, estratgias
utilitaristas. A avaliao formativa participa da renovao global da
pedagogia, dacentralizao sobre o aprendiz, da mutao da profisso de
professor: outrora dispensador de aulas ede lies, o professor se
torna o criador de situaes de aprendizagem portadoras de sentido e
deregulao. As resistncias no atingem, portanto, unicamente a
salvaguarda das elites. Elas se situamcada vez mais no registro das
prticas pedaggicas, do ofcio de professor e do ofcio de aluno!

TEXTO III

MINAS GERAIS Secretaria de Estado da Educao, Sistema de Ao
Pedaggica Dicionrio do Professor,

2001.INSTRUMENTOS DE AVALIAO

As provas objetivas (mais conhecidas como provas de mltipla
escolha), as provasabertas/operatrias, observao e auto-avaliao so
ferramentas para levantamento de dados sobre oprocesso de
aprendizagem. So materiais preparados pelo professor levando em
conta o que se ensinae o que se quer saber sobre a aprendizagem dos
alunos.

Podem ter diferentes naturezas. Alguns, como as provas, so
instrumentos que tm umainteno de testagem, de verificao, de colocar
o aluno em contato com o que ele realmente estiversabendo.

Esses instrumentos podem ser elaborados em dois formatos: um de
questes fechadas, de

mltipla escolha ou de respostas curtas, identificado como prova
objetiva; outro com questes abertas.Ambos so instrumentos que
possibilitam tanto a avaliao da aprendizagem de fatos, comoda
aprendizagem de conceitos, embora, em relao construo conceitual, o
professor precisarinserir tambm instrumentos de observao.

Outra importante ferramenta a observao: uma tcnica que coloca o
professor comopesquisador da sua prtica. Toda observao pressupe
registros. um bom instrumento para avaliar aconstruo conceitual, o
desenvolvimento de procedimentos e as atitudes.

Outro instrumento a auto-avaliao, que muito importante no
desenvolvimento dashabilidades metacognitivas e na avaliao de
atitudes.

Pode-se ainda utilizar questionrios e entrevistas quando as
situaes escolares necessitarem deum aprofundamento maior para
levantamento de dados.

Provas objetivas

So Instrumentos de Avaliao formulados com questes de mltipla
escolha, normalmente derespostas curtas, para completar ou associar
colunas, sempre referenciadas pelos objetivoseducacionais. Exigem
correta elaborao tcnica e so de fcil correo. So rpidas para serem
feitaspelos alunos e corrigidas pelo professor. Constituem bons
instrumentos para avaliar aprendizagem defatos e so tambm
auxiliares na avaliao da aprendizagem de conceitos. No so adequadas
paraavaliar procedimentos nem atitudes.

Para elabor-las, o professor deve seguir princpios bsicos,
conforme os sugeridos pelaprofessora Nelcy Ramos:

01)Considerar os objetivos do curso que ser avaliado;

02)Abranger assuntos de real importncia e no apenas a memorizao
de detalhes;03)Eliminar assuntos controvertidos;04)Evitar perguntas
capiciosas (ciladas);
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05)Prever somente uma resposta certa, conforme o tipo da
questo;06)Colocar a questo centrada no contedo e no na forma de
apresent-la (evitar palavras

difceis, ordem indireta);07)Construir as questes de modo que
possam diferenciar os diversos graus de aprendizagem;08)Evitar
ambigidades de sentido nas palavras usadas para formular as
questes;09)Evitar o emprego de palavras muito inclusivas como:
sempre, todos, nunca, jamais, etc;10)Reduzir as negativas. Quando
no for possvel, deve-se grifar a negativa (geralmente

estamos interessados em verificar o que e no aquilo que no ) e
usar noou excetocomdestaque;

11)Excluir dados inteis para a resposta (evitar enfeitar a
questo). Quando se tratar deverificar a habilidade de selecionar
dados para a resposta, lembrar-se que os dados nousados devem ser
pertinentes ou ter relao com o problema;

12)Evitar redaes exatamente iguais s dos livros e apostilas,
para no favorecer o hbito dedecorar a matria.

Os tipos de questes para as provas objetivas so:

Perguntas de resposta curta, pergunta de preenchimento de
lacunas, questes de associao,questes de escolha de falso ou
verdadeiro, alternativas constantes ou escolha dupla, questes
demltipla escolha, questes de comparao quantitativa, alternativas
mltiplas, anlise de relaes,relao de avaliao, compreenso de textos,
mapas, figuras, etc, questes de ordenao. Todas tmvantagens e
desvantagens e exigem cuidados na elaborao, aplicao e correo.

Exemplo de uma questo de comparao quantitativa:

Ex.: No desenvolvimento do mundo moderno h uma relao entre:

1) avano da tecnologia;2) preservao do meio ambiente.Responda
(ou assinale):

a) Se 1 maior que 2.b) Se 2 maior que 1.c) Se 1 e 2 so iguais.d)
Se no possvel estabelecer a relao quantitativa.

As provas objetivas, desde que corretamente elaboradas e
aplicadas, so instrumentos quepossibilitam desde a simples
memorizao at a avaliao de habilidades mais complexas dopensamento,
como a generalizao, a crtica, a interpretao, a anlise, a sntese. O
que definir essapropriedade do Instrumento ser o objetivo
estipulado e o cuidado tcnico de sua elaborao. importante refletir
sobre essa assertiva, uma vez que essa elaborao das provas
objetivas foimodificada por intenes muito seletivas, o que precisa
ser revisto nas escolas. A intencionalidade doinstrumento objetivo
no pode ser de confundir e sim de lidar com a situao de evocao ou
de

reconhecimento na situao de avaliao.

Provas Operatrias

Instrumento formulado com questes abertas, intencionalmente
preparadas para estabelecer umdilogo com as aprendizagens em
processo, envolvendo questes dissertativas, voltadas para provocaro
desenvolvimento da inteligncia atravs das operaes mentais como a
anlise, a comparao, acrtica, a generalizao, a interpretao. uma
prova que demanda do aluno mais leitura e escrita e doprofessor,
mais tempo para ler e comentar. um bom instrumento para avaliar a
construoconceitual, desde que associado a outros instrumentos de
observao e auto-avaliao.

Nem sempre uma prova com questes abertas operatria. Depender da
elaborao da questo.Por isso importante entender o que a prova
operatria pressupe.

As provas operatrias devem propiciar um dilogo do aluno com o
conhecimento. As questespodem ser elaboradas de maneira que o aluno
se sinta convidado a refletir e a escrever sobre o que estsendo
estudado. As respostas so dissertativas. Os espaos de resposta no
devem ser delimitados.
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RONCA e TERZI (1994) sugerem uma ordenao em trs partes: uma
primeira, mais ampla, um temaque exija a expressividade escrita em
forma de redao; uma segunda, de proposies de perguntasmais simples
e pequenas e uma terceira constituda de problemas.

A relao coloquial pode descontrair a tenso de momentos de prova.
Alm disso, asproposies no podem ser dbias ou capiciosas. Tal prova
quer estabelecer uma relao de confianacom o aluno para que ele
possa pensar e escrever o que est pensando. No deve estar voltada
paradescobrir o que o aluno no sabe.

A prova operatria deve provocar o aluno para que reflita sobre
sua vida, na relao com omundo e com os problemas contemporneos. A
temtica, ainda segundo os autores citados, a daexistncia. Outra
relao fundamental a relao com a leitura. Ela deve ir orientando o
aluno passo apasso, deixando claros os objetivos das questes.
Busca-se uma relao leitor-contexto, via texto. Apergunta vem com
uma sntese do que foi estudado, buscando provocar vos mais altos,
da o alunoreflitar sobre o mundo, mediado pelo contedo estudado. O
problema elaborado de formainterrogativa exige respostas mais
elaboradas. O professor deve remeter-se, na elaborao
dasquestes-problema, a algumas palavras operatrias, ou indicadoras
da operao mental realizada:analise, classifique, compare, critique,
imagine, levante hiptese, justifique, explique, interprete,suponha,
reescreva, descreva, localize, opine, calcule, determine, comente,
substitua, exponha,construa, relacione, sintetize, dentre
outras.

Ao elaborar a questo deve-se refletir sobre o tipo de habilidade
mental que se pretendedesenvolver, quais foram mais comuns no
trabalho de sala de aula, que nveis de aprofundamentodevem ser
avaliados em relao ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. Com
essa referncia, deve-se lembrar que o problema (da questo) deve ter
uma relao direta e explcita com o contedoestudado. Ainda importante
relacionar o que aconteceu na sala de aula, situando o contedo e
aquesto da prova: (Ex: quando estvamos estudando a relao do
desenvolvimento de um pas com aquesto energtica, o Paulo disse
que...).

Ou seja, o aluno deve se sentir situado em relao ao que vai
refletir. E realmente a sua respostadever ter uma elaborao prpria,
com autoria, e no a reproduo de leituras e memorizaesanteriores. As
questes devem ter uma introduo com um trecho de texto, que ajude o
aluno a refletir.

O professor deve estar atento ao caminho do pensamento que
pretende que seu aluno percorra.Tendo isso claro, seleciona o
texto, a situao que vai descrever, relaciona essa situao com o
vivido

na sala de aula e elabora a questo com uma palavra operatria.
preciso que as palavras operatrias dirijam tambm a ao pedaggica nas
aulas, e no apenasnas provas. Nessa medida, os alunos estaro
desenvolvendo as habilidades operatrias, sabendoapresent-las nas
provas.

Alm da relao com a leitura, a prova operatria tem outra relao
explcita: a relao com oescrever. As questes devem ser abertas,
convidando o aluno a querer escrever. Portanto, deveminstigar o
aluno, devem convoc-lo a expressar o que sente. Uma relao
importante se evidencia: a dosentimento, da emoo com o que se sabe,
se aprende.

Observe algumas questes:

A) Leia o texto Cidade tem trs milhes de favelados. Analise os
dados da qualidade de

vida e do mapa da excluso social no Brasil. Compare a qualidade
de vida nos dois pases (ndia eBrasil). Imagine que voc vai se
corresponder com um jovem indiano (homem ou mulher). Faacontato com
ele levando em considerao o que leu e o que sentiu, tentando
esclarecer as dvidas queteve.

B) Leia o texto do Estado de Minas sobre a migrao de meninos
para BH relacionando-ocom o trecho da msica de Caetano Veloso que
est escrito logo a seguir. Ambos tratam de cotidianosgeogrficos,
pois a geografia est no nosso dia a dia: a cidade o seu palco, onde
se desenrolam asprincipais cenas. No campo tambm acontecem cenas
interessantes e algumas tristes, assim como nacidade. As cidades,
onde as pessoas nascem, se mudam, moram, transitam, estudam,
trabalham,sofrem, so felizes, so um espao organizado e/ou
desorganizado, em que se procura um lugar paraviver. A relao
cidade-campo e cidade-cidade se d entre pessoas, atividades
econmicas e culturais.

Aqui tudo aindaconstruo e j runa
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tudo menino emenina no olho da ruao asfalto, a ponte, oviaduto
ganindo praluanada continuaalguma coisa

est fora da ordemfora da ordemmundial... Caetano Veloso

Muitas pessoas esto saindo do campo, ou de cidades pequenas no
Brasil e no mundo, emigrando para as metrpoles, contribuindo para a
concentrao da populao urbana. Por sua vez, avida na cidade e no
campo vem forando a organizao das pessoas em movimentos sociais
como dosTrabalhadores Sem Terra, os Sem Teto, movimentos de
mulheres, ONGs.

Analise geograficamente essas situaes da vida da sociedade
brasileira e das metrpoles.Descreva o que sente convivendo com o
problema.

Observao e Registro

A observao um processo que ajuda ao professor, atravs de uma
tcnica, a aprender dadossobre acontecimentos, enquanto esto
acontecendo. Ela sempre deve ser seguida de registros.Observamos
para tentar entender melhor algum fenmeno ou fato, ou mesmo para
constatar oulevantar novas hipteses. um importante instrumento de
levantamento de dados de um processo deinvestigao. No caso da
avaliao, o processo sobre a aprendizagem dos alunos. O
professor,observando a partir de referncias que o ajudam a ver o
que pretende, est se transformando numpesquisador. Quanto mais um
professor insere a observao em sua prtica avaliativa, mais
eleconsegue se abrir para tentar entender o complexo processo de
aprendizagem. Para observar eleprecisa:

definir o que vai olhar com mais cuidado;organizar o instrumento
no qual vai registrar o que quer observar;fazer um roteiro para a
sua observao (que depende do que se quer observar: uma construo

conceitual, uma atitude que manifesta a formao de um valor, um
procedimento). O roteiro fundamental para direcionar o olhar do
observador;

definir em que situaes estar observando: enquanto os alunos esto
trabalhando em grupos,numa atividade mais coletiva, quando levantam
questes, enquanto se deslocam para atividades devivncia cultural
(teatro, cinemas, museus, festas na escola), num trabalho de
campo;

estar atento ao envolvimento dos alunos nas atividades
propostas, s dvidas manifestadas,aos silncios, s expresses
corporais, aos olhares, apresentao de comportamentos
diferenciadosem situaes escolares diferentes, refletindo sobre o
que podem significar tais reaes;

preparar-se para a coleta de dados (ordenar seus instrumentos de
registros, seu posicionamento

para registrar, seus momentos de registro).Depois dessa primeira
etapa, parte-se para a operao da observao. Pode-se observar e

registrar com fotos ou vdeo (muito sofisticado para as escolas
brasileiras, mas muito importante paraanlises) ou em fichas e
cadernos de campo. Pode-se tambm utilizar de gravador em udio. As
fichasou cadernetas tem sido os mais utilizados pela praticidade e
preo.

Ao observar, registra-se em seu instrumento (ficha, caderno de
campo, gravador, foto, vdeo)seguindo roteiro prvio.

Depois obtem-se os dados da observao para junto com os dados das
provas e de auto-avaliao, de trabalhos e exerccios realizados, de
momentos de debates, analisar o processo deformao de seus
alunos.

A observao o instrumento que demanda mais tempo do professor,
mas exatamente o que oajuda a mudar o perfil profissional de
executor para pesquisador.
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Outros exemplos alternativos de registro so descritos no verbete
que trata especificamente deRegistro.

Auto-avaliao

A auto-avaliao um instrumento rico para ajudar o aluno a
reconstruir o seu processo deaprendizagem e desenvolver a
autonomia. Ela deve ser orientada ao longo de todo o tempo
deformao, de convivncia entre alunos e professores, com inteno
explcita de refletir sobre umobjeto: a aprendizagem dos alunos. A
diferena entre este e outros instrumentos que o aluno passa aser o
sujeito que olha para a sua aprendizagem e tenta reconstru-la. Com
esse instrumento, o professorpassa a ter outros dados para entender
seu trabalho e ajudar o aluno a aprender mais.

A auto-avaliao demanda que o professor legitime o momento
inicial de um processo deformao, de um contedo que ser discutido, e
que o evidencie para o seu aluno. O professorprecisar sempre
conduzir, sistematicamente, um momento de auto-avaliao inicial.
Trata-se de umregistro datado daquilo que o aluno reconhece que j
sabe sobre aquilo que ser estudado. Essedocumento inicial servir de
parmetro para que ambos professor e aluno identifiquem o que
foraprendido no processo.
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O registro de auto-avaliao inicial do aluno pode ser: um texto
sobre o assunto que serintroduzido, a resposta a uma pergunta que
ajude a trazer o contedo conhecido pelo aluno, umdesenho, um
cartaz, um relatrio de um debate inicial na turma, ou mesmo um
texto coletivoconstrudo na turma. O problema do debate e do texto
coletivo que trazem mais uma dimenso deturma, mas, se entendermos
que as interaes so importantes para a aprendizagem isso no
setransforma em nenhum problema maior.

Outra estratgia de auto-avaliao introduzir nas aulas e nas
atividades escritas, sempre, uma

questo que possibilite ao aluno refletir e ordenar o que percebe
que est aprendendo. Nesse caso, teriaoportunidade de refletir sobre
o seu processo de aprendizagem enquanto ele estiver ocorrendo.
Oprofessor elabora um exerccio e ao final coloca o seguinte: liste
o que voc aprendeu de novo com asdiscusses e a atividade realizada.
Ou: comente o que percebe que est aprendendo que no sabiaquando
iniciamos este estudo. O aluno comea a exercitar essa habilidade
que o ajudar nodesenvolvimento da metacognio (ver verbete
Metacognio).

Roteiro de auto-avaliao

Disciplina:______Professor(a):_______Aluno(a) e
turma:________Data:__/__/__Perodo correspondente:De acordo com o
roteiro, avalie a sua aprendizagem em (o aluno completa) no perodo
de (por

exemplo... fevereiro a junho).Fazer na folha de respostas onde
no vale resposta incompleta, nem evasivas (muitas, alguns,

todas, vrias, mais ou menos). preciso explicar o que, qual, em
que aspecto.1. Faa uma lista de atividades realizadas em cada aula
que lhe possibilitaram
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