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AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR NO BRASIL: 
QUALIDADE DO TRABALHO ACADEMICO EM QUESTAO 

RESUMEN: 

EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN 

BRASIL: CALIDAD DEL TRABAJO ACADEMICO 

Este articulo intenta po/emizar sabre po/i
ticas, conceptos y pnicticas de Ia eva/uaci6n 
de Ia ensenanza superior que est{m siendo 
imp/ementadas en Brasil, sabre todo, a partir 
de Ia decada de los 90. Las diferentes modali
dades y mecanismos de eva/uaci6n implican 
cambios significativos en Ia cu/tura acade
mica, en e/ trabajo docente, en Ia gesti6n de 
las instituciones, en las definiciones curricu
/ares y, sabre todo, en Ia estructuraci6n del 
campo de Ia educaci6n superior. 

Palabras claves: educaci6n, calidad, evaluaci6n, 
cultura academica, ractica. 
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ABSTRACT: 

HIGH EDUCATION EVALUATION IN BRAZIL: 

QUALITY OF ACADEMIC WORK 

This article intends to discuss the politics, 
concepts and practices of the high education's 
evaluation, that is being implemented in Brazil, 
from the 90s decade. The different modalities 
and mechanisms of evaluation imply signifi
cant changes in the academic culture, in the 
teaching work, the management of the institu
tions, curricular definitions and, over all, in 
the organization of the high education fie/d. 

Key words: education, quality, evaluation, aca
demic culture, practice. 

RESUMO: 0 artigo busca prob/ematizar as po/iticas, concepr;oes e praticas e de avaliar;iio da 
educar;iio superior que vern sendo imp/ementadas no Brasil, sobretudo a partir da 
decada de 1990. As diferentes modalidades e mecanismos de avaliar;iio implicam em 
mudanr;as significativas na cu/tura academica, no traba/ho docente, na gestiio das 
instituir;oes, nas definir;oes curricu/ares e, sobretudo, na estruturar;iio do campo da 
educar;iio superior. 

Palavras chaves: educa~ao, qualidade, avalia~o. cultura academica, pratica. 

INTRODUCAO 

0 presente texto tem como base uma pesquisa interinstitucional em fase de execuyao, 
com o objetivo analisar as implicayoes do sistema de avaliayao do ensino superior 
brasileiro no que se refere ao desenvolvimento institucional e ao trabalho academico. 

A pesquisa e desenvolvida, sob minha coordenayao, por professores e alunos dos programas 
de p6s-graduayao da Universidade de Brasilia (UnB), Universidade Federal de Goias (UFG), 
Universidade Estadual de Goias (UEG), Centro Universitario de Brasilia (UNICEUB) e 
Centro Universitario de Anapolis (Unievangelica). 

A pesquisa afrrma a sua relevancia pela centralidade que a avaliayao vem ocupando 
no conjunto dos sistemas educacionais em todos os seus niveis e modalidades de ensino. 
Tendo sido instituida a partir da metade da decada de oitenta nos Estados Unidos, Franya, 

1 Fonseca, Marilia, Programa de postgrado en Educaci6n, Universidad de Brasilia, Brasilia DF, Brasil. 
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Rolanda, Suecia e Inglaterra, a avali"''iio institucional estendeu-se na decada seguinte para 
diversos pa!ses em desenvolvimento. Organiz"96es intemacionais como a OCDE, e a 
Orealc/Unesco desenvolveram amplos programas de avalia9iio, neste caso, como diagn6stico 
comparative intemacional, e, portanto, como sustent"''iio para a tomada de decislies polfticas, 
em nivel de na~Oes ou mesmo de regiOes mais amplas, como a America Latina. 

A inten9iio da pesquisa e aprofundar o conhecimento no campo da avalia9iio da 
educa9iio superior, destacando o que de fato acontece no cotidiano de gestiio e de produ9iio 
do trabalho acadSmico. Para tanto, busca refletir sobre as implic"''lies da avalia9iio em 
institoi96es publicas e privadas da regiiio Centro-Oeste, analisando a vincula9iio avalia9iio
gestiio, avalia9iio-fmanciamento, avalia9iio-currlculo, avalia9iio-processo de ensino-aprendi
zagem e avalia9iio-trabalbo docente e discente. 

0 grupo de pesquisadores parte do ponto de vista de que as diferentes modalidades e 
mecanismos de avalia9iio implicam em mudan9as significativas na cultura academica, no 
trabalbo docente, na gestiio das institoi¢es, nas defmi¢es curriculares e, sobretudo, na 
estrotura9iio do campo da educa9iio superior. Por essa raziio, a avali"''iio e urn processo 
complexo, cujos resultados tern gerado rea96es diferenciadas ou mesmo conflitantes por parte 
da sociedade brasileira. Alguns afirmam o seu impacto positive no redimensionamento do 
ensino superior, na forma de adequa96es curriculares e de melboria do corpo docente. Outros 
apontam para o efeito negative da sua dimensiio competitiva e discriminadora, na forma de 
classifica9iio interiustitucional. 

Como pressuposto basico, o grupo considera que a avali"''iio institucional niio deve 
ser reduzida a medidas de determinados produtos para utiliz"''iio da burocracia estatal. E 
precise considerar que, em sua propria formul"''iio, os programas de avalia9iio referem-se 
recorrentemente ao prop6sito de estimular a qualidade e a eqllidade do ensino. Por seu 
intermedio, espera-se que sejam produzidas inform"96es objetivas sobre o sistema, o que 
permite a tomada de decislies pollticas no nfvel do Estado e a reestrutura9iio do fmancia
mento da educa9iio. Admite-se ainda que a avalia9iio extema e urna questiio em debate e que 
muitos siio os desafios a serem superados para que as propostas de avalia9iio atinjam os 
objetivos proclamados: seja no sentido de subsidiar o redirecionamento das politicas publicas 
de educa9iio ou no sentido de provocar mudan9as qualitativas no desempenho das institui96es 
avaliadas. 

Como ponto basico para a analise do lema, levou-se em considera9iio ainda a pro
pasta oficial do governo brasileiro, que evoca para si a missiio de articular de forma coerente 
concep96es, objetivos, metodologias, priiticas, agentes da comunidade academica e de 
instiincias do governo. A constru9iio deve ser assuruida coletivamente, com informa96es para 
tomadas de decisiio de cariiter polftico, pedag6gico e admiuistrativo, melboria institucional, 
auto-regnla9iio, emancipa9iio, eleva9iio da capacidade educativa e cumprimento das demais 
fun96es pliblicas. 

A despeito de sua aropla dissemina9iio como urn dos itens nucleares da politica edu
cacional brasileira, a avalia9iio do ensino superior corre o risco de ser tomada como urn fim 
em si mesma, caso s<tia ignorada a sua complexidade conceitual e eropirica. Neste caso, limita
se a estabelecer compara96es, serviudo simplesmente ao prop6sito de gerar competi9iio entre 
institoi96es. Este e urn risco que pode criar situa96es constrangedoras para aquelas cujo 
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desempenho tenha sido desfavoravel. Pode ainda gerar resistencia por parte dos atores 
envolvidos na constru9Ao da a9Ao que se quer avaliar, prejudicando o seu compromisso com 
o proprio processo avaliativo e, conseqiientemente, com a qualidade das inform~oes levan
tadas. 

A questoo que se coloca e como implementar urna proposta de avaliayoo na pers
pectiva de dar relevo aos significados das info~6es. Nesse sentido, o que prevalece e a 
finalidade da avaliayiio, que pode ser defmida pelo enfoque te6rico-conceitual que a sustenta, 
pelo significado das info~6es que se coletarn para o Estado e para a sociedade, enfim, 
pela sua importnocia e implicayoes para os destinatarios. 

Os estudos produzidos no campo da avaliayoo mostrarn que esta pode ser compreen
dida por diferentes significados. Dependendo da finalidade, a avaliayiio pode ser orientada 
qualitativarnente, valorizando o processo realizado pela propria instituiyiio e buscando criar 
condiyoes para que ela trabalbe diferentemente com a diversidade institucional. Outros se 
reportarn a resultados padronizados, valorizarn o produto das a96es implementadas e 
recorrem il avaliayiio externa, utilizando-se de recursos quantitativos para avaliar o 
desempenho institucional; enfim, inscrevem-se na fun9iio regnladora do Estado. HO, portanto, 
pontos niio consensuais que se referem il definiyiio dos pr6prios objetivos, il fixayiio das 
estrategias e instrumentos adotados e, ainda, a polemica quanto a divulga9iio dos resultados. 
A abrangencia da avaliayoo e outro ponto em debate. Ha urn impasse na seleyoo da 
representa9iio e dimensoo da popula9iio que melbor retrate a realidade do ensino, alteruando
se entre uma avaliayoo por arnostra ou censitaria (Barreto e Pinto, 2000, Maluf, 1996). 

A utilizayoo dos resultados tambem e ponto de questionarnento. Embora nos 
discursos oficiais dos responsaveis pelos sistemas avaliativos afirme-se que a intenyoo nno e 
gerar competi9oo entre as institui96es e entre professores, a realidade mostra o contrlirio. 0 
ranking interinstitucional passa a ser inevitavel, podendo criar situayoes embarayosas para a 
instituiyiio e seus alunos, caso o desempenho nAo tenba sido favoravel. Da mesma forma, 
urna proposta de avali~iio niio pode encerrar suas atividades com a divulgayiio dos resultados 
que, per se, niio geram as transfo~6es em dire900 ii melboria da qualidade das atividades 
educacionais. Uma proposta coerente deve levar il construyoo de urna cultura avaliativa de 
cariiter permanente e formativo, capaz de oferecer subsidios para a tomada de decis6es na 
perspectiva da qualidade. Implica, portanto, que a reflexiio coletiva sobre o significado das 
informa96es colbidas pela avalia9iio supera em importincia os dados propriarnente ditos. 

Os docurnentos oficiais brasileiros produzidos pelo Ministerio da Edocayiio deixarn 
claro que a relevincia da avaliayoo institucional estii em relayoo direta com a qualidade da 
educayiio superior. Seja na modalidade de auto-avali~oo institucional ou de avali~iio 

extema, na forma de exames voltados para quantifica9oo dos resultados da aprendizagem de 
estudantes, a avali~iio e utilizada como medida de qualidade do ensino, da pesquisa, da 
extensAo e da gestiio academica, nas instituiy6es de ensino, alem de se constituir em urn dos 
instrumentos utilizados para administrar o sistema nacional de ensino superior e em urn dos 
critc!rios para a defmiyiio das regras do seu financiarnento. 

Portanto, e preciso atentar para 0 uso que OS gestores das instituiy6es avaliadas, assim 
com os seus docentes, fazem das inform~6es obtidas nas avalia96es. Se a avaliayiio tern sua 
justificativa na qualidade do ensino, niio pode prescindir de intervenyoo, seja por parte do 
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Estado ou do proprio nucleo da gestae institucional. Se a avalia9iio niio for segoida por 
medidas concretas para o redimensionamento das atividades institucionais, toma-se apenas 
urn instrumento de contrule do sistema, sem compromisso com a melhoria da qualidade 
apregoada no discurso oficial. 

A questiio que se quer destacar e que a avali~iio institucional niio deve ser reduzida a 
medidas de determinados produtos para utiliza9iio da burocracia estatal. Em sua propria 
formula9iio, os programas de avali~iio referem-se recorrentemente ao prop6sito de estimular 
a melhoria as qualidade e a eqiiidade do ensino. Por seu intermedio, espera-se que sejam 
produzidas inforfua96es objetivas sobre o sistema, que permitam a tomada de decis6es 
politicas no nivel do Estado, a reestrutura9iio do financiamento da educa9iio e, intemamente, 
no ambito das institui¢es, urna mudan9a de cultura no tocante a articula9iio entre avalia9iio e 
qualidade das atividades academicas. 

UMA BREVE RETROSPECTIVA SOBRE A AVALIACAO 
DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

No Brasil, a avali~iio da educa9iio iniciou-se como polltica estatal nos anos de 1980. 
No decorrer da decada, em virtude do crescimento de cursos superiores e da matricula no 
setor pliblico, a avalia9iio despontou como urna forma de se tentar assegurar a qualidade do 
ensino. Em 1983, o Ministc!rio da Educa9iio implementou o "Programa de Avalia9iio da 
Reforma Universitltria" que aplicou questionArios em alunos e dirigentes das institui¢es para 
verificar o impacto da Reforma Universitltria definida pela Lei n• 5.540/68. 0 projeto 
governamental dispunha, dentre outras medidas, que os resultados da avaliaviio fossem 
utilizados como referencia para o proprio financiamento da educ~iio superior, inclusive 
distribuindo recursos especiais para os chamados Centros de Excelencia. A proposta niio foi 
bern recebida pela comunidade acadSmica e niio alcan9ou legitimidade necessAria para a sua 
implementayiio. (Brasil. MECIINEP, 2003, p. 17) 

N a inicio da decada de 1990, foi criado o Programa da Avalia9iio Institucional das 
Universidades Brasileiras, que logrou grande adesiio das institui96es pelo seu cariiter partici
pative e auto-avaliativo. Boa parte dessa aceita9iio do Programa deveu-se a emase conferida a 
autonomia das Universidades, que puderam conceber e planejar os seus projetos de avalia9iio 
institucional com amplo envolvimento da comunidade universitltria. No periodo que se 
segoiu, o Programa perdeu for9a pela instaura9iio de urn novo governo e de novas pollticas 
educacionais. 

Em 1995, o Brasil definiu urn conjunto de mudan9as para gerar o que se chamou de 
"Reforma do Estado". Foram implementadas iniciativas voltadas para a promoviio de 
mudan9as no aparato burocriitico, cujo objetivo central era imprimir eficiencia ao setor 
publico. Uma das a¢es prioritltrias foi a descentraliz~iio administrativa, pela qual seriam 
transferidas fun96es da burocracia central para estados e municipios e para as denominadas 
organiza96es sociais, ditas publicas niio estatais. Para evitar qualquer risco de enfraque
cimento institucional do Estado, em decorrencia da transferencia de suas fun96es, foram ado
tadas medidas reguladoras, capazes de impedir que a exacerb~iio da autonomia no processo 
de descentraliza9iio conflitasse com as metas govemamentais. No docurnento oficial: ''Plano 
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Diretor da Reforma do Aparelho do Estado", justificou-se a avaliayiio extema dos diferentes 
setores do governo como instrumento para garantir a capacidade do Estado de imp1ementar 
de forma eficiente as politicas publicas descentralizadas, ou seja, a "governanya" (Brasil. 
Mare, 1995) 

Para responder as finalidades da reforma do Estado, o setor educacional sofreu urn 
processo de descentralizayno em todos os nlveis e modalidades, sendo transferidas para as 
administrayoes locais a responsabilidade pela eficiencia e eficacia do ensino. A avaliayiio 
educacional ganhou evidencia por meio da ado9iio de diversos programas nacionais, desde o 
nivel fundamental ao superior. 

A partir dal, a avaliayno do ensino superior tomou-se objeto de destaque, sendo 
contemplada com politicas, ayoes e estudos especlficos com diferentes objetivos. De urn !ado, 
o Plano N acional de Educayiio estabelecia a institui9iio de urna nova racionalidade do sistema 
de ensino superior, tendo em vista urna expansiio mais acelerada do nlimero de estudantes e 
instituiy(jes. De outro, !ado, sugeria a implantayiio de nlicleos de estudos na area de avaliayiio 
em universidades e centros de investiga~ao, forma~ao e capacit~io de recursos humanos e a 
produyiio de pesqnisa aplicada para subsidiar a qualidade educacional. 

0 novo sistema de avaliayiio privilegiou o ensino de gmduayiio, articulando-se forte
mente a polltica deliberada de expansiio do ensino superior que foi pmticada no pals, 
notarlamente na esfera privada. Justificava-se o crescimento do setor privado pelas limitayoes 
oryarnentarias do govemo para a expansiio da esfera pliblica. Nesse contexto, a avaliayiio, 
segundo os pronunciamentos oficiais do Ministerio da Educayiio, teve a incumbencia de zelar 
pela qualidade dos cursos e das instituiy6es, impondo uma "cultum de aprimorarnento" 
(Brasil/MEC, 2003 ). 

0 Ministerio divulgava arnplarnente, a cada ano por meio da midia os resultados do 
Exarne Nacional de Cursos, baseados em rankeamento, o que arnpliou a competiyiio interins
titucional, sobretudo entre as institui96es privadas, o que gerou uma 16gica de disputa 
inerente ao campo cientifico-universitario. 

A partir de 2003, urn novo Govemo eleito instituiu a Comissao para apresentar 
proposta de modlficayiio do sistema de avaliayiio da educayiio superior. 0 trabalho dessa 
Comissao culminou, em 2004, com a aprovayiio da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que 
criou o Sistema Nacional de Avaliayiio da Educayiio Superior (Sinaes). Tal sistema e formado 
por tres componentes principais: a avaliayiio das instituiy6es, dos cursos e do desempenho 
dos estudantes. 0 Sinaes pretende avaliar os aspectos que girarn em tomo do ensino, da 
pesqnisa e da extensiio, verificando a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a 
gestiio da instituiyiio, o corpo docente, as instalayoes e varios outros aspectos. 

0 Sinaes afirma em seus principios que "a educa9iio e um direito e um hem publico, 
entende que a missiio plib/ica da Educa9iiO Superior e formar cidadiios, profissional e 
cienti.ficamente competentes e, ao mesmo tempo, comprometidos com o projeto social do 
Pais" (Brasil/MECIINEP, 2003). Dispoe-se a realizar urna analise diagn6stica, apresentar 
propostas para a reformulayno das pollticas de avaliayiio e regu!ayno, valorizar as instituiy6es 
de educayiio superior e afirmar a irnportiincia do Estado na melhoria da qualidade da edu
cayiio superior. 
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0 atual sistema evoca para si a missiio de articular de forma coerente concepyoes, 
objetivos, metodologias, praticas, agentes da comunidade acadSmica e de instiincias do 
govemo. A construyiio deve ser assurnida coletivamente, com informayoes para tomadas de 
decisiio de carater politico, pedag6gico e administrativo, melhoria institucional, auto-regu
layiio, emancipayiio, elevayiio da capacidade educativa e cumprimento das demais funyoes 
publicas (Brasil!MECIINEP, 2003 p.82). 0 Sinaes deve ainda articular duas dimens6es 
importantes: a) avaliayllo educativa propriamente dita, de natureza formativa, voltada para 
aurnentar a qualidade e as capacidades de emancipayiio; e, b) a regulayiio e o credencia
mento. 

Concretizado em tres macro-ayiies, o Sinaes preconiza a ocorrencia de urn amplo 
programa de auto-avaliayiio das instituiyoes, a ocorrencia de urn Exame Nacional de 
Desempenbo Discente (Enade) e urn programa de verificayiio das condiy6es de oferta de 
ensino, abordando aspectos que giram em tomo do ensino, da pesquisa e da extensio, 
verificando a responsabilidade social, o desernpenbo dos alunos, a gestiio da instituiyllo, o 
coipo docente, as instalayoes, entre outros aspectos. 

0 Enade tern o objetivo de aferir o rendimento dos alunos de gradua9iio niio somente 
em termos dos conteUdos disciplinares, como ocorria no antigo Exame N acional de Cursos. A 
inovayiio consiste em avaliar a aprendizagem na forma de aferiyiio de competencia e 
habilidades dos estudantes. Para tanto, conta com urna serie de etapas e instrumentos que se 
complementam: auto-avaliayiio institucional, avaliayllo externa, Enade, avaliayiio das con
diyoes de ensino e instrumentos de informayllo ( censo e cadastro ). 0 ex arne e realizado por 
amostragern e a participayiio dos estudantes constara no seu hist6rico escolar, ou, quando for 
o caso, sua dispensa pelo Ministc!rio da Educayiio. 0 Ministc!rio seleciona a amostra dos 
alunos habilitados a fazer a prova a partir da inscriyiio, na propria instituiyiio de ensino 
superior. 

As informay6es siio preenchidas pelas Institui96es via formulano eletrilnico, 
possibilitando a analise previa da situayllo dos cursos e facilitando a verificayiio in loco. Este 
formuJ.ario e composto por tres grandes dimens6es: a qua!idade do COipO docente, a 
organizayiio didatico-pedag6gica e as instalayoes fisicas, com Snfase na biblioteca. As notas 
atribuldas pela comissao de avaliayllo da area levam em conta as dimens6es acadSmicas, 
profissionais e pessoais. Todos os docentes selecionados integram o banco de dados oficiais, 
e podem ser contatados de acordo com as necessidades do cronograma de avalia96es. A 
intenyiio e que as informa96es obtidas sejam utilizadas pelas instituiyiies de ensino superior, 
para orientayiio da sua eficiicia institucional e efetividade acadSmica e social; pelos 6rgiios 
govemamentais para orientar pollticas publicas e pelos estudantes, pais de alunos, institui96es 
acadSmicas e publico ern geral, para orientar suas decis6es quanto a situayiio dos cursos e das 
institui96es. 

0 processo de seleyllo dos avaliadores observa ainda o curriculo profissional, a 
titulayiio dos candidatos e a atuayiio no programa de capacitayllo, a partir de urn cadastro 
permanente disponlvel no site do Ministc!rio, o qual recebe inscri96es de pessoas interessadas 
em atuar no processo. Para a devida implernentayllo do processo, os avaliadores recebern urn 
guia com orientay6es de conduta/roteiro para o desenvolvimento dos trabalhos e participam 
de urn programa de capacitayiio que tern por objetivo harmonizar a aplicayiio dos critc!rios e o 
entendimento dos aspectos a serem avaliados (BRASILIMECIINEP, 2003 e 2005). 
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CENARIO ATUAL: CONCEPC0ES EM DISPUTA 

101 

A avali"''lio da educaylio superior no cenArio atual apresenta-se sob perspectivas 
distintas, indicando debates e posiv6es que traduzem o horizonte politico e te6rico-metodo-
16gico em que esta e concebida e conceituada no llmbito da gest!io academica e administrativa 
das instituivoes. A avalia9iio entendida como um conceito abrangente e polissemico, ceria
mente vincula-se a compreenslio do alcance do papel dessas instituiv6es na estreita rel"''iio 
como Estado. 

Grosso modo, pode-se afrrmar que tendencias opostas balizaram o debate academico 
na area nos ultimos anos: uma, que tern por fmalidade blisica a regulaylio e o controle 
centrado em instrumentos estandardizados e, outra, voltada para a emancipayiio por meio de 
mecanismos e processes avaliativos aut3nomos e que promovam a compreensio e o 
desenvolvimento institucional. A primeira abordagem assume vArias tipologias, sendo 
conhecida, dentre outras, como avaliavlio centralizadora, funcional, contabil, operacional, de 
resultados, enfim, de cunho pragmatico. A segunda, por sua vez, recebe fundamentalmente as 
designayiies de avali"''lio formativa, participativa, efetividade social e cientifica, enflm de 
conho emancipat6rio {Afonso, 2000; Dias Sobrinho e Ristof!; 2000; Domingues e Oliveira, 
2000). Atualmente, observam-se tentativas de pensar e implementar sistemas de avali"''iio 
que sejam ao mesmo tempo emancipadores, no sentido do desenvolvimento das instituiv6es, 
e regulat6rios, tendo em vista o papel do Estado no controle da expansiio com qualidade. Em 
certa medida, esse e o esfor9o que vern sendo empreendido no Brasil por meio do Sistema 
Nacional de Avalia91io da Educaylio Superior (Sinaes), desde de 2004. 

A funvlio social que a educayiio superior exerce em uma sociedade e expresslio dessa 
mesma sociedade, uma vez que esse nlvel de ensino e permeado por praticas sociais 
antagonicas. Na visiio de Ozga (2000) a avali"''iio cumpre quase sempre, nas relaviies 
capitalistas, o papel estrategico na disseminaviio de valores e fmalidades de mercado que 
consubstanciam processos de gest!io de natureza contabil e/ou de "economiz"''iio" da 
educayiio. Portanto, nessa vislio pragmatica, as instituivlles de ensino superior devem 
desempenhar o papel de agencias prestadoras de servi9o e de prepara9iio de miio-de-obra para 
o mercado de trabalho. Essa compreensiio implica em uma 16gica de eflciencia e eflcacia 
institucional que e, em geral, acentuada por um modelo de avali"''iio centrado em 
instrumentos de regul"''iio e controle que buscam a padroniz"''iio e a mensuraviio da produ9iio 
academica. Ou seja, modelos de avalia9iio estandardizada que enfatizam os resultados e os 
produtos, favorecendo a perspectiva do Estado avaliador e controlador. 

Por outro !ado, na perspectiva formativa e emancipat6ria, a avaliayiio niio cumpre 
apenas o papel de controle, regulayiio e mensllf"''lio da eflciencia institucional, mas apresenta
se como 16gica indutora do desenvolvimento instituciona~ que se quer auronomo, e da pro
movlio dos atores envolvidos no processo de produvlio academica. Nesse sentido, a avaliaviio 
busca a melhoria da institui9iio e dos processos de gestlio no seu interior por meio da 
humanizavlio do trabalho academico. Desse modo, compete as diferentes institui9iies de 
ensino superior e particularmente as universidades, o desenvolvimento das fun9oes indisso
ci!lveis de ensino, pesquisa e extensiio, sem subsmnlr-se a uma 16gica de mercado. 

Assim, a discusslio acerca da avali"''iio nlio se restringe ao processo avaliativo em si, 
mas a compreensiio do contexto em que este se insere no llmbito das reformas educacionais e 
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no das mudan9as politicas e economicas mais amplas. Ou seja, a avalia9iio niio fica restrita a 
mens~io de suas tradicionais func;Oes de pesquisar, ensinar e pres tar servic;os, mas envolve 
tambc!m as dimens6es pedag6gicas, sociais, ideol6gicas e gestionilrias do processo avaliativo. 
Tal compreensiio e importante na medida em que permite situar a avali~iio "como um dos 
eixos estruturantes dos politicos educativos contemporaneos" (Afonso, 2000; Dias Sobrinbo, 
2000; Dias Sobrinbo e Ristaff, 2000). 

DIMENSOES FUNDAMENTAlS NO ESTUDO SOBRE 
A AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR 

A problematica aqui desenvolvida indica que siio muitos os desafios a serem 
superados para que as propostas de avalia9iio que se desenvolvem em larga escala, atinjam os 
objetivos proclamados: seja no sentido de subsidiar o redirecionamenta das politicas publicas 
de educa9iio ou no sentido de provocar mudan9as qualitativas no desempenbo das IES. 

De modo geral, as ana!ises sobre a avaliaviio da educ~iio superior em curso no Brasil 
indicam que e precise considerar algumas dimensoes fundamentais. A primeira diz respeita 
aos objetivos e valores desenvolvidos pelos mecanismos e programas de avaliayiio. Fica cada 
vez mais evidente que o sistema de avalia9iio pode implementar, paulatinamente, urn 
processo de economiza{:do da educ~il.o que altera objetivos, valores e processes educativos. 
0 processo de altera9iio dos objetivos e valores no campo educacional pode, ainda, por em 
discussiio os fins da avaliaviio e o projeto de sociedade em constru9iio. Concretamente, o 
sistema de avalia9iio pode estar comprometido com a educafiio para a democracia ou com 
uma educa9iio para o mercado. lsso significa; por urn !ado, adotar valores articulados com o 
direita, com a justi9a social e com a solidariedade ou por outru, com a fun9iio utilitarista da 
educa9iio -ressignifica9iio da Teoria do Capital Hurnano-, traduzida, mormente, pelos 
valores de competitividade, produtividade e eficiencia. (Frigotto, 1995) 

A segnnda dimensiio refere-se a amplia9iio do poder de regulayiio do Estado sobre as 
instituiv6es mediante a redefiniviio da autonomia didatico-cientifica e do padriio de qualidade 
para criaviio e funcionamento de cursos e a model~iio da gestiio e da produ9iio do trabalbo 
acadenrico das instituiv6es. A avaliaviio gera, portanto, novo tipo de relacionamento com o 
Estado, pautando-se por maior autonomia ou por maior subordinac;io. 

A terceira dimensiio a ser considerada no estudo da avaliaviio e da compreensiio dos 
novos processes de gestiio uuiversitilria, de organiza9iio do trabalbo docente e de forma9iio. 
Na Ultima decada, a educ~iio superior vern passando por mudanyas que indicam ajustes 
estruturais em consoniincia com as transformay6es na sociedade contemporiinea. Nurn pri
meiro momenta, a avaliaviio cumpre papel de explicita9iio do padriio de gestiio institucional e 
de produviio do trabalbo acadenrico e, nurn segundo momenta, de mediaviio entre as demandas 
sociais e ajustes estruturais do ensino superior. 

A quarta dimensiio implica urna avali~iio dos pr6prios mecanismos e instrumentos 
de avalia9iio produzidos pelas institai90eS ou no ambito govemamental. Cabe lembrar, que OS 

instrumentos e as formas de coleta de dados niio siio neutros, urna vez que carregam 
siguificados que refletem a intencionalidade de cada proposta de avalia9iio. Portanto, o 
instrumental de avali~iio indica urna concep9iio de avaliayiio e de educ~iio superior, que 
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pode induzir maior controle e regulayao por parte do Estado ou maior autonomia e desen
volvimento institucional. 

A Ultima dimensll.o a ser considerada e a de que a avalia9Ao permite estabelecer e 
desenvolver urna reflexividade sobre o trabalbo em educayao superior, obrigando-nos a urna 
aniUise da pr6pria natureza do ensino e da pesquisa, particularmente no que se refere aos fins 
da educa9iio, ao conceito de homem e ao projeto de sociedade. 

Alc!m dessas dimensoes fundamentais, e preciso considerar OS efeitos que decorrem 
de quaisquer propostas concebidas a partir de decisoes provenientes da burocracia estatal e 
que afetam diretamente as IES. A avali~iio pode ser percebida sob esse prisma, pois 
freqiientemente e apresentada como solu9Ao para melliorar a qualidade do ensino superior, 
mas pode tomar-se urn obstaculo, na medida em que se defmam e se implementem mudan9as 
controladoras e que pouco contribuem para a constru9Ao de novos conceitos sobre a quali
dade do ensino. Reduzida a dimensiio de contrule, a avalia9iio corre o risco de niio induzir a 
mudan9as profundas no processo de ensino. Conseqiientemente, invalida o pressuposto de 
que, a partir das inforrna96es propiciadas pelas avali~oes, o professor promoveria urn 
processo de mellioria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

CONSIDERACOES FINAlS 

0 grupo de pesquisa acredita que se faz necessaria buscar respostas circunstanciadas 
sobre o sentido politico e c!tico que ancora as diretrizes te6rico-conceituais da avali~Ao 
implementada no Brasi~ bern como os seus efeitos nas Institui96es. Parte do pressuposto de 
que a proposta avaliativa, nurna perspectiva reahnente qualitativa, deve deixar clara a 
resposta a questiio nuclear: para que se quer avaliar? Essa e a indag~ll.o basica para que a 
avalia9Ao niio se produza como urn lim em si mesma. 

E preciso, pois, responder tambc!m a indaga96es fundamentais tais como: Quais os 
efeitos da avalia9iio institucional sobre a gestiio e o desenvolvimento institucional das IES? 
Quais as conseqUWcias dos exames na reorganizayao dos curriculos dos cursos superiores? 
Quais os efeitos da avali~iio na priitica pedag6gica dos professores? Quais as representa96es 
dos estudantes sobre a importancia e os efeitos da avalia9iio no seu processo forrnativo? 
Quais siio os vinculos entre avaliayao e financiamento nos projetos institucionais? Que 
implica96es essa vincula9iio pode trazer para as institui96es? Que concep96es, principios, 
objetivos, metodologias, usos e resultados apresentam os projetos de auto-avaliayao das IES? 
Quais os instrumentos e as forrnas de avali~iio que estiio sendo adotadas nas IES e em 
lhnbito govemamental? 

Tais indag~oes s6 podem ser efetivamente apreendidas nurn projeto de investiga9iio 
amplo que considere o impacto da avalia91l.o em iirea como: projetos de auto-avalia91l.o, 
planejamento, gestiio universitaria, currlculo, traballio docente e discente, dentre outros. 

Comprometida com a visAo que norteia a concep91l.o do Sistema Nacional de Avalia-
9il.o do Ensino Superior, a avalia91l.o deve servir ao prop6sito de contribuir para a forrnula9iio 
de juizos equilibrados e para a tomada de decisoes que incidirAo diretamente sobre o 
aperfei9oamento do processo. Enfim, sugere-se urn caminbo metodol6gico que permita a 
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gera9iio de mudan9as no processo de suas constru9iies e ainda na propria sistematica de 
avalia9iio. 

A questlio que se quer evidenciar, e que a avali~lio institucional nlio deve ser redu
zida a instrumentus formais para o contrule da burocracia estatal. E preciso considerar que, 
em ultima instlincia, os programas de avali~iio institucional referem-se recorrentemente ao 
prop6situ de estimular a qualidade da a91io que se pretende aperfei9oar. Para que os dados de 
uma avali~lio nlio se reduzam ao formalismo burocratico, mas que sejam realmente 
norteadoras para as a9iies de qualidade, e necessaria que as informa9iies sistematizadas sejam 
compartilhadas com a comunidade acadllmica. lsto significa que todas as instlincias institu
cionais devem tomar conhecimento dos prop6sitos e politicas, assim como das bases te6rico
metodol6gicas que norteiam as politicas e a propria sistematica de avalia9iio. 

Finslmente, e preciso considerar que tanto OS resultados positivos quanta OS 

negativos evidenciados pela avalia91io slio dados que devem contribuir para o aprimoramento 
do processo educativo. Numa perspectiva realmente participativa, devem subsidiar a retlexiio 
sobre o (re)planejamento e o (re)pensar continuo das ~6es, de forma a evitar a rotiniz~iio e 
a conseqiiente anula91io da avalia9iio como instrumento transformador. 
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