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APRESENTAÇÃO

Pensar a formação docente, as práticas pedagógicas e a pesquisa em educação 
emergem como tema central da Coletânea “Formação, Práticas e Pesquisa em 
Educação”, apresentada em três volumes. O volume um, aqui exposto, destacou, 
sobretudo, capítulos que versam sobre o eixo formação. No volume dois se destacam 
as práticas educativas e no volume três predomina o eixo pesquisas em educação.

Convidamos a todos a conhecerem os artigos enviados para o portfólio: 
No capítulo “A avaliação da aprendizagem no ensino superior e a formação 

docente: significados atribuídos por professores”, Maria Tereza Fernandino 
Evangelista e Alvanize Valente Fernandes Ferenc apresentam um recorte de uma 
pesquisa que buscou analisar os significados atribuídos à avaliação da aprendizagem 
por professores universitários de um curso de Licenciatura em Matemática. Já 
Siomara Cristina Broch, no texto “A escola básica na formação docente: percepções 
e reflexões sobre os estágios nos cursos de licenciatura”, apresenta e analisa as 
contribuições de gestores, coordenadores pedagógicos e docentes de Escolas de 
Educação Básica sobre as experiências realizadas por estagiários dos Cursos de 
Licenciatura em Ciências Biológicas e Matemática do Instituto Federal Farroupilha 
Campus Júlio de Castilhos no ano de 2011 a 2017.

Em “Representação social de docência para licenciandos participantes do PIBID 
do curso de ciências sociais UFRN/Campus Central”, Elda Silva do Nascimento 
Melo, Erivania Melo de Morais e Camila Rodrigues dos Santos relatam sua pesquisa 
destacando que a docência tem sido problematizada a partir de uma pluralidade de 
sentidos e para além de uma profissão de vocação, mas que precisa ser continuamente 
ressignificada por um exercício contínuo de formação e reflexão crítica. Américo 
Souza, em “A formação de professores de história na UNILAB: desafios e perspectivas 
para a preparação de um profissional para o Brasil e a África”, discute a elaboração 
e a execução do Projeto Pedagógico Curricular (PPC) do Curso de Licenciatura em 
História da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
(UNILAB), refletindo sobre os desafios e perspectivas de uma formação que visa 
preparar professores para atuar no Brasil, em Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 
Moçambique e Angola.

Já Flávia Abud Luz e Monica Abud Perez de Cerqueira Luz, no texto “A formação 
do docente em uma sociedade multicultural” trazem reflexões sobre a formação do 
professor voltada para uma educação multicultural, que valorize a cidadania e a 
diversidade, rompendo com antigos paradigmas eurocêntricos que trazem em seu 
bojo a discriminação, o preconceito e a exclusão social.  O capítulo “A importância da 
construção de uma aprendizagem significativa na formação inicial de professores”, 
de Miriam Eliane Olbertz e Thais Rafaela Hilger, discute sobre a importância da 
aprendizagem significativa na formação inicial.

Eudes Gomes Silva, Maria Amélia de Moraes e Silva e Marília Martina Guanany 



de Oliveira Tenório objetivaram analisar o modo como na prática do ensino superior 
vêm abordando a concepção de ensino no capítulo “O processo ensino aprendizagem 
sob a ótica do professor universitário: concepção do conhecimento, relação teoria-
prática e ensino-pesquisa”. “Teias de aprendizagem e o cultivo da cultura de qualidade 
no ensino superior”, de Maria da Apresentação Barreto e Elena Mabel Brutten Baldi, 
tem como objetivo levantar a percepção dos alunos quanto à participação em um 
trabalho de construção do conhecimento.

“A universidade para além do ensino: espaço de educação ambiental como 
ferramenta para a promoção da extensão e pesquisa acadêmica”, de Poliana de 
Sousa Carvalho e Edneide Maria Ferreira da Silva, destaca o resultado parcial das 
atividades desenvolvidas no Espaço de Convivência com o Ambiente Semiárido, 
localizado nas dependências internas da Universidade Federal do Piauí, campus 
Senador Helvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos. Já em “Avaliação de centro 
de interesses de pesquisas de mestrado e o desenvolvimento profissional docente” 
Carlos Jose Trindade da Rocha, João Manoel da Silva Malheiro e Odete Pacubi Baierl 
Teixeira trazem um recorte de um projeto de tese em Ensino de Ciências com o 
objetivo de avaliar o Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) através do centro 
de interesses de pesquisa de mestrandos na educação científica.

O capítulo “Avaliação de sistema na educação pública: regulação e controle”, 
de Maria Rita Santos da Silva e Selma Suely Baçal de Oliveira, é fruto de estudos 
teóricos, no âmbito de uma pesquisa de doutorado com abordagem qualitativa, que 
busca contribuir com a discussão sobre a avaliação de sistema na Educação Básica. 
No texto “Educação, formação de professores e escola na perspectiva da pedagogia 
histórico-crítica”, Magalis Bésser Dorneles Schneider, Janaina Santana da Costa 
Prado e Elizangela dos Santos Fernandes apresentam uma reflexão na perspectiva 
da Pedagogia Histórico-crítica do papel da educação, formação de professores e da 
escola.

Gilcéia Damasceno de Oliveira e Maiara Foli Severo visam compreender como 
o processo de formação do educador deverá fomentar um espaço de permanente
práxis reflexiva para contribuir com o processo de aprendizagem em “Formação
docente e a informática educativa”. Nesta mesma linha de pensamento, Nadja
Regina Sousa Magalhães, Andressa Graziele Brandt, Aline Aparecida Cezar Costa,
Luciana Gelsleuchter Lohn abordam a formação de professores na Educação em
Tempo Integral articulada às Tecnologias de Informação e Comunicação em “Os
saberes constituídos na formação de professores da educação em tempo integral á
luz tecnologias de informação e comunicação”.

No texto “Letramento e formação de licenciandos da UEMG – unidade Divinópolis/
MG” Elaine Kendall Santana e Silva , Ana Paula Martins Fonseca, Alessandra Fonseca 
de Morais, Ana Cristina Franco Rocha Fernandes, Geralda Pinto Ferreira, Fernanda  
Maria Francischetto da Rocha Amaral e Míriam Rabelo Gontijo tem como objetivo 
de apresentar pesquisa realizada sobre o letramento do professor em formação nos 



cursos de Pedagogia e Letras da UEMG - unidade de Divinópolis, por meio do Estágio 
Supervisionado. “As reflexões sobre o estágio supervisionado para os estudantes 
das licenciaturas do IF Baiano Campus Santa Inês/BA”, de Antonio Roberto Santos 
Almeida, Cândida Leci Alves Braga, Célia Amorim Santos Torres, Eliene Guimarães 
da Silva, Elizangela Silva dos Santos, Gilda Alves Santos, Maria Sônia Jesus Santos, 
Nilma Santos de Jesus, Railene da Silva Reis, Regina de Souza Santos, Ricardo 
Souza da Anunciação e Valdenice Costa de Souza, apresenta reflexões sobre o 
Estágio Supervisionado para os estudantes da licenciatura do IF Baiano Campus 
Santa Inês/BA.

Almir Tavares da Silva, autor do capítulo “Extensão e cinema: a temática dos filmes 
e sua proximidade com os assuntos das disciplinas”, disserta sobre uma experiência 
cuja origem foi um projeto desenvolvido em duas escolas da Educação Básica na 
cidade do Penedo/AL. O artigo “Consolidação da extensão no IFC - Campus Araquari: 
atividades entre 2012 e 2017” mostra um levantamento quantitativo das ações de 
extensão realizadas no campus por meio da análise dos cadastros existentes no 
mesmo e tem como autores Bruna Rubi Alves, Katia Hardt Siewert, Eduardo da Silva, 
Cristiane Vanessa Tagliari Corrêa, Fernanda Witt Cidade e Daniel da Rosa Farias. 
O capítulo “Calorização do magistério na educação infantil”, de Valquíria Pinheiro 
Silva e Emilia Peixoto Vieira, por sua vez, objetiva compreender como o município 
se organizou para atender a Lei do Piso e, consequentemente, a valorização do 
magistério.

“Boas práticas nas aulas de educação física no início da carreira docente”, 
escrito por Catia Silvana da Costa e Maria Iolanda Monteiro, é resultado do recorte 
de uma dissertação de mestrado em Educação, cujo objetivo consistiu em conhecer e 
compreender as práticas de uma professora de Educação Física iniciante e as fontes 
que influenciam na construção de seus saberes. “Percepções sobre a integração 
ensino-serviço-comunidade no estágio supervisionado de nutrição”, de Maria dos 
Milagres Farias da Silva e Annatália Meneses de Amorim Gomes, teve por objetivo 
geral analisar os saberes e as práticas da preceptoria em nutrição com enfoque à 
integração ensino-serviço-comunidade sob a óptica dos preceptores.

Matheus Enrique da Cunha Pimenta Brasiel, Cristiane Aparecida Baquim e 
Denilson Santos de Azevedo, em “O Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da 
Educação Básica (SIMAVE): novas perspectivas de avaliação em Minas Gerais”, 
destacam elementos que contextualizam o surgimento das avaliações externas no 
Brasil, bem como um breve panorama dos principais sistemas de avalição vigentes 
no país. Nilva Borba Girardi e Moacir Gubert Tavares, autoras de “Desenvolvimento 
profissional dos professores da educação básica de Rio do Sul-SC e municípios 
circunvizinhos: qual prioridade?”, relatam as diferentes etapas da pesquisa realizada 
no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, entre agosto de 2015 e julho de 
2016, cuja temática foi à formação de professores, com foco na formação continuada 
em nível de pós-graduação.



Ana Carolina Veras do Nascimento, Ana Paula de Souza Cunha, Gilmar Barbosa 
Guedes e Dante Henrique Moura, em “O ensino médio e as políticas educacionais 
brasileiras contemporâneas: uma análise do último decênio”, analisam o contexto de 
ampliação do direito à educação básica a partir de documentos legais brasileiros, 
a exemplo da LDB 9394/96. Já no capítulo “Base Nacional Comum Curricular: 
documento em processo”, Marialva Moog Pinto Adelcio Machado dos Santos e 
Circe Mara Marques analisam o processo de construção da Base Nacional Comum 
Curricular para a Educação Básica.

“O trabalho pedagógico e o repensar do currículo PROEJA na perspectiva de 
interdisciplinaridade” é o tema salientado por Maria Betânia Gomes Grisi, Maria 
Elisangela Lima dos Santos, Maria de Fátima Freire de Araújo, Raiduce Costa 
do Nascimento Lima e Roselis Bastos da Silva. Já “Educação profissional e as 
transformações no mundo do trabalho”, proposto por Adriane de Cássia Camargos 
Porto e Ivo de Jesus Ramos, tem como objetivo analisar como as alterações no mundo 
do trabalho necessitam que sejam realizadas reestruturações nos programas e no 
processo da educação profissional. Em sentido semelhante, Ana Paula de Almeida 
e Mariglei Severo Maraschin trazem o texto “O trabalhador-estudante dos cursos 
técnicos subsequentes do IFRS-Câmpus Ibirubá - o que buscam na EPT?”.

“A educação especial nos currículos dos cursos de Biologia/Ciências Biológicas 
(licenciatura) das Universidades Federais do Brasil” é tema de Darlan Morais Oliveira, 
Ana Amélia Coelho Braga, Fyama da Silva Miranda Gomes, Bruna Vasconcelos Oliveira 
Lô, Tayná Negreiros Ponath, Ada Marinho dos Santos, Josidalva de Almeida Batista, 
Josiane Almeida Silva, Alcicleide Pereira de Souza, Maria José Costa Faria, Henrique 
Silva de Souza e Alice Silau Amoury Neta. Maria Ludovina Aparecida Quintans e 
Adriano Robson de Andrade debatem um aplicativo que cria um cenário de novas 
possibilidades de aprendizagem para os deficientes visuais em “Implementação de 
aplicativo de acessibilidade como apoio a discentes com deficiência visual matriculados 
no curso de bacharelado em direito”. 

Nora Ney Fonseca Batista, Norma Suely Chacon e Rozilda Ferreira Lins 
Cavalcante destacam a “Formação docente frente à perspectiva da  educação 
inclusiva na Escola Municipal Professor Ulisses de Góis”. O capítulo “Processos de 
ensino e aprendizagem e a sua relação com transtornos mentais de estudantes de 
uma instituição de ensino superior”, de Estela Maris Camargo Bernardelli, objetivou 
pesquisar a relação entre os transtornos mentais desencadeados em estudantes 
universitários e processos de ensino e aprendizagem de um curso superior em uma 
universidade pública.

“A saúde do professor frente a sua prática profissional” foi o foco de abordagem 
de Ana Carolina de Athayde Raymundi Braz, Adriane de Lima Cardeal, Juliana Gomes 
Fernandes, Rafael Mendes Pereira, Roberta Ramos Pinto, Suellen Priscila Ferreira 
Alves e Tatiane Romanini Rodrigues Ferreira. Também nesta linha, Ana Paula Martins 
Fonseca, Alessandra Fonseca de Morais, Ana Cristina Franco Rocha Fernandes, 



Elaine Kendall Santana e Silva, Geralda Pinto Ferreira, Fernanda  Maria Francischetto 
da Rocha Amaral e Míriam Rabelo Gontijo desenvolveram o texto “um estudo das 
condições de saúde dos professores do ensino médio da rede estadual de ensino de 
Divinópolis – MG”. “Análise ergonômica em posto de trabalho de instituição de ensino 
em Campina Grande-PB” foi a temática escolhida por João Victor Sales da Nóbrega, 
Daniel Oliveira de Farias, Rickson Pierre Tiburcio da Silva, João Pinto Cabral Neto e 
Cássia Pereira dos Santos.

Por fim, “Diversidade religiosa no âmbito escolar: conceito e / ou preconceito” 
de Ana Marli Souza Lima e Francisca Maria Coelho Cavalcanti teve como objetivo 
relatar as experiências vividas na pesquisa de iniciação científica realizada em 
escolas públicas da cidade de Manaus com adolescentes do Ensino Médio buscando 
conhecer quais religiões transitam no ambiente escolar; quais os conceitos dos 
escolares sobre as religiões e refletir se os alunos têm conceitos ou preconceito com 
religiões diferentes das suas.

O livro do volume um dispõe de diferentes perspectivas sobre a formação docente 
(e áreas afins), tecendo significativas contribuições para a Coletânea “Formação, 
Práticas e Pesquisa em Educação”. Essa diversidade de temáticas demostra a 
versatilidade da abordagem da pesquisa em Educação, levando-nos a (re)pensar 
sua abordagem na contemporaneidade.

 Desejamos a todos uma ótima leitura! 

Profª. Drª. Natália Lampert Batista
Santa Maria/RS, 2019
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RESUMO: Apresentaremos neste trabalho 
um recorte de uma pesquisa desenvolvida na 
Universidade Federal de Viçosa. Esta pesquisa 
aborda a temática das avaliações externas em 
larga escala, empreendidas pelo Estado para 
aferir a qualidade do ensino das escolas. Nesse 
estudo, buscaremos apresentar elementos que 
contextualizam o surgimento das avaliações 
externas no Brasil, bem como um breve 
panorama dos principais sistemas de avalição 
vigentes no país. O objeto de análise de nossa 
pesquisa foi o Sistema mineiro de avaliação 
e equidade da educação básica (SIMAVE), 
composto pelo Programa de Avaliação da 
Alfabetização (Proalfa) e Programa de Avaliação 
da Rede Pública da Educação Básica (Proeb).  
O Simave a partir de 2015, quando houve 
a troca do grupo gestor do estado de Minas 

Gerais, passou por mudanças, como a inserção 
de novos anos avaliados no Proeb, aplicação 
em um único dia, resultados de estudantes com 
deficiência, de escolas indígenas e atendimento 
socioeducativo incorporados às médias gerais, 
além de um enfoque na equidade, surgindo 
novos indicadores, além de ter uma maior ênfase 
pedagógica, promovendo uma aproximação 
entre as avaliações externas e internas. Após 
a análise de diversos documentos e discursos 
ao longo da pesquisa, compreendemos que a 
maneira de se pensar a avaliação deste novo 
grupo gestor responsável pela educação pública 
de Minas Gerais é diferente da forma pensada 
pelo grupo anterior. Portanto, ainda que o modo 
de pensar sobre as avalições no estado esteja 
no campo do discurso, compreendemos que 
Minas Gerais, atualmente, possui um modelo de 
avaliação menos competitivo e mais equitativo.
PALAVRAS-CHAVE: SIMAVE; Avaliações 
Externas; Políticas de Avaliação.

THE EVALUATION SYSTEM AND EQUITY 
OF BASIC EDUCATION OF MINAS GERAIS 

(SIMAVE): NEW PERSPECTIVES OF 
EVALUATION IN MINAS GERAIS

ABSTRACT: We will show in this work a piece 
of a bigger research developed in the Federal 
University of Viçosa. This research approaches 
the theme of external evaluations in large scale, 
made by the state to measure the quality of the 
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teaching in schools. On this study, we intend to present elements that contextualize the 
rising of external evaluations in Brazil, as well as a brief panorama of the main current 
evaluation systems in the country. The object of our analysis was the evaluation system 
and equity of basic education of Minas Gerais (SIMAVE), composed by Literacy’s 
evaluation program (Proalfa) and the Public schools basic education evaluation program 
(Proeb). From 2015, when there was a change of the administrator group of Minas 
Gerais, Simave has passed through some changes, as the insertion of new evaluated 
grades in Proeb, application made in only one day, results of students with deficiencies, 
indigenous schools results and social and educational attendance incorporated to the 
general mediums, aside from focusing on equity and coming up with new indicators. 
Moreover, they had a greater pedagogical focus, promoting an approximation of the 
external and internal evaluations. After analyzing different documents and discourses 
during this research, we understand that the way of treating the evaluation of the actual 
administrator team is different than the previous one. Thus, even though the way of 
thinking about evaluations in the state may be on the discourse field, we understand 
that Minas Gerais has currently a less competitive and equal evaluation model. 
KEYWORDS: SIMAVE; External evaluations; Evaluation policies. 

1 |  INTRODUÇÃO

A pesquisa aqui apresentada tem foco em uma temática que tem ganhado 
destaque nos debates em torno das políticas públicas educacionais emergentes no 
cenário brasileiro: as avaliações externas, que são empreendidas pelos governos 
federal, estaduais e municipais, além do Distrito Federal, para determinar a qualidade 
do ensino da Educação Básica. Conforme Afonso (2009), nas últimas décadas, 
os países capitalistas ocidentais têm implementado as políticas de avaliação, de 
prestação de contas e de responsabilização (accountability) que 

foram ganhando certa imunidade às concepções político-ideológicas dos governos, 
disseminando e homogeneizando muitos dos seus efeitos, como se essas mesmas 
políticas ganhassem o seu verdadeir76to sentido situando-se acima das realidades 
culturais, políticas, econômicas e educacionais nacionais (AFONSO, 2009, p. 17). 

Tal tendência homogeneizadora, por sua própria natureza ideológica, tem 
corroborado as próprias ações avaliativas, aumentando a sua eficácia legitimadora, 
ficando “difícil desocultar os interesses, demandas e funções que lhe subjazem” (Op. 
cit.). Freitas (2016) defende que haja uma outra concepção de responsabilização, 
sendo ela baseada na participação e na colaboração dos principais atores da escola, 
compreendendo que as avaliações são importantes balizadoras das políticas públicas, 
mas são somente o começo da conversa, e, se inseridas em políticas inadequadas, 
perdem a utilidade que têm e se convertem em algozes da escola pública e do próprio 
magistério (FREITAS, 2016, p. 128).

A partir da reestruturação dos modos de produção capitalista que se intensificou 
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no último quartel do século XX e que correspondeu ao processo de flexibilização do 
trabalho na cadeia produtiva, o mercado de trabalho deixou de demandar por um 
trabalhador desqualificado da linha taylorista. A partir de então, passou-se a exigir 
um profissional polivalente, comprometido com os interesses defendidos por sua 
empresa e com capacidade de modificar-se constantemente em função dos avanços 
da tecnologia. Assim, essa mudança fez com que houvesse alterações tanto nas 
relações de trabalho, bem como no setor educacional, que passa a formar os alunos 
para as competências e habilidades, oferecendo um ensino mais técnico, voltado para 
atender às lógicas de mercado. Dessa forma, a educação passa a ter preocupação 
com a formação desse trabalhador flexível, adquirindo importância de natureza 
distinta na qualificação da força de trabalho. 

A partir do final da década de 80 do século XX, repercutindo um movimento 
existente, especialmente vindo dos Estados Unidos da América e de alguns 
países da Europa, iniciaram-se as reformas educativas objetivando atender as 
orientações expedidas pelos diversos organismos internacionais que intermediavam 
o financiamento da Educação Básica na América Latina, em especial, o Banco 
Mundial, a UNESCO, dentre outros. Assim, a Educação Básica brasileira passou a 
ser objeto de avaliações externas, inicialmente apresentadas como necessárias para 
o monitoramento do desempenho de seus estudantes em testes padronizados, onde 
seria possível fazer comparações entre redes e escolas (ALAVARSE, et. al, 2013). 
Portanto, 

esse quadro avaliativo ganhou densidade com a criação do Saeb no início dos 
anos 1990, fruto de algumas iniciativas de avaliação patrocinadas pelo Ministério 
da Educação (MEC). As avaliações externas, apesar de se constituírem num dos 
traços do conjunto das reformas educacionais implementadas desde a década 
de 1980, foram, também, marcadas por vicissitudes, por conta de diferenças de 
objetivos e papéis no contexto dessas reformas, bem como por resistências a esse 
tipo de avaliação (ALAVARSE et. al, 2013, p. 16).

Desse modo, no Brasil, o Estado começou a avaliar o desempenho de seus 
estudantes a partir da implantação de modelos de avaliação em larga escala, que, 
além de avaliar, permitem elaborar rankings de todo o sistema educacional. Seguindo 
a mesma lógica do Saeb, os estados e alguns municípios passaram a criar seus 
sistemas de avaliação, inspirando-se no sistema criado pelo governo federal, e 
também buscando caminhos próprios, mas, de certa forma, relacionados com as 
iniciativas desenvolvidas no âmbito Federal. 

Com as avaliações externas, de um lado, centralizam-se os processos avaliativos 
e, de outro, descentralizam-se os mecanismos de gestão e financiamento, tornando-
os meios destinados a “otimizar” o produto esperado: os bons resultados no processo 
avaliativo. Debater sobre o tema das avaliações externas não é tarefa simples, 
por se tratar de um tema abrangente, que levanta acaloradas discussões entre os 
que defendem diferentes pontos de vista. Dada a tamanha importância que esta 
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problemática tomou nas políticas públicas educacionais, é fundamental que sejam 
desenvolvidas pesquisas que pretendam investigar a composição desses modelos 
de política presentes nas escolas públicas, contribuindo para o debate desta área de 
pesquisa.

2 |  AS AVALIÇÕES EXTERNAS NO BRASIL: DO SAEB AOS SISTEMAS ESTADUAIS 

DE AVALIAÇÃO

O uso das avaliações externas no Brasil aconteceu em meio ao contexto da 
descentralização e democratização da educação básica, no qual, especialmente a 
partir da década de 1980, grande parte da população historicamente excluída da 
escola passou a compor e frequentar as salas de aula. 

A descentralização da educação ocorreu no Brasil a partir do processo de 
municipalização do ensino fundamental. Na década de 1980, houve o incentivo de 
participação dos municípios, em programas de parcerias, multiplicando os convênios 
entre Estados e Municípios, com vistas ao transporte de alunos, a merenda escolar, 
as construções escolares, começando a municipalização do ensino pré-escolar. A 
Constituição de 1988, promulgada após a redemocratização do país, deu destaque a 
universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo. No artigo 
211, parágrafo 2º, a Constituição propõe que os “municípios atuem prioritariamente 
no ensino fundamental e pré-escola” (BOTH, 1997). 

Assim, de acordo com Penin e Vieira (2002, p. 13), a escola sofreu mudanças 
relacionando-se com os momentos históricos do período, pois “sempre que a sociedade 
defronta-se com mudanças significativas em suas bases sociais e tecnológicas, 
novas atribuições são exigidas à escola”. Em 1990, é instituído o SAEB, pelo estado 
brasileiro, gerando informações e diagnósticos que possibilitaram a elaboração e 
monitoramento de políticas públicas voltadas para a Educação Básica, colocando 
a avaliação externa no centro irradiador da política educacional (INEP, 2016). As 
principais razões oficiais para a implementação deste sistema são apresentadas por 
Freitas (2005, p. 7):

Os motivos (declarados) para que o Estado buscasse “medir, avaliar e informar” 
foram diversos no percurso 1930-1988. Primeiro, essas práticas foram tidas como 
necessárias porque se prestariam a conferir e verificar resultados frente a objetivos 
da educação nacional, proporcionando a aplicação da ciência para “formar a 
consciência técnica” no âmbito escolar, posto que condição necessária à expansão 
e à melhoria da educação. A seguir, tais práticas propiciariam ao Estado central 
“conhecer a realidade” e fazer “diagnósticos” com o que, em lugar de acentuar-
se a regulação pela via legal, seriam fornecidas “indicações e sugestões” para a 
qualificação da expansão do atendimento, da administração escolar e do ensino. 
No momento seguinte, “medir, avaliar e informar” foram práticas consideradas 
importantes para a instrumentação da racionalização, da modernização e da tutela 
da ação educacional. Logo a seguir, os motivos para recorrer a essas práticas se 
reportaram às tarefas de reajustar a regulação estatal e de criar uma cultura de 
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avaliação no País.
 

Atualmente, as avaliações externas estão presentes nos mais diferentes níveis 
e contextos. No âmbito internacional, temos a avaliação do Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (PISA). Já no âmbito nacional, temos o SAEB; o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM); Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA), além de no âmbito estadual, os sistemas próprios dos estados 
brasileiros, como é o caso do Estado de Minas Gerais com o Simave. Tal sistema 
mineiro, vem sendo aplicado anualmente em escolas das redes estadual e municipal, 
e tem como principal objetivo “oferecer indicadores educacionais que ajudem os 
profissionais da Secretaria de Estado da Educação a avaliar a eficácia e a equidade 
de seu sistema de ensino” (MINAS GERAIS, 2015, p. 8).

Seguindo a mesma lógica do Saeb, os estados e alguns municípios passaram a 
criar seus sistemas de avaliação, inspirando-se no sistema criado pelo governo federal, 
e também buscando caminhos próprios, mas, de certa forma, relacionados com as 
iniciativas desenvolvidas no âmbito Federal. Atualmente, os Estados Brasileiros e 
o Distrito Federal vêm valorizando as políticas de avaliação, criando seus próprios 
sistemas avaliativos da aprendizagem. Das 27 unidades federativas, 24 (88,9%) já 
apresentam sistema próprio de avaliação, sendo que apenas os estados de Santa 
Catarina, Roraima e Amapá não criaram seus sistemas estaduais de avaliação, 
conforme demonstrado na figura 1, a seguir. Entre esses sistemas estaduais de 
avaliação, alguns se encontram desativados, como é o caso do Sistema de Avaliação 
da Educação do Estado do Rio de Janeiro, que deixou de ser aplicado em 2016, devido 
a acordos assinados entre o governo do Estado e os sindicatos dos professores.

3 |  O SISTEMA MINEIRO DE AVALIAÇÃO E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

No Estado de Minas Gerais, os alunos dos diversos níveis da Educação Básica 
das escolas públicas são periodicamente submetidos a diversas avaliações externas, 
tanto de âmbito federal quanto estadual. No âmbito estadual, o estado possui o 
Simave, criado no ano de 2000, foi elaborado com o objetivo de fazer diagnósticos 
para entender as dimensões do sistema público de educação do Estado e buscar 
seu aperfeiçoamento e eficácia. O Estado de Minas Gerais é um dos pioneiros em 
implementar um sistema próprio de avaliação, já que

até a criação do Simave, o Brasil não tinha uma tradição de avaliação destinada 
a verificar o desempenho dos estudantes nas diferentes etapas do percurso de 
aprendizagem. A partir do Simave, avançamos muito e, hoje, foram construídos, 
pelo Governo Federal, outros indicadores e instrumentos, como a Prova Brasil, que 
avalia todas as crianças do 5º e 9º ano no país inteiro, além disso o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e o Exame Nacional do Ensino Médio 



Formação, Prática e Pesquisa em Educação Capítulo 22 211

(Enem) (MINAS GERAIS, 2014, p. 9).

O Estado também é pioneiro em outras políticas no campo da educação, 
que depois difundiram-se no restante do país, como o oferecimento do Ensino 
Fundamental em nove anos, onde os alunos ingressavam com 6 anos no 1º ano 
de ensino. Historicamente, este estado também foi um dos primeiros a propor uma 
reforma na sua rede pública de ensino, como aponta Oliveira (2000, p. 245), 

com a frase Minas aponta o caminho, o governo de Minas Gerais anunciou, no início 
dos anos noventa, as mudanças que transformariam o sistema público estadual de 
ensino como uma grande reforma, capaz de elevar os patamares de qualidade e 
eficiência da educação para o próximo milênio. A reforma da educação em Minas 
Gerais veio, desde então, sendo indicada como experiência prática e objetiva das 
formulações e propostas que, no início dos anos 90, ocuparam as tribunas políticas 
e os debates acadêmicos. 

Segundo Franco, et. al. (2017, p. 137), a primeira avaliação educacional 
em Minas Gerais foi realizada em 1988, envolvendo apenas o Ciclo Básico de 
Alfabetização (CBA). Mais tarde, nos anos noventa, o estado de Minas Gerais já 
criava um programa de avaliação. Durante o governo de Hélio Garcia (1991-1994), 
foi implantado um programa de reformas no Estado e, em 1991, foram realizados 
os primeiros estudos, visando ampliar as pesquisas e implantar um programa de 
avaliação educacional. O esforço deu origem, em janeiro de 1992, ao Programa de 
Avaliação do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, instituído pela Secretaria 
de Educação em conformidade com a Constituição Estadual (1989) (FRANCO, 2017, 
p. 138). 

Dessa forma, como as políticas educacionais implementadas na década de 
1990, compreendemos que a criação deste novo modelo de avaliação proposto 
pelo Simave pôde influenciar outros sistemas estaduais a repensarem suas práticas 
avaliativas, pois

com o intuito de avançar no seu sistema de avaliação, Minas criou um novo desenho 
para o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública - Simave, 
cujos contornos se alinham às avaliações nacionais e ampliam a abrangência das 
informações do desempenho alcançado pelos alunos. (MINAS GERAIS, 2016, p. 3) 

  

O Simave, que atualmente é composto por dois programas: pelo Programa de 
Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e Programa de Avaliação da Rede Pública da 
Educação Básica (Proeb). O Proalfa é uma avaliação anual e censitária para alunos 
do 3º ano do Ensino fundamental para avaliar o desempenho dos estudantes em 
procedimentos de Leitura. Já o Proeb avalia competências expressas pelos alunos 
do Ensino Fundamental e Médio em Língua Portuguesa e Matemática. As provas 
abrangem toda a rede pública – escolas estaduais e municipais (AGÊNCIA MINAS 
GERAIS, 2017). 
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Até o ano de 2014, no Estado de Minas Gerais, os resultados obtidos pelas escolas 
estavam atrelados às políticas meritocráticas, como o “prêmio de produtividade”. 
Esse prêmio, mais conhecido como “14º salário”, foi um incremento remuneratório 
concedido apenas aos professores e servidores das escolas estaduais, em função de 
seus resultados nas avaliações do Simave. Em entrevista realizada com a, até então, 
Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, professora Macaé Evaristo, foi 
apontado que essa política de bonifi cação de resultados, na gestão 2015-2018 do 
Estado de Minas Gerais, signifi cou acabar com o plano de carreira dos professores, 
e que “nossa opção foi na perspectiva de reconstruir no plano de carreira dos 
professores. Nós fi zemos um acordo com os professores. O professor faz jus a uma 
perspectiva de carreira”. Até então o estado de Minas Gerais não pagava para os 
professores o piso salarial, dessa forma o atual governo optou pelo pagamento desse 
piso salarial em detrimento às bonifi cações obtidas via desempenho em avaliações 
externas.

No ano de 2015, quando houve a troca do comando do governo estadual de 
Minas Gerais, até então comandado pelo Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB), para o Partido dos Trabalhadores (PT), o Simave passou por algumas 
alterações, como o nome, que era “Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 
Básica” e passou a se chamar “Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da 
Educação Pública”, com o slogan “Nenhum estudante a menos e todos aprendendo 
mais”, que se assemelha  aos vinculados, por parte das organizações e sindicatos 
dos trabalhadores, após a queda do governo Dilma, em 2016, intitulado “Nenhum 
direito a menos”. Na fi gura 1 a seguir, temos uma ilustração do slogan utilizado pelo 
Simave.

Figura 1: Novo slogan adotado pelo Simave: Nenhum estudante a menos e todos aprendendo 
mais!

Fonte: Site da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Acesso em: 14 dez. 2016.

 O novo Simave parece estar alinhado com as políticas de avaliação do Governo 
Federal, além de estar comprometido para que os profi ssionais de educação possam 
se apropriar dos resultados, revertendo em ações pedagógicas, como aponta a 
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secretária estadual de educação, Macaé Evaristo, 

O desafio agora é pensar mecanismos para que os profissionais da educação 
e as escolas se apropriem do processo de avaliação, dos seus resultados e 
principalmente tenham uma visão de cada um dos estudantes, para que possam 
compreender melhor esses resultados e, portanto, produzir respostas a partir 
dessas avaliações. Também é importante que o Simave possa ser compartilhado 
com as famílias, permitindo-lhes acessar esses dados. É preciso ainda fazer um 
acerto entre as esferas de governo, pois o Simave hoje não pode ser pensado 
isolado, mas no contexto de uma política nacional de avaliação do sistema de 
ensino. No momento, mantemos um diálogo profícuo com o Governo Federal 
buscando maneiras de articular o sistema estadual com avaliações nacionais 
para evitar duplicidades de esforços. A partir daí, poderemos trabalhar mais na 
apropriação dos resultados pelos profissionais, assessorar melhor as escolas no 
entendimento do que está sendo avaliado e pensar intervenções para a melhoria 
da aprendizagem (MINAS GERAIS, 2015, p. 7).

 
Em entrevista realizada no dia 05 de julho de 2016 em Belo Horizonte - MG, onde 

foi apresentado aos gestores das escolas estaduais o “novo Simave”, a secretária 
estadual de educação, Macaé Evaristo, aponta que 

Os resultados são abertos e cada escola vai ter acesso ao seu resultado. Esse 
ano, não temos mecanismos para produzir comparações com os anos anteriores, 
pois mudamos toda a dinâmica da avaliação. O importante é que cada escola se 
aproprie do seu resultado e pense uma melhoria a partir do que foi apresentado, 
que cada escola olhe para ela mesma e faça uma proposta de como ser melhor” 
(SEE/MG, 2016)

 

Assim, “não devem ser feitas comparações com os resultados anteriores obtidos 
pelas escolas. O que a escola deve fazer é se apropriar dos resultados e desenvolver 
estratégias e ações para avançar” (SEE/MG, 2016). Foi noticiado no site da secretaria 
estadual de educação, no dia 06 de maio de 2016, “a nova concepção de Avaliação”, 
em que

A Secretaria de Estado de Educação inaugurou em 2015 nova concepção de 
avaliação dos estudantes e das escolas, pautada no compromisso com a promoção 
da equidade e com a redução das desigualdades educacionais.  A proposta 
implementada visa promover uma mudança de cultura na avaliação, que leve as 
comunidades escolares a discutirem suas próprias potencialidades, sem provocar 
disputas competitivas de ranking. E implantar um novo paradigma que estimule a 
cultura de participação, de contribuição dos resultados de forma que cada escola 
compreenda sua realidade, entenda como está inserida em seu contexto social e 
que, a partir da sua realidade, busque alternativas de melhoria da aprendizagem 
(SEE/MG, 2016).

Outras mudanças ocorridas no Simave são de ordem técnica, como a inserção 
de novos anos avaliados no Proeb. Passa-se a dar um enfoque na equidade, 
surgindo novos indicadores, além de ter uma maior ênfase pedagógica, promovendo 
uma aproximação entre as avaliações externas e internas (MINAS GERAIS, 2015).  
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Nos quadros 1 e 2 podemos observar algumas mudanças do antigo (até 2014) 
para o novo Simave (a partir de 2015), tanto na avaliação do Proalfa quanto Proeb, 
respectivamente. 

Até 2014 A partir de 2015
DESENHO DO TESTE

Modelo único de caderno ou modelos

com variação na posição dos itens

16 modelos de cadernos diferentes, com 20 
itens cada

80 itens na composição total dos cadernos

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO
Itens parcialmente lidos pelo(a)

professor(a) aplicador(a)

Autonomia do respondente, ou seja, itens 
não lidos pelo(a) professor(a) aplicador(a)

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Resultados de estudantes com deficiência 

e de escolas indígenas divulgados 
separadamente

Resultados de estudantes com deficiência 
e de escolas indígenas incorporados às 

médias gerais

Quadro 1: As mudanças do Proalfa
Fonte: Minas Gerais, 2015.

Até 2014 A partir de 2015
ETAPAS E PERIOCIDADE

5° e 9° anos do Ensino Fundamental

e 3° ano do Ensino Médio avaliados

anualmente

5°, 7° e 9° anos do Ensino Fundamental e 1° 
e 3° anos do Ensino Médio, sendo que em 

anos de aplicação da Prova Brasil, o 5° e 9° 
anos não são avaliados pelo Simave

DESENHO DO TESTE
26 modelos de cadernos com 39 itens

para cada disciplina avaliada (Língua

Portuguesa e Matemática)

21 modelos de cadernos com 26 itens

para cada disciplina avaliada (Língua

Portuguesa e Matemática)
PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicação em dias diferentes, para cada

disciplina avaliada (Língua Portuguesa e

Matemática)

Aplicação em único dia, das disciplinas

avaliadas (Língua Portuguesa e

Matemática), seguindo a aplicação da

Prova Brasil
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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Resultados de estudantes com

deficiência, de escolas indígenas e

atendimento socioeducativo divulgados

separadamente

Resultados de estudantes com

deficiência, de escolas indígenas e

atendimento socioeducativo incorporados às 
médias gerais

Quadro 2: As mudanças do Proeb
Fonte: Minas Gerais, 2015.

 Quanto a essas mudanças apresentadas nos quadros anteriores, nos parece 
que o governo de Minas Gerais está pensando em otimização de recursos e sobre 
tudo de mobilização das escolas. Quando se altera a avaliação para um único dia, 
pode estar minimizando os problemas e custos com logística para a aplicação da 
avaliação. Sem falar que um dia de avaliação na escola pública altera todo seu 
funcionamento, como proibição de uso espaços como quadras esportivas, não só 
por quem está fazendo às provas, mas as demais turmas também. A aplicação do 
SIMAVE em dia único, se assemelha à avaliação do ENEM.

 Ao incorporar os resultados de estudantes com deficiência, de escolas 
indígenas e atendimento socioeducativo incorporados às médias gerais, mostra de 
fato os resultados reais de toda uma rede, sem que haja exclusão de nenhum dado 
de estudante matriculado na rede pública de ensino, sem esconder os estudantes 
que muitas vezes já é “excluído” da escola em dias de avaliação. Outro ponto a se 
destacar é a inserção da avaliação nos 1° e 3° anos do Ensino Médio, sendo que em 
anos de aplicação da Prova Brasil, em que o 5° e 9° anos não são avaliados pelo 
Simave. Isso além de mostrar um uso mais consciente dos recursos públicos, visto que 
os estudantes já serão submetidos à uma avaliação nacional, com a mesma escala e 
com matriz de referência próximas às do Simave, pode-se a partir de agora pode-se 
conhecer como o estudante se encontra no início do ensino médio e durante o ensino 
fundamental, podendo se pensar em estratégias e planos de ação para recuperar 
esse aluno ainda quando ele está matriculado nessa etapa de escolarização, não 
ficando o resultado da avaliação apenas restrito a uma melhora da rede, mas sim algo 
para ser utilizado de maneira mais imediata.

4 |  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA REFLETIR

A escola pública é hoje o locus onde se aplicam diversas avaliações externas 
e para onde retornam os dados após serem processados e analisados pelo próprio 
Estado avaliador, o que nos faz questionar se os profissionais que atuam nestes 
estabelecimentos de ensino  realmente se veem como sujeitos desse processo e 
como empreendem ações no sentido de se adequarem às novas exigências, ou 
seja, se são puramente ações de “engajamento” à lógica do ranqueamento e do 
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produtivismo, ou se tal lógica pode  se traduzir em um repensar da prática pedagógica 
investigativa, com efeitos positivos sobre a qualidade da educação ofertada aos 
estudantes (BAQUIM e BRASIEL, 2015).

Macaé Evaristo sinaliza que “por ser um sistema já consolidado, o Simave 
deve apontar pistas para a sua própria reestruturação. Portanto, o momento é de 
avaliá-lo para fortalecê-lo e transformá-lo, a fim de que atenda à realidade do sistema 
educacional de hoje” (MINAS GERAIS, 2015, p. 7). Assim, nos parece que o modo de 
se pensar a avaliação deste novo grupo gestor responsável pela educação pública 
de Minas Gerais é, aparentemente, diferente do anterior, tendo agora um modelo de 
avaliação menos competitivo e mais equitativo. 

Agora é preciso dar tempo para que tais mudanças no sistema apresentem 
resultados, “avaliar resultados na educação, nós precisamos de prazos. Mas nossa 
aposta é que estamos construindo, interferindo em condições objetivas que, de 
fato, podem alterar a qualidade da educação” (SANTOS, 2017). Além disso, para 
que ela não se torne uma política “zig-zag”, é preciso que essa política tenha uma 
continuidade, ou seja, mesmo que o atual grupo gestor não permaneça no próximo 
mandato eleitoral, é necessário dar continuidade ao que já vem sendo realizado 
nesses últimos quatro anos, desde a implementação do novo Simave. 

Consideramos, que os resultados das avaliações externas devem ser usados 
como norteamento para as políticas públicas educacionais, objetivando a melhoria 
da qualidade de ensino oferecido nas escolas públicas do país. Avançar em direção 
a uma educação socialmente referenciada requer, antes de tudo, um repensar 
sobre qual escola queremos, para qual população e para qual aluno. Não serão as 
metas projetadas que farão surgir práticas construtivas e emancipadoras, mas sim o 
verdadeiro compromisso político para com aqueles que têm na escola pública o único 
caminho para a afirmação da sua cidadania.
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