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Resumo

0 artigo tern como primeiro
objetivo verificar a avaliagäo da

aprendizagem em uma universidade
brasileira. Como segundo objetivo,

o estudo apresenta algumas propos-
tas de avaliagio. 0 texto partiu de

uma estudo bibliogrifico e de
entrevistas corn professores e alunos
de urn curso de Educagio Fisica de

uma universidade.

Abstract

The present article has as a first
objective an analysis of the
evaluation system in a brazilian
university. As a second objective, it
aims at presenting a few proposals
for a change in the evaluation
system used in schools and
universities. For the
accomplishment of this study we
based ourselves on a bibliographical
review and interviews with college

professors and students of Physical
Education.
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Introducfio

Segundo Ho 	 inann (1993), mui-
to temos falado sobre avaliacao. Essa
preocupagao tern lido registrada em
encontros, simpOsios e seminarios,
corn participacao de especialistas na
area, professores e alunos, mas pou-
co se tern feito pela mudanca na
tica avaliativa.

Pensando ern mudanca na avali-
acao, é preciso possibilitar ao ser hu-
mano uma hipOtese de construcao do
conhecimento, dentro de uma am-
biente de liberdade e emancipacao,
que auxilie no crescimento e no de-
senvolvimento global da pessoa, nao
deixando, dessa maneira, que o ser
humano sucumba diante do
autoritarismo, medo e classificacao da
maioria das avaliacOes e fazendo corn
que o sucesso e o fracasso sejam a
continuagao de uma nova caminha-
da rumo a construcao de outra reali-
dade. Quando falamos ern constru-
cao do conhecimento, queremos
enfatizar a necessidade de construi-
lo criticamente, atraves de urn pro-
cesso individual e coletivo, sendo essa
uma das tarefas da universidade. E
nessa perspectiva emancipatOria que
acreditamos que a avaliacao deve
acontecer.

Como dizer que a avaliacao tra-
dicional garante urn ensino compe-
tente, quando os meios de comuni-
cacao' divulgam trabalhos de pesqui-
sa indicando que milhares de jovens,
oriundos do 22 grau, sao reprovados
ern concursos profissionais e vestibu-
lares? Quando 24 mil candidatos ti-
ram nota zero num vestibular no es-
tado do Parana, e a maioria dos can-
didatos ao vestibular da UFRGS 2

nao consegue acertar 8 questOes de
Fisica ou Matematica? Quando altos
indices de evasao e retencao sao ca-
racteristicas constantes em diferentes
instituicOes universitarias e quando
profissionais recem-graduados ressen-
tern-se pela falta de teoria e prâtica
em seus cursos ao enfrentarem seus
empregos?

Dentro do quadro colocado an-
teriormente, podemos acrescentar a
situacao atual do nosso local de es-
tudo, segundo os professores que
responderam as entrevistas da seguin-
te maneira:

Existe a obngacio de fazertantas ava-
liagOes e entregar as notas no Departa-
memo. Tambem nunca retied sobre as
avaliagaes, existem normas da univer-
sidade e eu apenas cumpro. Ni.o me
causa nenhurn problema seguir as
normas.

As avaliageies do curso de Educagao
Fisica sic) feitas quase que mecanica-
mente. Se exige um X de respostas e
se essas respostas forem satisAtOnas
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ao professor; o aluno e apmvado, caso
contrario, ereprovado.

Muitos acham que na avaliagio deve
se repetir tantas vezes umadetermina-
da aggo para receber uma nota.

No curso de Educacio Fisica, tem urn
ou dois professores que os alunos
cam, que nas provas as questdes repe-
tem-se, e tem um nOmero X de ques-
tc5es que des sorteiarn guar's as que väo
entrar na prova.

Concordo corn as normas de avalia-
gäo porque e/as sap bem aberras, exis-
te fiexibilidade. Quando o aluno näo
consegue fazer uma coisa que eu es-
tabelego, entgo avalio o rendimento
dele a partir de outros dins, porque
avaliagao e' aquela que se faz todos os
dial.

Ternos uma avahacio prkica adequa-
da ao movimento. Temos avail:a:0es
teOricas e de outs natureza como auto-
avaliacao, apresentaggo de trabalhos
etc, mas eu Igo tenho nogio exata de
como e realizada as avaliageies, meu
conhecimento e superficial.

As entrevistas corn os professores
mostraram que a situacao da avalia-
cao da aprendizagem no Curso de
Educacao Fisica possui varios proble-
mas, o que podemos observar nas
intimeras leituras que fizemos na rea-
lizacao deste trabalho. Ha professo-
res que fazem avaliacao por obriga-
ca. () conforme as normas da Univer-

sidade. Outro problema a que alguns
professores tern, como conceito
avaliacao, uma verificacao atraves das
provas, onde se utiliza ate mesmo a
metodologia do sorteio" para a ela-

boragao de suas avaliagóes, mostran-
do, ern nosso entender, um desres-
peito ao aluno e a educacao.

Nä° e discutido o nivel de apren-
dizagem dos alunos. Existe uma trans-
formacao da qualidade em quantida-
de por parte dos professores. Entre os
entrevistados, na maioria das vezes, a
prova e o instrumento mais utilizado
como tinico objetivo de classificar o
aluno. Existe tambem urn autoritarismo
muito grande por parte dos professo-
res, sendo que nao e dada oportuni-
dade ao aluno de se expressar. Todos
esses fatores que acontecem nesta
universidade reforcam o que foi
pesquisado na literatura.

A visäo dos alunos reforga as idei-
as dos professores sobre a situacao
atual da avaliacao no Curso de Edu-
cacao Fisica. Segundo eles:

Depende do professor, normalmente
cobrar o que foi dado em aula. Os pro-
kssores mais flexiveis fazem auto-a va-
!raga°.

Mensurado atra ves da nota no escore
de 0 a 10.

Avaliam sea resposta esti certa ou er-
rada, alguns levam para o lado subjeri-
vo. Mas, na maioria das vezes, eles
querem que a gente escreva o que eles
pensam. As vezes, a mesma questio
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avaliada de diferentes Comas em pro-
vas diferentes.

Procurando fazer uma analise quanti-
tativa do conhecimento memotizado.
Noventa por cento das disciplinas
medern somente a capacidade de me-
morizar o conteddo.

Basicamente, bem ortodoxa, tradicio-
nal e de nivel quantitativo. Os proles-
sores colocam varias formas
metodolegicas diferentes, mas na hora
da avaliagio prevalece o mitodo tra-
dicional.

Atraves de provas teOricas e praticas,
outros atraves da participagio, relate-
r-los, trabalhos, projetos e pelo cader-
no para ver se copiou toda a matina
(as gurias colocam florzinhas e
capricham bem no cademo para ga-
nhar uma nota melhor).

SO pornota e fiergiencia, nossa expe-
riencia fora docurso nao a avaliada. A
avaliapio a intik° ultrapassada. E um
colegao, extensio do segundo grau.

Segundo os alunos dessa univer-
sidade, as avaliacOes são feitas atra-
ves de provas, trabalhos e outras for-
mas, visando, na maioria das vezes, a
memorizacao de conteddos. Os alu-
nos relataram tambem que o que re-
almente vale na avaliagio e o que o
professor pensa, embora alguns con-
cedam alguma abertura, mas que é
considerada pelos alunos como " fal-
sa democracia", porque essa liberda-

de e somente ate onde o professor
determinar.

Outro fato que os alunos relata-
tarn é que a avaliacäo que tiveram na
escola é igual a da universidade, mos-
trando que o sistema de reproducao
esti funcionando perfeitamente.

Os alunos conseguem ver a ava-
hack somente como instrumento de
medida, mas isso, corn certeza, é re-
flexo de toda a formacao que tive-
tarn na sua vida escolar. Eles tambem
nao refletem (os professores nao es-
timulam a discussao) sobre as incoe-
rencias a que são submetidos, na ava-
liacao, pelos professores do. curso de
Educacao Fisica.

Como conseqdencia desses pro-
blemas que, was poucos,
desestruturando a educacio, Luckesi
(1995) adverte que

os dados educacionais nacionais re-
velarn que entre as 1000 criangas que
ingressam anualmente napimeira se-
ine do pnineiro grau, 560 nao sio, ao
final do ano, aprovadas para segunda
sine. Ou evadkam ou foram reprova-
das na escolandade. Isso quer dizer
que 56% da populacio escolar que
anualmente ingressa na primeira sine
do pnineiro grau nao chegam ao pata-
mar da sine seguinte. Dessas mil than-
gas somente 180 chegam ao final do
prirneiro grau e, aproximadarnente 7
ingressam na universidade (p.63).
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Luckesi (1995) entende ainda
que, dessa maneira, nenhuma inas-
tria capitalista sobreviveria corn tama-
nho insucesso, pois quebraria nos pri-
meiros dias. No entanto, dentro des-
sa mesma sociedade que, permanen-
temente busca a eficiencia, a escola
e de uma ineficiéncia invejavel! Essa
e, evidentemente, uma ineficiencia
que se torna eficiente, impedindo que
as camadas populaces tenham aces-
so ao saber.

Damke (1995), analisando a
questa° da avaliagao, refere-se tarn-
[Dem aos indices de reprovagao e eva-
sào. Enfatiza que, em geral, quando
os professores refletem sobre essa
questa°, as discussOes giram em tor-
no de qual procedimento utilizar para
reduzi-los. Segundo a autora, embo-
ra isso possa ter seu merit°, tern pou-
cas perspectivas de transformagao do
contexto, por se tratar de uma busca
desvinculada das causas reais do pro-
blema. Os professores, na maioria das
vezes, nao percebem o lugar que a
avaliagao ocupa no planejamento,
nem as funcaes cognitivas e sociais
que exercem. Damke chama a aten-
gas) para outra necessidade,
identificada por Paulo Freire durante
sua gestao como Secretario Munici-
pal de Educacao da cidade de Sao
Paulo. Entendem eles que os profes-
sores e os alunos devem ter lucidez
sobre o poder dos instrumentos e o

peso da avaliagao no processo pe-
dagOgico. Essa fato pode decidir, em
minutos, toda a vida dos educandos.

Isso nos leva a perguntar: A avali-
acäo e tarefa exclusiva do professor
ou compromisso de ambos, professor
e aluno? Superar as contradigóes exis-
tentes supi5e, necessariamente, altera-
Vies no sistema? Sem diwida, ampli-
armos tal discussao, a necessario. Ou
promovemos o debate sobre o tema
ou exacerbamos as relagOes de poder
e autoritarismo ja tao anunciadas na
avaliagao classificatOria. Mas, para
contrapor essa tentativa de mudanga
ao autoritarismo, existe todo um con-
texto que, ha decadas, domina a ma-
neira de avaliar. Hoffmann (1993)
mostra-nos onde se situam as resistén-
cias e contradigOes. Segundo ela,

a major resistencia dos professores
quanto a esse aspecto reside no faro
de que segue, ha muitas decadas, uma
pritica de provas gerais ao final dos
bimestres e semestres. Essa prkica, de
fato, inviabiliza qua/quer poss./bifida-
de do acompanhamento e do dialog°
ao qual nos refenthos. Tal pratica en-
tretanto, nab /hes deixa de ser onerosa
em tempo e esforgo. A maioria dos
professores despende um tempo ra-
zoavel em correcio de provas e atri-
buiOes de notas e conceitos a cada
periodo letivo. Entretanto, se tais pro-
vas e trabalhos sao realizados apOs
concluidos os segmentos do curdculo
ou vets o termino das au/as, 'kraal's
professores e alunos estabelecerdo o
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dialog° necessity°, A compreensio de
ambos sobre os significados de deter-
minadas respostas 4,.152).

Os professores dessa universida-
de identificam outros aspectos que
tambem impedem as mudancas, por
exemplo, trabalhar numa proposta
critico-emancipat6ria:

Encontraria muitos mecanismos de
defesa, pela prAtica histOrica que tern
os professores do curso de Educagio

Grande problema sio as mudangas
Mtnhsecas de cada professor.

Acho que toda a mudanga deve co-
megar pelos alunos, pois eles sAo os
gran des responsaveis pelas mudangas.
Mas e preciso instrumentalizar os alu-
nos tambem.

Esse processo é de difia implemen-
tacio, pois teremos que mexer corn
uma estrutura universitana que esti
defasada, desorientada e que nä° Az
questa° de melhorar:

As turmas sAo muito grandes. Se o pro-
fessor tivesse uma turma somente, ele
conseguina Azer isso.

Podemos notar que as resistenci-
as as mudancas estao presentes como
em todo lugar.

Em todas as alterageies o argu-
memo de quem nao quer modificar
é colocar sempre varios problemas,
mesmo quando muitos estao consci-

entes de que as coisas nao estao
acontecendo da melhor forma. Mas,
toda essa argumentacao que e feita
corn base no "eu acho que isso", im-

possibilita a mudanga, por isso, se re-
almente tivermos interesse em modi-
ficar, a preciso lutar pelas transforma-
cOes sociais e acreditar que e possivel
faze-las.

Os professores sabem que a avail-
ac..ao apresenta problemas, o que difi-
cultaria a mudanca. Entao a pergun-
ta é: Por que nao tentarmos modificar
a situacao? Nio é feito, talvez, por
comodismo, por medo? A maior par-
te da argumentacao a sem fundamen-
to e revelando que nao ha interesse
em modifica-la.

Outro ponto a ser discutido refe-
re-se aos problemas enfrentados pe-
los professores ao realizarem a avalia-
cao. Conforme lembra-nos Hoffmann
(1993), o problema da concepcao de
avaliagao, entre os professores, de-
monstra falta de clareza sobre as im-
plicacOes sociais da avaliagao corn a
pratica pedagigica.

Normalmente, o professor nao
leva em conta as implicacOes sociais
de uma reprovagão, os problemas
causados numa familia, a exposicao do
aluno perante aos seus colegas e
sociedade. Ao final desses fatores aca-
ba resultando na desisténcia do curso
por parte do aluno. N5.'o estamos de-
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fendendo aqui a aprovacao sempre,
mas o importante a que consigamos
ajudar o aluno a avancar no decorrer
do processo de ensino-aprendizagem.

Conforme Luckesi (1995), os
professores elaboram suas provas nao
corn o sentido de auxiliar o aluno na
aprendizagem, mas, muitas vezes,
corn a intencao de reprovar seus alu-
nos. Esses fatos possibilitam os mais
variados procedimentos como ame-
acas aos alunos, questOes corn urn
nivel de complexidade que nao foi
trabalhado, questOes corn duplo sen-
tido para confundir os alunos, mos-
trando, assim, um total desconheci-
mento do real valor e conceito de
avaliacao.

depoimento de um professor
mostra que tambern, a avaliacao
classificatOria esti presente.

Uma das coisas que eu quero dentro
da minha disciplina e separar aquele
aluno que sabe mais claquele que sabe
menos.

Eu preparo algumas questc5es que no
miximo30% dos alunos vdo acertar".

Analisando o papel autoritario e
disciplinador corn que se reveste essa
avaliacao e suas conseqaencias na
socializacao dos alunos e observan-
do os professores avaliarem,
Ohlweiler (1992) aponta que ha fal-
ta de criterios, ou mesmo utilizacao

de criterios arbitrarios. Os professo-
res e urn aluno confirmam, em suas
respostas, a existencia dessa situacao
no curso de Educacao Fisica:

Existe uma disformiciade muito gran-
de na forma como se passa a avafia-
glo no curso de Educacgo Fisica (Pro-
fessor).

Acho que deveria haver um mien.°
para a avaliacio, mas acho que
existe nenhum criterio no curso
Educagio Fisica ( Professor).

Nao existem nonnas de como r.zer a
avaliagio. 0 professor faz avaliagio
que e/e bem entende (Professor).

Conforme a onentacio official. Possi-
velmente tenha urn avaliaggo prdtica,
tecinca e uma oral (Professor).

A genre nao sabe nem os criterios Na
maiona das vezes, Azem terrorism°
corn a genre quando queremos a/go
chlerente (Aluno).

Como podemos verificar, existe
uma confusao muito grande, alguns
acham que existem criterios, outros
nao. Os depoimentos mostram que
existe uma falta de dialogo e de cla-
reza sobre as concepcOes, isso faz
corn que cada professor realize a ava-
liacao que considera que seja a mais
adequada. Esse fato so reforca a ideia
da falta de criterios e o autoritarismo
dos professores.
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Entendemos como falta de crite-
rios todo o tipo de avaliacio que nao
tern o objetivo de contribuir para o
processo de formacao do homem,
dentro de uma perspectiva de
emancipack, utilizando-se de crite-
rios autoritarios, sem relacao corn a
realidade do aluno e com objetivo de

puni-lo.

A avaliacao passa a ser urn ins-
trumento nas maos do professor para
hostilizar os alunos, exigindo-lhes
condutas variadas, ate mesmo aque-
las que sao totalmente irrelevantes.
Dessa forma, o autoritarismo faz corn
que o professor consiga do aluno a
conduta que ele desejar.

Os autores que estamos utilizan-
do reforcam as representacOes for-
madas durance nossa trajetOria aca-
démica: ha, de fato, autoritarismo na
avaliacio, e esse é urn mecanismo
disciplinador de condutas sociais.
normal utilizar, na escola, o expedi-
ente de ameacar os alunos corn o
poder da avaliagalo, caso as ordens
do professor nao sejam cumpridas.
Uma atitude de indisciplina sera tra-
tada corn urn castigo ao aluno como,
por exemplo, urn teste relampago ou
a advertencia de que, se nao resta-
belecerem a ordem social, sofrerao
as conseqiiencias nas pr6ximas pro-
vas. De urn instrumento de cresci-
mento do aluno a avaliacao passa a

ser urn instrumento de disciplina e
medo. E o que revela tambern esse
depoimento de urn aluno onde de-
nuncia tambern o autoritarismo dos
professores:

Se agentenaofezoqueelesquerema
gente fica matrado no curso e, naque-
la discipline, pode to prepararpara re-
pair algumas vezes.

Ao mesmo tempo, o professor
nao utiliza adequadamente o resul-
tado da avaliacao. Constata o resul-
tado, registra a nota no caderno de
chamada, bimestre por bimestre, fi-
nalizando a aprendizagem, mesmo
sendo insatisfatOria.

A avaliacäo é entendida como urn
processo classificatOrio, seletivo, onde
o professor evidencia a aprendizagem
atraves de suas diferentes etapas e
registra o resultado. Concordamos
corn Luckesi (1995) para quern, ao
constatar o conhecimento, sem tomar
qualquer outra decisao a nao ser re-
gistrar os resultados evidenciados, o
professor age como urn medico, que,
ao constatar uma pneumonia, regis-
tra detalhadamente todas as obser-
vac6es numa ficha e despede-se do
cliente, deixando tudo como esti,
dizendo-lhe para voltar depois de
quinze dias. Certamente esse paciente
ira piorar muito ou ate morrer. Sera
que admitimos essa atitude
classificat6ria do medico? Mas admi-
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timos pacientemente, ingenuamente,
a mesma atitude no ensino, sem o
menor constrangimento.

A avaliacao atual identifica-se
corn uma pratica que tern a fungi°
estatica de classificar urn objeto ou
urn ser humano dentro de um padrio
determinado. Do ponto de vista da
aprendizagem, podera ser definitiva-
mente classificado segundo urn con-
ceito qualquer, o que pouco auxilia
no crescimento do aluno.

Para Olhweiler (1992) a avalia-
gäo rao esti ligada somente ao meio
educacional. Ela faz parte do dia-a-
dia das pessoas. Freqiientemente de-
param-se fazendo julgamento de va-
lores a respeito de alguma coisa, de
alguma situagio da qual esti se fa-
zendo parte ou nio. Esses julgamen-
tos de valores podem ser considera-
dos processor avaliativos, informais,
pois eles incluem impressOes, envoi-
vem sentimentos baseados num ou-
tro referencial de valores puramente
pessoais.

Porem, o que acontece na vida e
na educacio e a chamada avaliacão
terminal, que significa que ela esti se-
parada do cotidiano do professor e do
aluno, e, o que a pior, o certo ou er-
rado e registrado, rotulando o aluno.
A nota a registrada e o aluno, mesmo
que venha a corrigir o erro, continua
sendo prejudicado pelo valor da nota,

que sera sempre dado atraves de uma
media. Nessa mesma perspectiva,
Luckesi ( 1995) afirma que

A questa(' do erro, da cu/pa e do casti-
go na pratica escolar esti bastante arti-
culada corn a questa(' da avaliacio da
aprendizagem. Esta, a medida que foi
dest4iiculada, ao /ongo do tempo, da
ektiva realidade da aprendizagem para
tomar-se instrumento de ameaga e
disciplinamento da personandade do
educando, passou a servir de suporte
para a imputagao de culpabihdade e
para decisao de castigo (p.58).

Ainda, segundo Luckesi (1995),
erro, especialmente no caso da

aprendizagem, näo deve ser fonte de
castigo, pois e suporte para a auto
compreensio, seja pela busca indivi-
dual "a medida que se pergunta como

porque errou", seja pela busca
participativa, a medida que um ou-
tro discute corn o aluno. Desse modo,
o erro nio a fonte para o castigo, mas
suporte para o crescimento. Nessa
reflexio, o erro a visto e compreen-
dido de forma dinamica, que possi-
bilita um novo rumo ao crescimento
que a visto como um caminho para

avanco e superagio das dificulda-
des do aluno.

Mas isso sup6e respeito pelo alu-
no. lnfelizmente, o respeito nem sem-
pre existe. E o que denuncia urn alu-
no ao afirmar:



Motrivhfincia

Muitos professores dio risada da nos-
sa cars quando erramos.

Alem do erro, outra contradick
que detectamos é a media. Da ma-
neira como é utilizada na educagao,
consideramos enganosa, pois ela
opera corn pequena quantidade de
elementos e, dessa forma, cria uma
forte distorcao na expressao da reali-
dade. Para demonstrar melhor como
a media apresenta problemas, dare-
mos urn exemplo de Luckesi (1995).
Urn piloto de aviao tira nota 10 na
decolagem, mas depois tira nota 4 no
pouso, dando media 7. Corn esse re-
sultado é aprovado. Mas quern teria
coragem de voar corn urn piloto nes-
sas condicOes?

0 grave, nessa histOria, a que o
pr6prio aluno se acomoda diante das
incoerencias do processo ao qual
submetido e que vem em prejuizo de
sua formacao. Ele entra no jogo do
professor: fazer aquilo que o profes-
sor quer que ele faca, independente
de suas necessidades e interesses, le-
vando o aluno a submissao. Segun-
do urn aluno:

Se a genre nao faz as coisas do jeito
deles, pode ter certeza que vai repetir
umas quantas vezes a disciplina.

A avaliacao faz parte do dia-a-dia.
Ao mesmo tempo em que fazemos,
estamos pensando, avaliando o que
esta sendo feito.

0 professor tern de acreditar que
o processo avaliativo é algo perma-
nente. E preciso assumir o compro-
misso principal da avaliacao, que e
de fazer corn que as pessoas, direta
ou indiretamente envolvidas em uma
agao educacional, escrevam a sua
prOpria hist6ria e gerem as suas pr6-
prias alternativas de acao.

Outro elemento e a transforma-
cao de qualidade em quantidade, o
que impossibilita o professor de diag-
nosticar a real situacao do aluno e,
conseqUentemente, impossibilita o
aluno de tomar consciéncia de sua
situack de aprendizagem, fatos es-
ses que significam dificultar o avanco
do aluno. Para Luckesi (1990) "isso
significa, por sua vez, uma atitude
antidemocratica em questao de ensi-
no" (p.51).

Tambem Chaui (1980) denuncia
que os professores nao tomam nenhu-
ma decisao frente aos resultados obti-
dos pelos alunos, a nao ser registrar
os conceitos ou notas. Nao sao anali-
sados os sucessos, a evolucao e a in-
terpretacao dos resultados. Estes re-
ferem-se somente a um niimero ou
conceito. Confirmando o pensamen-
to da autora, urn aluno afirma:

A gente faz a prom e a nota é fixada
no mural, e a avaliagio esti termina-
da, se pedir reldsio a nota diminui mais
ainda.
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Avaliacao nao e uma atividade de
urn sujeito isolado, nem uma simples
tecnica, mas urn ato politico-pedagO-
gico, produto de um tipo de socie-
dade, de uma determinada epoca,
objetivando a transformacão ou a
manutengão dessa sociedade. A ava-
liacao da aprendizagem, portanto,
nao e urn processo neutro, esta vin-
culada a uma ideologia politico-so-
cial. Implica uma determinada com-
preensao de mundo, de homem, de
sociedade, e essas concepciies deter-
minarao a visao de educacão, de
ensino, de aprendizagem, de movi-
mento e de Educacao Fisica, diz-nos
Bento (1987).

Esses conceitos de avaliacao, co-
locados por Bento, nortearao o pro-
cesso avaliativo, porem, e preciso re-
fletir sobre o ser humano que se quer
formar e ern que tipo de sociedade
desenvolvera, suas atividades. Corn-
pletamos essa ideia corn o pensamento
de Chaui (1980). Esta enfatiza que a
universidade e o professor deverao
fazer diretamente a reflexao, a anali-
se e a problematizacao da pratica
avaliativa. A falta de clareza sobre
essas concepcOes, por parte dos pro-
fessores, tern lido urn dos empecilhos
para construcao do conhecimento e,
conseqUentemente, nao tern contri-
buido de forma significativa para
melhoria da qualidade de ensino.
Quando falamos ern dar qualidade ao

ensino e fundamental que se faca urn
trabalho de reflexao do processo pe-
dag6gico. Nessa perspectiva Bento
(1987) afirma que:

sem urn trabalho de reflexao suficien-
temente aprofiindado mio epossivel a
avaliacao dos alunos e da atividade
pedagOgica do professor. E sem acorn-
panhamento permanence do ensino
nenhum professor consegue garantir
a melhoria da sua pritica pessoal
(p. 150).

Sem uma reflexao posterior acer-
ca das aulas e sem uma avaliacao
tica do pr6prio trabalho, verifica-se
imediatamente urn retrocesso dos re-
sultados ern todos os aspectos do en-
sino, da aprendizagem, da docencia,
da sua planificagao, preparacao e
realizacao.

Mas tambem ha professores que
tendem a atribuir a culpa exclusiva-
mente aos alunos. E, assim, esquece-
mos que, na maioria dos casos, as
causas das falhas no ensino devem
ser procuradas tanto no professor
como nos alunos. 0 professor deve
controlar e avaliar sempre os seus
pr6prios resultados pedagOgicos e a
sua realidade. Como diz Bento
(1987),

a hni de podercontnbuir para melhoria
da planificacio e realizacao do ensi-
no, constitui condicio necessith urn
tipo de refiexäo que Amite a and&
se do ensino a uma comparapio do
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objetivo e do resultado, a uma analise
das condigOes determinantes de suces-
sos e insucessos, de rendimento e
ta de rendimento (p.157).

No entendimento de Hoffmann
(1993), diner-se que o acompanha-
mento da producio de conhecimen-
to de urn aluno possa se dar a partir
de dados absolutamente precisos e
objetivos, atraves de instrumentos
tamente fidedignos, é negar o verda-
deiro sentido da educack. Se essa
uma relacao entre seres humanos,
racionais, afetivos, entao, implica, es-
sencialmente, a subjetividade dessa
aproximagio nos entendimentos e
desentendimentos advindos dessa
relacao. Uma relagao que exige
logo do professor e do aluno sobre
suas maneiras de compreenderem o
mundo.

Para isso, a avaliagao do desem-
penho tera que se basear em pressu-
postos te6ricos e metodol6gicos se-
guros, em opcOes e estrategias con-
venientes e adequadas. Mas, para
tentar modificar, trabalhando numa
proposta mais critica encontraremos,
corn certeza, muitas forgas contrari-
as. Devido ao medo e a acomoda-
cao, os professores acabam criando
varios mecanismos de defesa, as ve-
zes, ate mesmo fazendo terrorismo,
alem de transferir para outras pesso-
as as responsabilidades e todos os
problemas que estiverem ocorrendo.

Existe uma "prevencao" geral, como
podemos ver a seguir, nas respostas
dos professores.

Toda escola tern uma filosofia poh'ti-
co-pedagOgica, nao devemos pegar
uma cn'tico-emancipatOna e colocar
numa escola tradicional, so cam a
Educagio Fisica trabalhando. E pre-
cis° que a escola aceite como um todo
e trabalhe nessa perspectiva.

Como passar essa teona para a Edu-
cacao Fisica, pois Educagao Fisica é
diferente, porque lida corn movimen-
to, e esses autores lidam corn teona da
educagio.

Vejo um risco que no final do semes-
tre os alunos nao saibam nada.

Eu acho que as ideias do pesquisador
sio velhas.

A maior dificuldade que eu vejo, a que
esse pessod nio esti disposto a modi-
ficar sua mentalidade.

Por isso temos que esclarecer
melhor o que seria uma proposta crf-
tico- emancipat6ria.

Essa concepcao tem como obje-
tivo a qualidade sempre crescente do
ensino e deve buscar a qualificacao
constante e diramica do aluno e do
professor. 0 importante a que cada
urn decida clara e exatamente aquilo
que a importante e aquilo que pro-
cura; escolha o tipo de observacão e
documentacao que podera fornecer
mais dados naquele sentido, registran-
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do os dados mais significativos, esco-
lhendo, de antemao, other-jos que aju-
dem a decidir acerca da satisfacao ou
insatisfacio corn os resultados da

e encarando possibilidade de
melhoria em caso de resultados ne-
gativos.

Nessa concepcao, avaliar
acompanhar o processo de constru-
ca. () do conhecimento do aluno. 0
professor precisa estar atento, con-
tribuindo para o desenvolvimento do
aluno, compreendendo-o como urn
ser global, possibilitando-Ihe ampla
participagio a medida que a apren-
dizagem vai acontecendo.

0 que deve interessar ao profes-
sor, numa resposta, nao 6 se esti certo
ou errado e, sim, como o aluno che-
gou a tal resposta. 0 erro a parte
importante da aprendizagem, ji que
expressa uma hipOtese de elaboracao
de conhecimento, consistindo, por-
tanto, num erro construtivo. 0 que
o aluno faz e, por partes, it selecio-
nando e aperfeicoando novas estra-
tegias de acio que o levem a atingir
o sucesso nas tarefas propostas e nos
futuros desafios.

A avaliagio deve ser continua,
integrada ao processo global de ava-
liacäo do curso, de forma a verificar
virios momentos do desenvolvimen-
to do aluno. A ideia e dar enfase a
comparagao do aluno corn seu pro-

prio desenvolvimento, ao inves de
apenas comparar o seu rendimento,
em dado moment°, corn urn
parimetro externo.

Pelo exposto, compreendemos
que as atividades realizadas pelos alu-
nos necessitam ser acompanhadas e
apreciadas pelos professores de for-
ma sistemitica, pois elas fornecerao
informacOes que possibilitarao uma
melhor tomada de decisio frente ao
conhecimento.

Notas

1 Fonte: Jornal Nacional, Rede Globo,
Janeiro de 1996.

2 Fonte: Jomal do Almoco, RBS, Janei-
ro de 1996.
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