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FUNDAMENTOS TECNICOS-PEDAGOGICOS DA AVALIACAO 

1. Por que Servico de Avaliacao? 

As transformac6es constantes do mundo que nas rodeia com 
as conseqtientes exigéncias que determinam, trazem como de- 
corréncia a necessidade de construir novos esquemas de organi- 
zacao que correspondam com adequacao 4 realidade atual, sem 
se*afastar dos fundamentos essenciais da educacao. 

Em face de exigéncias désse género, a Secretaria de Edu- 
cacéio reestrutura seus servicos e a Seccéo de Provas e Medidas 
transforma-se em Servico de Avaliacao. 

A mudanca de denominacao do Servico de nada valeria se 
o conceito de suas atribuicdes nao fésse alterado, visando a 
consecucao de fins, a um tempo, abrangentes e profundos. 

Torna-se evidente, pois, a necessidade de que 0 mesmo se 
estruture de modo dinamico e seu campo de acao seja amplo, 
como o € 0 proprio conceito atual de avaliacao, o qual, além de 
medir, pressupde: o diagnosticar, 0 informar, o orientar e o 
transformar. 

2. Objetivo déste trabalho 

Para que a Escola cumpra da melhor forma sua tarefa, nao 
basta conhecer e compreender o alto valor e significado do 
planejar e do executar. Ha a necessidade ainda de considerar 
c avaliar que deve iniciar, acompanhar e encerrar téda e qual- 
quer atividade. 

O presente trabalho atingiria 0 seu objetivo se conseguisse 
uma mudanga de comportamento do educador com relacéo & 
avaliacdo, pela compreensao de seu justo valor, significado e 
Ambito, o que o levaria: 

a) a uma atitude cientifica em face da avaliacao; 
b) ao estudo de novas técnicas de avaliacao; 
c) @ necessidade de fazer um planejamento de ava- 

liag&éo, em linhas gerais para uso escolar. 

38. Formas de avaliacao 

Para melhor compreender como situar a avaliacdo, diremos 
que, na sua configuracao, na sua func&o exterior, ou seja, na 
sua forma, ela é restrita, intermedidria ou ampla. 

Ela é restrita quando sé se refere ao testar e ao medir.
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Quando s6 se expressa em numeros, quando se refere aos 
aspectos quantitativos da situacao ensino-aprendizagem. 

A quantidade é o seu ponto focal. As técnicas objetivas 
de medida tem o seu valor mas ndo sao completas. 

Muitas sao as escolas que s6 usam a avaliacao na sua for- 
ma restrita, pois seu unico objetivo € verificar o rendimento 
intelectual do aluno, nas diferentes disciplinas, com a finali- 
dade de situa-lo na classe seguinte ou de orient4-lo para alguma 
classe de recuperacao. 

Ela € intermediaria quando nao se limita ao testar e ao 
medir os aspectos quantitativos mas, pelo contrério busca com- 
pletar-se no apreciar e julgar os aspectos qualitativos, de dificil 
mensuracao. 

Por exemplo: 
Podemos medir o progresso do aluno quanto Aas nocdes que 

adquiriu nas diferentes disciplinas; no entanto, sabemos que 
esta medida nao tera expressfo se ela nao se completar na 
verificacdo de como 0 mesmo usa essasg nocées, 

Ele pode responder acertadamente que “antes de cada re- 
feicado se deve lavar as maos” ou ainda, que “todo o sér humano 
deve ser responsavel”, mas 0 valor de sua resposta estara con- dicionado ao uso que éle faz de tais informacées: éle lava as maos antes de comer? éle 6 capaz de assumir responsabili- dades? 

Varias sfio as escolas que realizam a avaliacéo de forma 
intermediaria, isto é, além do testar e Medir, identificam aspec- tos qualitativos sem, no entanto, valoriza-los, de igual forma 
como fator decisivo, para o julgamento ou apreciagaio do aluno. Ela é ampla, quando além de avaliar quantitativa e quali- 
tativamente, ganha em extensdo e profundidade. introduzindo a pesquisa no campo da educacio, , 

Em extensAo, buscando um envolvimento dos educadores 
(pais e professdres) e dos alunos no Processo da avaliacéo e, em alguns casos, da prépria comunidade em que esta inserida a escola. 

Em profundidade, utilizando, Pprogressivamente, os conhe- 
cimentos e técnicas que as correntes, antropolégicas modernas 
oferecem a educacao e que caracterizam um ensino de quali- 
dade superior. 

Algumas escolas pretendem realizar a avaliacao de forma ampla, mas isto sé se tornara possivel, 4 medida que se proces- 
sar uma transformacéo de mentalidades, que surgirem novas 
conviccdes intimas em relacao aos concéitos basicos de educacao. 

Sem estas transformacées internas, produzidas na intimi- 
dade dos que educam, as normas ou Solicitagées externas, su- 
geridas ou impostas, pela orientacdo diddtica ou por leis e re-
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gulamentos se ressentirao de efetiva f 
s <4 ~ sala de aula ou da escola. [a wry 

4. Objetivos da Avaliacao SO tC 

MR ee 
a) Enunciar certos conceitos e tétnieas-fundamentais de 

avaliacéo em seus aspectos essenciais: quantitativo e 
qualitativo, num plano técnico-pedagégico, 

b) Mostrar a interrelacaéo existente entre o sistema de 
avaliacio adotado e o curriculo; entre o sistema de 
avaliacaéo e os objetivos gerais e especificos 0 que vai 
promover melhorias no curriculo, através da introducao 
ou adaptacéo de novos conteudos e procedimentos di- 
daticos. 

c) Dar ao sistema de verificacoes e ao de contréle um sen- 
tido de diagnéstico provando a superioridade do “sis- 
tema causal de avaliacao” sdbre o “sistema de avalia- 
cio de superficie” ou orientagaéo por sintomas, o que 
vai promover o crescimento e o desenvolvimento tanto 
dos que avaliam como dos que sao avaliados. 

d) Valorizar o espirito criador do professor e dos alunos, 
objetivados na apresentagao de novos recursos de ve- 
rificacao e fundamentados na experiéncia pessoal ou 
de grupo, aceitando novos métodos e novas técnicas 
de avaliacao por éles experimentados. 

e) Estabelecer critérios para a atribuigao de créditos ou 
para a classificagao dos alunos. 

f) Servir aos propdsitos administrativos e legais, auxilian- 
do os educadores a determinar as caracteristicas essen- 
ciais de um bom programa de avaliacéo. 

5. Funedes da Avaliacao 

5.1 Junto ao educando: 

a) Auxiliar o aluno na compreensao de si mesmo, propor- 
cionando-Ihe oportunidades de participagaio e respon- 

sabilidade na apreciacao de seus proprios atos. 

Esta experiéncia vai provocar “insight”, reorganizacdes per- 

ceptuais e, como conseqiiéncia, alteragoes no seu comportamen- 
to. Em outras palavras, vendo-se com maior objetividade, pode 
compreender as diferengas entre si e as demais, entre as suas 
tantasias e a realidade. E todos e qualquer comportamento é 
fundamentalmente influenciado pela percepeao que o individuo 
tem déstes elementos. 

& facil de concluir que a avaliagao nao é algo que se veri- 
fica apds o término de uma unidade de ensino ou com tempo 
marcado (no fim do més 0u do ano). Processa-se simultanea-
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mente com o ensinar e 0 aprender e em todos os momentos da 
vida escolar. 

b) Determinar certas reacdes e atitudes por parte do alu- 
no, entre elas: : 
— satisfagao ao comprovar os avangos e os aperfeicoa- 

mentos que realizou; al 
— reconhecimento dos seus aspectos positivos; 
— sceitagaéo de suas limitacdes, aliada a um esférco 

constante de superacao; . 
— objetividade na escolha de direcdes que oportuni- 

zem possiveis e desejadas melhorias e progressos; 
— interésse e entusiasmo em “vivenciar” formas de 

verificagdes e de julgamentos mais objetivas e ma- 
duras. fy. 

— atitudes mais amadurecidas, mais justas ao ajuizar, 
ao avaliar. 

5.2 Junto ao educador: 

Facilitar a todos os educadores julgar a qualidade do 
seu ensino, a eficiéncia dos seus métodos e técnicas 
educacionais. 

Quando os estudantes fracassam nas suas tarefas, coe 
tem erros ao expressar conceitos e idéias, produzem eee camente distorsdes nos fatos, revelam desconhecimento 2 principios, normas, etc,. estas “nao-aprendizagens”, fixagoes 2 desajustamentos, por éles manifestos, indicam aes caucadores: 

— as alteragoes e mudancas que devem ser introduzidas 
na maneira de educd-los no lar e na escola, ou oe 
procedimentos diddticos adotados na sala de aula; — @ necessaria graduacéo das tarefas que deve ser atendi- 
da uma vez que cada uma delas depende de certa forma, 
do dominio das precedentes; ; — as atividades necessérias para desenvolver uma maior 
Sensibilidade para os valores éticos, estéticos e religiosos, 
a luz dos quais, ilumina-se e ganha sentido a obra edu- 
cacional. Descobrindo, em tempo, os fatéres que in- 
terferem, desfavoravelmente, na educacao do aluno & no seu desenvolvimento, podem os educadores, reajustar seus planos de trabalho, formular novos e adequados programas de acao, contribuir para a satide mental dos 
estudantes, etc. 
Nisto se manifesta o cardter preventivo da avaliacao. 

5.3 Junto aos propésitos administrativos e legais. 

Todo planejamento administrativo requer programas con- 
sistentes, integrados e bem articulados. 
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Por esta razao, mantém um sistema de contréle destinada 
a “medir” e a corrigir desvios; a verificar, constantemente, se 
tudo o que ocorre esté em conformidade com o planejamento 
adotado, com a orientagao dada e com os principios estabe- 
lecidos. Funciona para tudo: pessoas, atos, coisas, etc. 

Comumente, da-se muita énfase ao contréle da alta admi- 
nistrac&io, devido 4 autoridade dos dirigentes, entretanto, éle 
é uma funcao administrativa primordial em todos os niveis e 
em qualquer organizacao: familia, escola, sala de, aula, repar- 
ticdes ptiblicas, casas comerciais, etc. O contréle administra- 
tivo é, pois, obra de todos. 

Compete, portanto, 2 escola oportunizar a todos os estu- 
dantes ricas e variadas experiéncias, durante as quais possam 
realizar aprendizagens efetivas, sobre o processo do contréle 
e da avaliacdo, sédbre seus requisitos basicos e sébre os momen- 
tos mais significativos de um ponto-de-vista administrativo, 
tais como: 

— a selecao e estabelecimento de padroes; 
— a avaliacao do que foi realizado ou esperado em face 

déstes padroes; 
— as conseqiiéncias desta avaliag&éo sébre a correcéio dos 

“desvios”, sObre possiveis aperfeigoamentos e progressos. 

6. Programa de Avaliagao 

Observa-se ainda um grande esf6reo no sentido de limitar 
a andlise de fatéres de ensino e aprendizagem a medidas obje- 
tivas. Num certo sentido isto é dificil, devido a complexidade 
e a multiplicidade dos mesmos. Em alguns casos, nao sé di- 
ficultam, mas impedem a aplicacao de medidas rigorosamente 
téenico-cientificas. Dai a necessidade de se prepararem, estru- 
turarem e elaborarem os “fendmenos educativos” para a men- 
suracdéo; de procurar compreender outras técnicas destinadas 
a captar certos “fenémenos educativos” intangiveis, imponde- 
raveis, que atingem o aluno, a pessoa em geral, na sua unidade 
complexa e integral; de conceder-Ihe validez sob o ponto-de- 
vista administrativo e legal . 

Resumindo, um satisfatorio programa de avaliacio devera 
incluir dados s6ébre: 

— a filosofia da escola; 
— os objetivos educacionais, gerais e especificos: do pro- 

fessor, dos alunos, ou de ambos, ou ainda dos pais; 
— os alunos; 
— o corpo docente e outros funcionarios da escola; 
— a qualidade do ensino que nela se processa; 
— o curriculo; 
— a natureza dos contetidos ou informacdées (cientificas,
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filosdficas ou empiricas) ; 
— 0s procedimentos didaticos: métodos e técnicas de en- 

sino-aprendizagem; atividades do aluno, professor, pais, 
individualmente ou em equipes; 

— 0 ambiente de trabalho: atmosfera de relacdes huma- 
nas, facilidades fisicas, conférto, pressoes sociais, exi- 
géncias, etc.; 

— recursos: didaticos (biblioteca, auxilios audio-visuais, 
laboratorios, instrumentos, etc.) e pessoais (situacao t 
economica dos alunos e professéres, tipo de comunidade 
em que vivem, etc.) ; 

— 0S sistemas de contréle do rendimento: fichas, provas 
impressas, testes, formas de expressio simbélicas mgis 
usuais (classificagdo-descriminacao, ordenacdo e escalo- 
namento) ; 

— os critérios de correc&o e avaliacéio comumente empre- 
gados; 

— os resultados de estudos, andlises e experiéncias. 
Etapas de uma avaliacio valida 

1* — a da realizacéo de um levantamento dos recursos, 
nhecessidades, atividades e aspiracées da sociedade onde se loca- 
liza a escola para bem tracar seu plano de acao, o “que” 2 eomnars um organismo receptor, selecionador e irradiador de 
valores; 

2.“ — a da organizacéo de equipes ou de grupos de traba- Tho para: 
— a elaboracgéo de programa de avaliacio, 
— a determinacdo dos padroes de avaliacdo, F — a elaboracaéo ou construcéo dos instrumentos de avalia- 

, £29 OU outras providéncias. 
3" — ado orcamento: calculo do custo do programa de avaliac&o (despesas com materiais, horas de trabalho empre- gadas, etc.) 
4° — a da execucéo do programa de avaliacées: escolha de consultores téenicos: técnicos em educaca&o, professéres es- 

pecializados nas diversas disciplinas que integram o curriculo, 
etc. para auxiliar na solucdo de problemas que sempre aparecem 
no decorrer do desenvolvimento de atividades déste género. 5.2 — ada reformulacaéo do planejamento e elaboragao de 
novos programas de avaliacao, mais adequados e mais funcionals 
em relacao a realidade escolar. 

6.° — a da comunicacdo das avaliagées feitas e recursos 
empregados: 

— aos alunos: boletins. 
— a0S pais: reuniGes, fichas de avaliacao, etc. 

-
1
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— aos orgos oficiais: relatérios, monografias, teses, etc. 
— aos servicos de pesquisas: levantamentos, fichas, regis- 

tros, documentarios, filmes, fotografias, graficos, etc., 
conforme as solicitacdes. 

A seguir, apresentaremos, em esquema, algumas sugestdes 
sébre métodos e técnicas de avaliacgao para uso do professor, 
alunos e pais. 

SUGESTOES SOBRE METODOS E TECNICAS DE AVALIACAO 
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I — Observacao cientifica de situagées problematicas 

Experiéncia direta 
1. Realizacio de uma tarefa 
2. Fazer frente a uma situagao real 

Experiéncia indireta 
1. Complementacio de histérias 
2. Formulac&o de juizos s6ébre situagdes que se descrevem 
3. Provas do tipo: “Que faria vocé?” 
4. Reacdes diante dos trabalhos realizados em grupo 

II — Observacio cientifica de situagdes controladas 

Técnica de observacéo situacional e temporal 
Estudo das observagdes empiricas ou ocasionais 

Escalas de maturidade . 

Estudo e sintese de fichas médicas, de professéres especia~ 
lizados, registro de escolinhas de arte, etc. 
Regitro das auto-apreciagoes feitas pelos alunos em diver- 
sas situacdes psicolégicas para estudos e conclusées sébre 
como est4 se estruturando seu auto-conceito. 

TIT — Observacdo cientifica de situagdes nao controladas 

Didrios e informacées, autobiografias (emprégo das telas 

de visio unilaterais, de gravadores de som, etc.) 

Registro anedético, diarios, etc. 

SESME — Fichas do Juizado de Menores e de outras Agén- 

cias. 

Iv — Inventaérios e Questionérios de: 

HaAbitos de trabalho 
Tnterésses 
Atividades, etc. 

1 

v — Entrevistas, Conferéncias e Informacées. Pessoais: 

Com o sujeito 
Com outras pessoas que 0 conhecem e o tratam
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VI — Anéalise e avaliagdo de atos, reacdes ou produtos ori_ 
ginais do sujeito: 

Expressodes espontaneas ou dirigidas, orais ou escritas: com- 
posicdes, conversas, etc. ; 
Produgoes artisticas, espontaéneas ou ndo, da crianga. 
Analises do processo de execucdo e das préprias realizacdes 
do aluno. . 
Dramatizacéo A 
Teatro Infantil ' 
Cinemas : 
Gravuras 
Pinturas e desenhos selecionados I 
Observacodes sébre a persisténcia da atencio nas varias 
situacoes de classe. ‘ 
Importancia das gravacées da fotografia e do filme, do- 
cumentando o comportamento da crianca — A técnica da 
cronovisao. 
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