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AVALIACAO NUMA FORMA RESTRITA 

ANO 1966 

Consideramos neste nivel t6das as escolas que verificam 

apenas o rendimento intelectual do aluno com a finalidade de 

situa-lo na classe seguinte ou em alguma classe de recuperacao. 

Para tal fim, utilizam em geral, a “Prova Tradicional Desen- 

volvida”, procurando expressar seus resultados sOmente em 

térmos quantitativos, isto é, de numeros ou de notas. 

DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORACAO DA 

PROVA TRADICIONAL DESENVOLVIDA 

A. A verificacao devera envolver a parte da matéria desenvol- 

vida durante o ano que, a critério do professor, seja con- 

siderada a mais significativa para melhor julgar o apro- 

yeitamento do aluno a para maior sistematizacgao do ensino. 

Para ésse fim, deveraéo ser consultados: 

1, os planos de trabalho, 
29, os didrios de classe e os comprovantes do aluno 

3. os resultados das verificagoes mensais, ; 
4, os programas oficiais. 

EXEMPLO: 

Um professor de 4.° ano, estudando o material acima 
citado, concluiu que, a Jeitura e comentario de determina- 

dos artigos, bem significativos para a crianca, da Consti- 
tuicao Brasileira, foram as mais importantes realizacoes 

do ano. fle poderia organizar questoes sdbre éste tema 
central ou jncluir outros assuntos relacionados com o 

mesmo. 

B. Os conhecimentos devem ser medidos, tanto quanto pos- 

sivel em situagdes semelhantes aquelas que a vida apresen- 
ta e que foram trabalhadas em classe.



EXEMPLO: 

Se o professor de 4.° ano considerar como muito im- 
portante para a classe, em Gramatica Funcional, a distingao 
de frases que exprimem “acao” ou “acontecimento” das 
que exprimem “qualidade” ou “estado” podera elaborar 
questoes relacionadas com éste contetido programatico, mas 
procurando envolvé-las em situacdes da vida. 

Assim, escolhera, entre as frases das composicées orais 
ou escritas dos préprios alunos, aquelas em que éles pos- 
sam fazer tais distincdes. 

A prova devera incluir questdes cuja solucdo exija a dina- 
mizacao de processos mentais diferentes, 

EXEMPLO: 

- Questoes de resposta livre 
2 ” execucdo, 

Solucao de problemas, 

il 
2 
3 
4 multipla escolha, 
5F 72 ” lacunas, 
6 
7 
8 
9 

22 3” 

ey a” 

: 2 ” evocacio, 
i ” associacdo, 

graficos, 
simbolos e outras. 

” 22 

22 ” 

As questoes devem ser enunciadas em linguagem simples, precisa e acessivel ao desenvolvimento da classe, para que, as dificuldades da matéria, ndo se acrescentem as oferecidas pela interpretacao da linguagem. 

EXEMPLO: 

Ha professéres que or 
exercicios de varios livros q 
outras escolas, sem as 
sua classe. Tais quest 

ganizam questdes, extraindo 
e texto ou copiando provas de 

convenientes adaptacées ao nivel da 
oes apresentam entre outras falhas: 

1. palavras desconhecidas pelo aluno, 
2. construcao de frases de estrutura complexa, 3. invers&o de oracées no periodo, etc. 

Assim, as questdées deixam de ser resolvidas, nfo por falta de informacées, mas por nao ter sido possivel inter- pretar o enunciado das mesmas. 
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Na elaboracao da prova, as questo s€ Svent ser dosadas con- 
venientemente. ~ 

Bh ney KO) 
EXEMPLO: JS dd aw 7, 

menlinh § 4 
Ha professéres que/ decider sdbr¢é-e a graduacaéo, par- 

tindo apenas do seu #p6ntoOde viata Asto é, ordenam as 
quest6es segundo o m doyde penSat-do adulto, 

Outros, classificam\as questo. em faceis, médias e di- 

ficeis, orientando-se pela 

  

    
ca docente. Durante o ano, 

através das verificacOes mensais, puderam organizar um 
registro sistematico das porcentagens de acérto. 

Com éstes elementos, relativamente seguros, ordenam 
as questoes. 

Uma questao que foi respondida de modo certo por 
80% dos alunos é considerada facil, entretanto, se a per- 
centagem de acertos foi de 50% € considerada de dificul- 
dade média e, até 20% de acérto é considerada dificil. 

Em relacao 4 extensao da prova, deve o professor levar em 
conta: 

o tempo disponivel, 
o nivel e natureza da classe, 
as condicées gerais do ambiente onde ela se processa, 
o grau de sua importancia, 
0 campo que se deseja cobrir. o
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As ordens e as instrugdes devem ser: claras, precisas, bre- 
ves, incisivas, desencadear ou provocar rapidamente a acdo 
sugerida. Quanto a linguagem: corretas, ao nivel da classe, 
livres de ambigiiidade. 

EXEMPLO: (4.° ano) 

Na sentenca abaixo, sublinha a valavra que inicia a 

oracao subordinada: 

“Q génio da noite estava zangado porque a estrelinha era 

travéssa,.”. 
i 

H. Quanto 4 apresentacio grafica da prova: Ba 

1. Sendo impressa, a impressao deve ser nitida e correta, 
as letras devem estar bem articuladas, jamais confun- 
dir-se com alguma ilustragao. Proporcionais em tama- 
nho, ao nivel da classe. - 
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2. Quanto ao ritmo, é necessdrio que o intervalo entre 

uma letra e outra, entre uma palavra e outra, observe 

uma certa regularidade no espacamento. Este deve ser 

visual e nao métrico, 
3. Em relacdo @ simplicidade, evitar rebuscos supérfluos. 

Empregar letras de uso atual, sem perder-se em formas 

ja superadas e de mau gosto. 
4. Os titulos devem ser sempre maiores para serem lidos 

rapidamente, Os subtitulos, que sao informag6es auxi- 
liares, devem ser menores; as legendas e as mensagens 
devem ocupar um lugar de destaque. 

Quanto as ilustracoes: 

1. devem estar de acérdo com o texto, comunicar” algo, 

sugerir acoes; 
2. devem ser adequadas as questdes, de acédrdo com as 

suas finalidades; 

3  devem ser precisas, aulénticas, isto é, o conjunto dos 
seus elementos deve contribuir para mostrar o que 
a ilustracao representa; 

4, devem ser proporcionais em relacdo a félha de papel, 
em relacio ao conjunto. 

Em relacao aos critérios de correcao e atribuicio de graus, 
ha necessidade de seleciona-los, conforme o tipo de questao. 

— Nas questdes objetivas, a correcao é automatica e pode 
ser feita com o auxilio de uma chave de correcao. 
Poderiamos adotar como sinais convencionais: 

=| SNR AP Rett eveqe ts certo 
eee py i ee tare errado 

DI yereraucuer stages omisso 

— Nas questdes de resposta livre ou abertas, poderiamos 
seguir varios criterlos: 

— avaliacado global, 
— ordenacdéo geral, 
— comparagao com uma escala de producées, 
— avaliacio de fatores, 
— avaliacao através de uma combinacao de crité- 

rios. 

Num nivel restrito de avaliacao, o mais interessante 6 
seguir o critério misto, conforme éste Centro vem apli- 
cando nas composicoes, por exemplo. 
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TABELA PARA JULGAMENTO DA COMPOSIC40 

3.9 — 4.9 — 5,° anos 

Quando forem omitidos os fatos essenciais e pormeno- 

res importantes, isto é, quando a redacaéo se afastar total- 

mente do tema proposto, nao se efetuara o julgamento 

considerando-se a prova prejudicada. Neste caso, corres- . 

pondendo a ésse aluno, usar-se-a, na lista de exame a ini- 

cial P (Prejudicado). 

I PARTE — Organizacao logica 

Pontos descontados (de 

cada vez que o érro é 
cometido). 

3.0 — 4.° — 5.° ano 

1. Omissao de fatos essenciais ... 10 10 10 

2. Omissdo de cada um dos porme- 

nores importantes ...-----+--> 5 5 5 

3. Omissdo de idéias (frases ou pe- 

riodos necessarios a0 encadea- 

mento légico do texto) ..----- 3 4 5 

4, Frases Sem MeXO .-.-++++- 70s 3 4 5 

5, Frases que envolvam contradi- 

goes ou absurdos ..-:---- Hales 3 4 5 

6. Repeticao desnecessiria de idéias 3 4 5 

i — PARTE — Conhecimentos 

Gramaticais 

1. Omissdo de palavras ou expres- 

sdes, quando necessarias 4 cor- 

reta estrutura da sentenca . 1 1 1 

2. Impropriedade de térmos ou de 

elementos de ligagaO ...--+--+- 1 1 1 

3. Redundéncias --.-++--++07+ +" 1 1 1 

4, Palavras excedenteS ...-+--:- 1 1 1 

5, Falta ou emprégo inadequado 

da pontuacio ----++.01s8075: 1 1 1 

6. Modo e tempo improprios do 

ETO) ed cele ae eeceyachl pas eae 
1 

7. Ma flexao do substantivo e ad- 

jetivo, e do verpO ws. eee e ee 1 1 1 

8. Falta de concordancia ....--- 1 1 1



10. 

11. 

12. 

14. 
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Incorrecao no emprégo dos 
PLONOMES ie ordre me Be 
Aglutinacaéo ou fragmentacdo 
desnecessaria de palavras .... 
Emprégo inadequado da inicial 
maiuscula ou mintiscula ..... 
Erros de ortografia em geral . . 
Notagao léxica e erros de acen- 
UA CAO WTAE pe, ferme hee pois oot 
Erros nao previstos, mas dentro 
do minimo exigido pelo progra- 
Ma. ieh Hetty «...' 

NOTA — Considerar, no emprégo da 
presente tabela, somente as exi- 
géncias do programa minimo da 
classe. 

Contar uma sé vez os erros 
idénticos que incidam sdbre a 
mesma palavra, 

Quando dois erros, da mesma 
natureza ou de natureza diver- sa incidirem sébre a mesma pa- lavra, descontar-se-A0 os pontos correspondentes ao €érro mais 
grave, isto é, aquele pelo qual se desconta maior ntimero de 
pontos, 

Til — PARTE — Apresentacao 

Omisséo ou disposicéo inade- 
quada do titulo ............. 
Inobservancia de Margens ... Inobservancia de paragrafos ._ Falta de asseio (Mais de 3 ra- 
suras) 
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1. O sistema numérico que vai de 0 a 100 é 0 mais sim- 
ples. Consiste em dar um ponto a cada questéo, qual- 
quer que seja o seu tipo ou grau de dificuldade. 

EXEMPLO: 

Numa prova de linguagem de 5.° ano, a parte objetiva 

se compde de 40 questdes, logo, vale 40 pontos. » 

Um aluno acertou 25 questdes. Qual a sua nota? 

40: 100 :: 25:X 
100 X 25 

40 
= 62,5 

A nota 6 determinada por meio do calculo proporcional. 

2. Osistema que consiste em atribuir, de antemao, pesos 

diversos as questées. & suficiente somar os pontos re- 

lativos as questées que o aluno acertou para deter- 

minar seu grau. Este critério é subjetivo e quase sem- 

pre nao corresponde 4 realidade. Por esta razfo, esta 

tendendo a desaparecer da escola. 

EXEMPLO: 

Determinar a nota do seguinte aluno em matematica: 

N.° ‘da prova Nota obtida = Péso Observacses 

14 70 20 

2.2 60 40 

3.3 80 20 

4.4 80 20 

N. P. 

70 x 20 = 1400 Total de pesos = 100 

60 x 40 = 2400 Total de notas x pesos = 7000 

go <x 20 = 1600 Nota do aluno: 

30 < 20 = 1600 7000 
— — —-~ ou 70 

TOTAL 100 7000 100 

fiste sistema pode variar se atribuirmos pesos 4s ques- 

tées, apds a corregio das provas, de acordo com o grau de 

dificuldade revelado pela percentagem de acertos.  
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Este critério apresenta a desvantagem de dificultar 0 
processo da avaliacao e de nao levar em conta o poder dis- 
criminativo das quesi6es. Alcangaria, contudo, maior sig- 
nificacao quando aplicado a grandes grupos. 

3. Podemos ainda atribuir a nota 100 ao resultado maxi- 
mo efetivamente alcencado por todos os alunos de uma 
classe, ou seja, excluindo-se as quest6es anuladas, por 
uma forte razao. 

EXEMPLO: 

Numa, prova de 60 questées, o numero maximo de acer- 
tos foi de 54 questdes. (Prova mal elaborada). 

Podemos fazer: 

54 questOes .......... 100 
DO PACCELOS sity © eclenstats «> x 

54: 100 :: 50: x 
Nota do aluno: 92,5 

Numa prova bem elaborada, sempre havera a possibi- 
lidade de ser aleangado o grau maximo pelos melhores 
alunos. 
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