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Nota previa

0 Programa Avaliacao Integrada das Escolas foi iniciado pela Inspeccao-Geral da Educacao (IGE) no
ano lectivo 1999/2000 com a finalidade de dispor e disponibilizar um dispositivo de observacao e
avalia45o das escolas, atraves do qual o Ministerio da Educacao e as proprias escolas possam prestar
contas do seu desempenho e contribuir para a melhoria da educacao escolar. Este Programa, que
consubstancia um modelo de accao consentaneo com as competencias da IGE no ambito da garan-
tia da qualidade do trabalho nas escolas, a sustentado por um conjunto de documentos instrumen-
tais, que, depois de aplicados durante dois anos consecutivos, foram revistos, no sentido de, sem
alterar a sua estrutura, Ihes dar major operacionalidade.

0 conjunto de oito documentos que agora se apresenta constitui essa edicao revista.

0 primeiro, Apresentacao e Procedimentos, introduz o Programa, caracterizando-o em termos de
orienta45o, estrutura e modo de realizacao dos momentos chave.

Os seguintes constituem os Roteiros que guiarao a actividade de terreno nas escolas e nos agru-
pamentos: um relativo a unidade de gestao com duas versoes, uma para aplicacao nas escolas
publicas e outra nas escolas do ensino particular e cooperativo, os outros dizendo respeito ao
processo educative em cada nivel, ciclo ou modalidade especializada de educacao e ensino (caso,
por exemplo, das escolas profissionais). Mantem-se a mesma estrutura e seleccao de questoes para
observar em cada escola, mas reduzem-se o numero de tens de avalia4ao, sendo simplificado o seu
enunciado para facilitar a compreensao e, quando necessario, introduziram-se novas questoes para
aprecia45o e reflexao, decorrentes das orientacoes da reorganizacao e revisao curricular, quer para
a educacao basica quer para o ensino secundario.

Este primeiro documento, Apresentacao e Procedimentos, a constituido por tres capitulos.

No Capitulo I - Apresentacao de um Programa , clarificam-se os principios orientadores da inter-
ven46o junto das escolas e os objectivos das avaliacoes integradas. Fundamentalmente, tracam-se
as linhas mestras da orientacao tecnica e conceptual do programa e das suas actividades.

No Capitulo II - Avalia4ao Integrada das Escolas , apresenta-se a estrutura da actividade e dos

materiais que a apoiam. As opcoes em que assenta enquadram-se no que a investigacao sobre a
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eficacia escolar tern apontado como relevante na analise da escola enquanto objecto de avaliacao,

no que as decisores politicos e seus interlocutores tern considerado importante e consagrado como
quadro de referenda quer na Lei de Bases do Sistema Educativo, quer na apresentacao e descricao
do novo modelo de gestao das escolas, quer nos documentos que definem a revisao e a reorgani-
zacao curriculares.

Tendo em conta a organizacao ainda pouco estavel da rede da oferta educativa no processo de
agrupamento de escolas, dao-se indicacoes de como organizar as conjuntos de materials - as Pastas
de Roteiros - necessarios para desenvolver o trabalho de terreno em situacoes diferentes.

No Capitulo III - Procedimentos , indica-se, concretamente, como se desenrola toda a intervencao

no terreno, desde o seu inicio ate a entrega do relat6rio de avaliacao integrada e arquivo do

processo.

Assim, dao-se indica46es sobre o modo de envolvimento das escolas, sobre a gestao do processo e

a sua distribuicao no tempo e sobre os criterios de qualidade e encerramento dos trabalhos de

campo.

A elaboracao do Relatorio Final de Avaliagao Integrada por escola, o termo do processo, bem coma

a referencia ao papel da IGE na sustentacao da qualidade das escolas intervencionadas e com

dificuldades, nomeadamente atraves das intervencoes sequenciais, constituem os ultimos pontos

deste terceiro capitulo.

Deseja-se que este processo seja transparente e util. Por isso, integrando-se, sem alteracoes da
filosofia de base, as ensinamentos de dois anos de aplica4ao da metodologia desenvolvida, fixaram-
se alguns procedimentos que se pretende sejam regra na interven4So inspectiva e que possam ser
utilizados na preparacao interna das escolas para esta actividade de avaliacao.

Urn dos efeitos esperados desta intervencao e o despoletar de diferentes estrategias e procedi-
mentos de auto-avaliacao nas escolas. Os varios Roteiros e os seus modulos dao sugestoes de como
proceder.

No seu conjunto podem ajudar as escolas a preparar-se para a avalia4ao externa. Porem, na pers-

pectiva da avaliacao interna e do gradualismo, cada modulo pode ser utilizado separadamente,

como suporte de urn ciclo longo de desenvolvimento. A analise dos processes de mudanga e de

melhoria das escolas mostra que:

n as mudan4as nas escolas sao processor lentos;

n nem todas as escolas tern iguais condi4oes e capacidades para mudar ou para melhorar o
seu desempenho;

n as rnudancas para serem reais precisam de ser bern geridas e bern conduzidas;

n os professores sao fundamentals na realizacao das mudancas mais importantes nas escolas;
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n todos os adultos que trabaiham nas escolas, para alem das suas responsabilidades profis-
sionais especificas, sao tambem agentes educativos;

n os alunos e as suas aprendizagens sao a principal razao para se querer meihorar a escola.

Importa ter presente , porem , que cada modulo constitui apenas uma maneira de olhar a "realidade
escola ". Ha outras maneiras de o fazer, e outros aspectos a considerar , dependendo do projecto
local e das prioridades estabelecidas. Estes, porem, sao os que a IGE seleccionou como prioritarios
por considers-los, neste momento , mais significativos para a melhoria do desempenho das escolas.

7



 



I Apresentacao de um programa

1.1 Introducao

A avaliacao integrada das escolas corresponde a um programa de interven45o da lnspec4ao-Geral
da Educacao e traduz a assuncao de um dos papeis que tem de desempenhar no desenvolvimento
do sistema escolar.

A historia da IGE deixou uma marca profunda nas percepcoes e nos estereotipos colectivos do papel

dos inspectores no sistema educativo em geral e na garantia da qualidade do trabalho nas escolas.

Efectivamente, tendo intervindo num passado recente na area da orientacao pedagogica, do de-

senvolvimento curricular e da forma4ao dos professores, as posteriores alteracoes na organizacao

do Ministerio da Educacao foram-na cingindo a um papel de verificacao da conformidade normativa

e de estrutura disciplinadora do sistema, embora tomando contornos diferentes conforme as cir-

cunstancias.

A preocupacao com a redefini4ao do papel politico das lnspeccoes da Educa45o, decorrente da

tendencia para uma major autonomia das escolas e da valorizacao dos poderes locais, tem do-

minado os movimentos de reorientacao dos servigos inspectivos na Europa e noutros paises.

Os novos modelos de intervencao desenhados para as lnspeccoes orientam-se por uma filosofia de

avaliacao do desempenho das escolas a justificam-se:

n pela necessidade estrategica de informa4ao que permita gerir melhor os recursos disponi-
veis. A recolha sistematica de dados atraves da observacao local do desempenho escolar,
feita por agentes especializados tem uma fun4ao estrategica indispensavel;

n pela obrigacao de, em democracia, prestar contas do estado da educacao, isto e, dos resul-
tados dos alunos, dos pontos fortes e fracos da gestao dos recursos e do funcionamento

das escolas e do sistema educativo;

n pela responsabilidade colectiva no que se refere a qualidade das escolas e das experiencias
de aprendizagem dos alunos, na conviccao de que as escolas, por si so, tern menos condi-
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floes de se desenvolverem , se nao se articularem umas com as outras, se nao estabelecerem
parcerias com outras entidades locais , ou se nao se apoiarem nas respectivas comunidades;

n pela importancia que se vem atribuindo aos diferentes mecanismos e modalidades de ava-
liacao das organizacoes escolares como forma de sustentacao da qualidade , envolvendo
agentes internos e externos as escolas , ou agrupamentos de escolas.

A evolucao dos servicos de Inspeccao em cada pals a essencialmente determinada pelas circuns-
tancias que acompanham a evolu4ao do seu sistema educativo e da sua Administracao em geral.
Todavia, essas circunstancias sao cads vez mais comuns a grandes espa4os politicos e culturais. As
Inspeccoes europeias confrontam -se hoje com situacoes e desafios semelhantes que, como se refere
num documento da Conferencia Internacional Permanente das Inspec46es Centrais e Gerais da
Educacao ( SICI)', podem ser assim enunciados:

n maior flexibilidade e autonomia das escolas para decidir sobre o curriculo , a gestao dos re-
cursos e a sua organizacao interna;

n necessidade de maior certeza quanto a natureza e a qualidade das experiencias escolares
das criancas e dos jovens;

n centralidade das questoes da aprendizagem e a exigencia de ofertas educativas consisten-
tes, necessariamente diversificadas para garantir a inclusao dos jovens;

n importancia do trabalho cooperativo dos professores com outros profissionais para a cria-
4ao de um clima favoravel a uma politica de inclusao.

Esta nova realidade cria grandes desafios as Inspec46es nos proximos 20 anos , nomeadamente no
que se refere a saber como:

n avaliar consistentemente as ofertas educativas decididas localmente;

n julgar a eficacia dos diferentes tipos de escolas e contextos de aprendizagem;

n inspeccionar os contributos de uma escola que envolve um variado leque de profissionais na

promo45o das aprendizagens dos alunos.

1.2 Principios orientadores da intervencao

Decorrente da experiencia adquirida no seu passado recente e da participa4ao em diferentes pro-

jectos e organiza46es internacionais , a Inspec4ao - Geral da Educacao desenvolveu modalidades da

sua intervencao junto das escolas com o objectivo de avaliar o seu desempenho, pautadas por cinco

principios orientadores:

' Douglas OSLER - "The value of inspectorates of education in the 2111 century" . SICI Newsletter, n.° 21, Dez. 2001.
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Principio da intervencao selectiva

A IGE nao pode pretender avaliar ou obter informa4ao sobre todos as aspectos do desempenho
escolar. Nao haveria sequer vantagem nessa actividade extensiva. Pretende-se privilegiar modali-
dades de intervencao cujos efeitos contribuam para melhorar a presta4ao do servico educativo e as

aprendizagens dos alunos.

Este principio justifica que se tenha optado por interven4oes que, pelas suas caracteristicas de

avalia45o externa, conduzam a descri4ao do sistema escolar e das escolas, identificando as pontos

fortes e fracos do seu funcionamento.

Principio da intervencao estrategica

Ao orientar-se por criterios de interven4ao selectiva, a IGE procurou identificar areas estrategicas
de intervencao que, no contexto das politicas de descentralizacao e de reforco da autonomia das
escolas, representam areas-chave dessa autonomia e, ao mesmo tempo, areas-chave da responsabi-
lidade do Estado.

Este principio justifica a seleccao de quatro dimensoes do funcionamento das escolas que estao
associadas nao so a qualidade da gestao e da prestacao do servico educativo, coma tambem aos
resultados educacionais.

Ponderadas pelos factores do contexto familiar e social dos alunos que fazem parte da caracteri-
za45o da popula4ao escolar, as quatro dimensoes estrategicas sao:

n a avalia4ao de resultados;

n a organizacao e gestao escolar;

n a educacao, o ensino e as aprendizagens;

n o clima e ambiente educativos.

Principio da intervencao integrada

A escola, enquanto realidade social, caracteriza-se pela pluralidade simultanea de realidades. A sua
compreensao obriga ao recurso a diferentes instrumentos de observacao e recolha de dados, bern
como a pluralidade dos olhares e das leituras das suas facetas: a social, a politica, a academica, a
pedagogica, a cultural, entre outran.

Nao faz sentido criar divisoes compartimentadoras dessas facetas, para que cada uma possa ser

olhada de um unico ponto de vista.

A avalia45o sera sempre uma actividade integrada, isto e, envolvendo diferentes objectos de obser-
va4ao, mesmo que pertencam, aparentemente, a facetas distintas da vida da escola.
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A avalia4ao sera sempre uma actividade integradora de diferentes vertentes/dimensoes e, por isso,
so faz sentido que seja conduzida por uma equipa e nao por pessoas isoladas.

Principio da finalidade intencional

Este principio justifica a decisao de nao querer saber tudo o que pode ter interesse saber sobre o

desempenho da escola em cada uma das dimensoes ou em determinados campos especificos, mas

de querer saber o que a relevante no quadro de uma estrategia de apoio a melhoria progressiva do

servico educativo. A selecgao da informa4ao obedece, assim, a dois criterios: clarificar qual a finali-

dade corn que se recolhe a informacao especifica, isto e, tornar claro o que se pretende saber corn

aquilo que se pede e ser economico na informacao que se pede, evitando redundancia e pormeno-

res excessivos, que dao trabalho, ocupando tempo e nao acrescentando nada de relevante ao

nosso conhecimento.

Principio da convergencia de interesses

Os processor de avaliacao integrada ganham valor de dinamica pedagogica se se articularem com
a avaliacao interna das escolas e corn os seus projectos de reestruturacao. Esta articulacao garante
a convergencia de interesses e assegura o controlo e a dinamizacao do sistema e das suas instituicoes.

Da intervencao da IGE deve decorrer, naturalmente, um piano de ac4ao interne tendente a tra-
balhar sobre as aspectos considerados menos bons e que leve em conta as recomendacoes feitas.

Muitas escolas encontram-se desde ja envolvidas em projectos de auto-avaliacao como estrategia
interna de aperfeigoamento do desempenho. Podendo seguir metodologias diferenciadas, a natu-
ral e aconselhavel que o enfoque da avaliacao externa, realizada pela IGE, passe igualmente a fazer
parte do piano de auto-regula4ao de cada escola. Os dois sistemas, ainda que por caminhos even-
tualmente diferentes, tern muitos aspectos em comum, nomeadamente o de ambos constituirem
estrategias para garantir a qualidade.

Nesta perspectiva, as instrumentos que a IGE produz para apoiar o trabalho dos inspectores, ou

para clarificar o seu programa de intervencao, serao tornados publicos, nomeadamente, junto das

escolas. Quanto mais conhecidos e utilizadas como apoio a preparacao para a avaliacao externa,

melhor. 0 interesse mutuo e o de garantir o melhor desempenho e este assegura-se atraves de

processes de monitorizacao que permitam ler as diferentes significados das praticas educativas.

1.3 Metodologias de intervencao

A avaliacao sistematica das escolas, independentemente das metodologias utilizadas, pode:

n ser global ou focada;
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n resumir-se a caracterizacao de situa46es de modo a dar a conhecer caracteristicas individu-
almente consideradas, tendo em conta um conjunto de criterios previamente estabelecidos;

n ser uma actividade de verificacao do grau de cumprimento dos normativos e da razoabili-
dade dos desvios identificados, tendo em conta o contexto onde as escolas se encontram
ou as condi46es de funcionamento de que dispoem;

n ser, ainda, uma forma de pronunciamento, ou de julgamento, sobre o desempenho global,
tendo em conta as missoes gerais da escola, os projectos de educa4ao local e as especificidades
de cada contexto.

Estas diferengas decorrem das finalidades que se estabelecerem e das valencias que se seleccio-

narem para objecto de intervencao inspectiva. Finalidades e valencias condicionam as metodologias

a utilizar e vao distinguir caracterizacoes de diagnostico, auditorias, avalia46es e actividades de

monitoriza4ao e supervisao.

Por razoes diversas, mas que de certa forma tern a ver com uma tendencia para uma visao dico-

tomica da realidade - que e a maneira mais simples de tentar resolver a complexidade do real - tem

havido dois grandes campos para a intervencao inspectiva: a area administrativa e financeira e a

area pedagogica. A actual estrutura organica da IGE ainda tem por base esta dicotomia.

Uma das maneiras mais coerentes de dar corpo a preocupacao de intima relacao do pedagogico
com o administrativo e o financeiro, acabando com uma falsa simplificacao do que a complexo, e
integrar no mesmo projecto de intervencao estas diferentes valencias e procurar relaciona-las na
avaliacao do desempenho final de uma escola.

Tern sido tradi4ao nas Inspeccoes dos varios paises as inspectores realizarem o seu trabalho en-
quanto agentes isolados. Esta pratica tem a sua raiz na cultura docente do isolamento e da de-
partamentaliza4ao disciplinar, que a compativel enquanto se actuar dentro de uma filosofia de
fiscalizacao, tendo a norma como referente de leitura unica. Tern tambem a sua raiz no processo de
expansao do sistema educativo em ciclos de escolaridade, considerados como areas de especialidade.

A propria expansao progressiva da escolaridade obrigatoria, da forma como a consagrada na Lei de

Bases do Sistema Educativo, questiona a organizacao atomistica, tradicional, da rede escolar, ao

criar situacoes de extrema disparidade em termos de racionalidade fisica dos equipamentos educativos

e em termos de qualidade das respostas educativas, obrigando a procurar solucoes que garantam,

pelo menos, sequencialidade e articulacao entre niveis e ciclos e entre escolas.

Neste sentido, tem-se procurado encontrar solu46es organizativas, adequadas sobretudo as escolas
mais pequenas e isoladas, nomeadamente atraves de estrategias de agrupamento de escolas e da
concep4ao de uma organiza4ao de administra45o educativa centrada na escola e nos respectivos
territorios educativos.

Sendo a avalia4ao um processo socialmente construido, e abrangendo um largo conjunto de aspec-
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tos da vida das escolas, parece incoerente que a actividade inspectiva se processe de forma desin-
tegrada, isto e, separando sectores que se querem articulados e tendo individuos isolados no terreno,
com a responsabilidade de ajuizar, sozinhos, da qualidade ou da bondade do que Ihes a dado
observar.

Para contrariar esta logica, as avaliacoes realizadas pela IGE sao integradas. Isto quer dizer que:

n abrangem as areas da administra4ao e da gestao e a area pedagogica;

n abrangem a educacao basica numa perspectiva integrada, o que sera facilitado pela nova
logica organizativa da rede escolar, sem esquecer a especificidade de cada ciclo, quer no
ensino regular, quer no ensino recorrente;

n sao efectuadas por equipas de inspectores, de diferentes areas de formacao e com dife-
rente composicao, conforme a dimensao e as niveis de ensino ministrados em cada escola
ou agrupamento de escolas.

1.4 Objectivos da avaliacao integrada

Com a avaliacao integrada das escolas procura-se atingir diferentes objectivos, tendo como certo
que a grande finalidade deste programa a contribuir para o aperfeicoamento da educa4ao escolar
e prestar contas do esforco realizado e dos seus efeitos em termos de mais valia, ou de valor
acrescentado.

Destacam-se os seguintes objectivos:

n valorizar as aprendizagens e a qualidade da experiencia escolar dos alunos;

n devolver informacao de regula45o as escolas, identificando as pontos fortes e fracos do seu
funcionamento e contribuindo para a manutencao dos niveis de qualidadeja alcangados ou
para o seu aperfeicoamento;

n induzir processos de auto-avaliacao como a melhor estrategia para garantir a qualidade e-
ducativa, consolidar a autonomia das escolas e responsabilizar as seus actores;

n criar niveis mais elevados de exigencia no desempenho global de cada escola;

n desempenhar uma das funcoes de regulacao do funcionamento do sistema educativo esco-
lar, que compete ao Estado, no contexto da crescente autonomia das escolas e da descentrali-
zacao do sistema;

n disponibilizar informacao e caracterizar o desempenho do sistema escolar atraves de um re-
latorio nacional, no qual, ao mesmo tempo que se da conta do estado da educa4ao, se i-
dentificam as disfuncoes e os constrangimentos, em relacao a uma politica de autonomia e
de desregulamenta45o.
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Estes objectivos serao melhor compreendidos se os enquadrarmos devidamente:

n na sequencia de trabalhos anteriores realizados pela IGE , no campo das auditorias e das ava-
lia46es de desempenho;

n no quadro do estabelecido no Decreto-Lei n.° 1 15 -A, de 4 de Maio de 1998 , que reforca a

autonomia das escolas, tendo em conta a sua dimensao estrategica na prestacao de um
melhor servigo publico de educacao : concretizar na vida da escola a democratiza4ao, a
igualdade de oportunidades e a qualidade do servigo educativo , acompanhadas por uma
cultura de responsabilidade partilhada por toda a comunidade educativa;

n no contexto de uma nova concep45o do curriculo e da sua gestao , consagrada nos Decre-
tos-Leis n.° 6/2001 e n.° 7/2001 , de 18 de Janeiro;

n no ambito das politicas nacionais e europeias de orientacao dos servicos de inspeccao e de

valorizacao das actividades de garantia da qualidade educativa , onde se inscreve a avaliacao
externa.



 



II Avaliacao integrada das escolas

11.1 Avaliar o que?

Os estudos realizados sobre a eficacia das escolas, ou sobre as escolas de qualidade, ou ainda sobre
as escolas em evolucao, tern produzido um patrimonio de conhecimentos que nao se pode ignorar,
nomeadamente na redefinicao dos objectivos e dos objectos de analise das Inspeccoes.

Apesar das questoes que se podem levantar a alguns dos seus pontos fracos, do ponto de vista

metodologico ou do ponto de vista da ideologia que sustenta este tipo de investigacao, os seus

contributos tem-se revelado muito uteis, sobretudo na concepcao e desenvolvimento de pianos de

accao para apoiar escolas menos bem sucedidas.

Em Arias sinteses Besse tipo de estudos, sao mais constantes as referencias aos indicadores que
abaixo se enunciam, bern corno a alguns dos aspectos que frequentemente as operacionalizam:

n clima e cultura de escola orientados para o sucesso;

n ambiente de tranquilidade e seguranca;

n empenhamento no sucesso dos alunos;

n preocupacao em identificar e resolver problemas;

n coesao entre o corpo docente, que se revela colaborador e aberto;

n comunicacao e informa4ao que circula entre todos;

n participacao de todos na tomada de decisao;

n reconhecimento do esforco e do sucesso;

n enfoque na aquisi4ao de competencias basicas;

n avaiiacao continua dos alunos, ou a adequada monitorizacao do sucesso dos alunos;

n a forma4ao de professores;
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n a lideranca pedagogica;

n a participacao dos pais;

n as solucoes organizacionais facilitadoras da aprendizagem;

n as expectativas elevadas e niveis de exigencia elevados.

Sabe-se, tambem , que na promocao da qualidade educativa das escolas sao igualmente impor-
tantes outros aspectos , tais como a clareza com que a politica de cada escola a formulada, a sua
orientacao para o sucesso dos alunos , compensando as dificuldades de partida e respondendo as
caracteristicas e necessidades de cada um.

11.2 0 modelo conceptual da avaliacao integrada

Importa tornar claro que as preocupacoes com os direitos dos alunos a uma educacao de quali-
dade, isto e , a uma educa4ao que permits desenvolver , tanto quanto possivel , o seu potencial
enquanto pessoas , enquanto cidadaos e enquanto membros de uma sociedade da cultura e do
trabalho , fazem com que as questoes do sucesso escolar e das aprendizagens dos alunos sejam
centrais no trabalho a desenvolver.

Na construcao do modelo de avaliacao integrada das escolas que se apresenta, teve -se em conta o

que os estudos e a experiencia ja adquirida tern apontado como relevante na analise da escola

enquanto novo objecto de avalia4ao . Teve -se igualmente em conta o que os decisores politicos tern

considerado importante e consagrado como quadro de referencia quer na Lei de Bases do Sistema
Educativo , quer nos Programas dos Governos , quer nos normativos que regulam a gestao das

escolas e o seu agrupamento bern como a revisao e reorganizagao do curriculo.

Foi ainda julgado importante para a constru45o deste modelo de avaliacao integrada saber o que

as actores de terreno identificam e sentern como areas-chave . Foram ouvidos professores , alunos,
encarregados de educa4ao , orgaos directivos de escolas e especialistas sobre o que avaliar numa
escola e como a analisar.

Assim, entendeu-se que, tao fundamental como a identifica4ao das dimensoes e respectivas areas-
chave descritivas da escola e dos respectivos campos de observa45o que as operacionalizarn - rela-
tivamente aos quais nao e facil encontrar consensos totals - e a concepcao de uma metodologia de
intervencao que garanta o cumprimento dos objectivos que a IGE propoe para este Programa e que
responda as suas competencias especificas.

Avaliar o que as alunos aprendem a importante e esta e a atribuicao do Gabinete de Avaliacao

Educacional . Avaliar a competencia profissional dos professores a importante , e e as escolas e aos

servicos regionais do Ministerio da Educacao que cabe esta fun45o . Todavia , a avaliacao do desem-
penho da escola , isto e, a analise dos resultados das avalia46es dos alunos e a sua relacao com as
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suas caracteristicas e as do seu meio familiar, social e cultural , bern como com as caracteristicas da

organizacao escolar e do processo de educagao e ensino a que foram sujeitos , o conhecimento do

que as actores pensam de si e da sua escola , a competencia da Inspeccao -Geral da Educa4ao.

Neste sentido , ao avaliar a educacao prestada pelas escolas , a IGE toma como questao central,

simultaneamente , o sucesso dos alunos e as condi46es que sao criadas para tornar o sucesso possi-

vel para todos.

Esta questao , assim enunciada , sublinha o conceito da interdependencia de um conjunto de facto-
res cuja dinamica e importancia varia de contexto para contexto, o que faz com que as fenomenos
educativos nao possam ser linearmente avaliados a partir de um catalogo ou inventario de variaveis
estatisticamente significativas.

Avaliar uma escola nao a uma questao de medir e hierarquizar variaveis a partir de uma escala que

se consensualize , mas de saber ate que ponto cada escola a um lugar social , um lugar de aprendi-

zagem e um lugar de exercicio e de desenvolvimento pessoal e profissional, tendo em conta aquilo

que se the pode exigir que seja . Para o saber, a preciso consensualizar um conjunto de criterios de

apreciacao que vamos aplicar na analise do modo como a escola:

n conhece o seu desempenho em termos de sucesso dos seus alunos;

n se organiza e gere as seus recursos;

n prepara e realiza o ensino e as aprendizagens dos seus alunos , tendo em conta as suas ca-

racteristicas especificas;

n cria as ambientes propicios a interaccao, a aprendizagem e ao desenvolvimento.

0 diagrama , que a seguir se reproduz , ilustra o modelo que se seleccionou para estruturar as

avaliacoes integradas das escolas, no qual se representam as grandes dimensoes em analise, e as

campos de observacao que as operacionalizarn.
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Matriz conceptual das avaliacoes integradas

Organizacao e Gestao

n Orgaos de administra4ao e
gestao

n Servicos administrativos

n Recursos financeiros

n Apoios socio-educativos

n Equipamentos pedag6gicos

n Planeamento da accao
educativa

n Organiza4ao pedag6gica

n Actividades de
enriquecimeto curricular

Avaliacao de resultados

n Competencias essenciais

n Taxa de sucesso

n Qualidade do sucesso

n Valor acrescentado

n Fluxos escolares

Enquadramento socioecondmico

n Indite de Desenvolvimento Social (IDS)

n Nivel de carencia econ6mica da populacao
escolar

Clima

n lntegra45o escolar

n lnforma4ao e comunica4ao

n lnterac4ao com o meio

n Dinamica de escola

Educa45o, ensino e apren-
dizagem

n Projectos curriculares

n Trabalho em sala de aula

n Recursos de aprendizagem

n Avaliacao das aprendizagens

n Dispositivos de apoio
educativo

Para apoiar o trabalho dos inspectores no terreno e o trabalho das escolas na sua preparacao,
concebeu-se um conjunto de Roteiros correspondentes as quatro dimensoes que sao objecto de
avaliacao.

Considerando a especificidade dos objectivos e da cultura pedagogica de cada nivel de ensino ou

de cada ciclo da escolaridade, desenvolveu-se um Roteiro por cada nivel de ensino, mantendo a

mesma estrutura interns. No caso do Ensino Basico e dada a actual rede escolar e a especificidade

organizativa das escolas do 1.° ciclo foram feitos um Roteiro para o 1.° ciclo e outro para os 2.° e 3.0
ciclos.

Por outro lado, as actuais caracteristicas da rede escolar publica e, em especial, a evolu4ao que se
observa na sua administra4ao e gestao com a existencia de escolas basicas integradas e a consti-
tui45o de agrupamentos de escolas, bern como as caracteristicas dos estabelecimentos de ensino
particular e cooperativo, aconselharam a que se autonomizasse um dos Mddulos que passara a
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constituir um roteiro autonomo, correspondente a dimensao Organizacao e Gestao, que tem como

objecto de analise a escola considerada como unidade de gestao, independentemente dos niveis e

ciclos de ensino que integre. Deste roteiro produziram-se duas versoes, respectivamente, uma Para

as escolas e agrupamentos do ensino publico e outra Para as escolas do ensino particular e coope-

rativo.

Assim, Para alem deste documento de Apresentacao e Procedimentos, foram produzidos Sete Roteiros:

n roteiro Para a Organiza45o e Gestao das Escolas e Agrupamentos (ensino publico);

n roteiro Para a Organizacao e Gestao das Escolas (ensino privado);

n roteiro Para a Educacao Pre-Escolar;

n roteiro Para o 1.0 Ciclo do Ensino Basico;

n roteiro Para os 2.° e 3.0 Ciclos do Ensino Basico;

n roteiro Para o Ensino Secundario;

n roteiro Para as Escolas Profissionais.

Tendo sido autonomizado o Roteiro relativo a Organizacao e Gestao, cada Roteiro referente a um nivel

ou ciclo de ensino a composto pelos seguintes modulos, que correspondern as tres restantes dimensoes

nucleares do modelo conceptual da avaliatao integrada:

n resultados das aprendizagens;

n educacao, ensino e aprendizagem;

n clima e ambiente educativos.

Note-se que estes Roteiros se referem a cada nivel ou ciclo de ensino, isto e, independentemente da
tipologia da escola onde for ministrado, quer fa4a, ou nao, parte de uma Escola Basica Integrada, de
um Agrupamento de Escolas ou de uma Escola Secundaria com 2.0 e 3.0 ciclos ou de qualquer outra
modalidade de agrega4ao de niveis e ciclos.

Decidir o que observar e como observar em cada uma destas dimensoes tornou-se a tarefa mais com-
plexa deste processo. Para facilitar a leitura de cada modulo e a compreensao do modo como se
desenvolve o processo avaliativo, elaboraram-se quatro quadros sinopticos, que funcionam como ma-
triz organizativa de cada Roteiro.

Cada matriz desenvolve-se em torno de tres eixos identificadores e descritivos do processo de avaliatao.
Assim, Para cada dimensao de escola, identificam-se as respectivas areas-chave, os campos de observa-
4ao e os indicadores de desempenho. Estes indicadores constituern, em ultima analise, um referente
conceptual enquadrador dos itens e subitens que se escolheram Para operacionalizar cada campo de
observacao.
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A relevancia dos conteudos seleccionados em cada um destes tres eixos decorre da importancia que
Ihes tem sido atribuida pela propria administratao tendo em conta a frequencia com que sao
referidos nas suas orientacoes e normativos, a relevancia que a investigacao atribui a alguns destes
factores e, ainda, a experiencia dos profissionais que foram consultados para efectuar esta selec-
4ao.

11.3 A Estrutura dos Roteiros de Avaliacao

11.3.1 Roteiro para a Organizacao e Gestao

0 modo como a escola organiza e gere os seus recursos e planifica a accao educativa constitui
uma area estrategica do funcionamento escolar e da organiza4ao das vivencias escolares dos alunos.

E importante saber e tornar consciente nos proprios, ate que ponto a gestao das escolas a um

processo burocratico, cego e timido, ou, pelo contrario, um processo dinamico, de responsabili-
dade partilhada, favorecedor:

n da articulacao dos percursos escolares dos alunos num dado territorio educativo;

n da supera4ao de situacoes de isolamento e de exclusao social;

n do refor4o da capacidade pedagogica do conjunto dos individuos e dos proprios estabele-
cimentos ou rede de estabelecimentos;

n do use rational dos recursos;

n da criacao da qualidade de vida escolar para criancas, jovens e adultos.

Este modulo tem como enfoque a escola enquanto unidade de gestao, quer se trate de um es-
tabelecimento singular ou de um agrupamento de escolas. Por isso, constitui um documento
comum a todas as unidades a avaliar.

Considerando as especificidades de cada nivel de ensino, nomeadamente no que se refere ao

planeamento educativo decorrente do Projecto Educativo comum, apresentam-se enunciados di-

ferentes para as mesmas questoes sobre o projecto e planeamento educativos, de modo a contem-

plar as variantes proprias dosjardins de infancia, das escolas basicas do 1.0 ciclo, das escolas basicas

dos 2.° e 3.° ciclos e das escolas secundarias.

As "provas", ou as evidencias, recolhem-se a partir da analise documental que se propoe e de um
conjunto de entrevistas.

0 Roteiro Organizacao e Gestao, constituido por um unico modulo, incide no modo como a escola

se estrutura e organiza quer do ponto de vista administrativo, quer pedagogico, e abrange uma

selec4ao de nove areas-chave, nomeadamente:
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n orgaos de administracao e gestao;

n estruturas de orienta4ao educativa;

n servicos administrativos;

n recursos financeiros;

n apoios socioeducativos;

n equipamentos pedagogicos;

n planeamento da accao educativa;

n organizacao pedagogica;

n actividades de enriquecimento curricular.

Como se pode ver na matriz que abaixo se apresenta e que sintetiza o Roteiro, para cada area-chave

seleccionaram-se os respectivos campos de observacao que a operacionaliza e, ainda, os indicadores

de desempenho. Como atras foi referido, estes indicadores constituem a estrutura conceptual

subjacente a seleccao de itens e subitens em cada campo de observa4ao, a qual orientara a obser-

vacao e a apreciacao inspectiva.

Enquanto os itens garantem que todos os inspectores observam, em todas as escolas, os mesmos
"objectos de analise", os subitens garantem que esses "objectos" sao analisados dos mesmos angu-
los, ou pontos de vista. Tendo em conta os contextos reais em que decorrem estas interven4oes,
outros aspectos considerados significativos a nivel local deverao ser registados no espaco do Roteiro
dedicado a Observacoes.

Modulo I - Organizacao e Gestao

E S T R U T U R A ORGAN I Z A T I V A

Areas-chave

Orgaos de administracao e
gestao

Estruturas de orienta4ao
educativa

Campos de observacao Indicadores de desempenho

Assembleia de Escola 10, Democraticidade
10, Direc4ao Executiva 01 Operacionalidade
10, Conselho Pedagogico 01 Lideran4a
01 Conselho Administrativo

► Conselho de Docentes/ 01 Relevancia do curriculo
/Departamento Curricular ► Coordenacao pedagogica

00, Coordenacao de Turma 10, Monitoriza4ao educativa

00, Envolvimento das familias
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S E R V I O A D M I N I S T R A T I V O

Areas-chave Campos de observacao Indicadores de desempenho

Servi4os administrativos ► Funcionamento Administrativo ► Organizacao

► Atendimento

G E S T A O D E R E C U R S O S

Areas-chave Campos de observaSSo Indicadores de desempenho

Recursos financeiros ►
►
►

Orgamento
Receitas
Despesas

► Dinamica
► Conformidade

Apoios socioeducativos ►
►
►

Auxilios economicos
Cantina
Transportes

► Qualidade da presta45o do
servigo

Equipamentos pedag6gicos ►
►
►
►

Biblioteca/Centro de Recursos
Laboratorios
Equipamentos informaticos
Equipamentos desportivos

► Qualidade da presta4So dos

servi4os

► Apetrechamento
► Rendibiliza4ao

E A M E N T O D A A C A O E D U C A T I V A

Areas-chave Campos de observacao Indicadores de desempenho

Pianos de accao educativa ► Projecto educativo
► Projecto curricular
► Plano de actividades

Regulamento interno

► Contextualizasao
► Articulacao
► Diversificacao

Organiza4ao pedag6gica ► Constitui45o ► Continuidade
das turmas/grupos ► Adequacao

► Distribui4ao do servi4o ► Constitui4ao de equipas

docente

Actividades de ► Actividades oferecidas ► Diversifica4ao
enriquecimento curricular
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Nesta identificacao e selec4ao tiveram-se em conta os principais documentos que orientam e regu-

lam a gestao das escolas nos seus principios fundadores, sendo de salientar o Decreto-Lei n.° 115-A/

98, de 4 de Maio, sobre o regime de autonomia, administracao e gestao dos estabelecimentos de

ensino, o Decreto Regulamentar n.° 10/99, de 21 de Julho, que estabelece o quadro de competen-

cias das estruturas de orientag5o educativa, o Decreto-Lei n.° 6/2001, de 18 de Janeiro que define

as principios da reorganizag5o curricular, e ainda, para alem do Estatuto da Carreira Docente, as

diplomas que estabelecem os principios da distribuicao do servigo docente e da elaboracao de

horarios.

No caso dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo serao observadas as suas dife-
ren4as especificas, de acordo com o respective Estatuto.

11.3.2 Roteiros para a Educacao Pre-Escolar, o Ensino Basico e o Ensino Secundario

M6dulo 1 - Resultados das aprendizagens

Neste modulo e proposto fazer uma reflexao conjunta, com as escolas, sobre as resultados da apren-

dizagem das criancas e dos alunos.

Para isso desenvolveram-se algumas metodologias de analise de resultados, que permitem uma leitura

mais aprofundada dos seus significados e das suss implica46es no desenvolvimento dos pianos de

acg5o das escolas. A constata4ao das taxas de transi4ao, que normalmente e feita, a insuficiente para

alimentar um pensamento reflexivo.

A analise dos resultados das aprendizagens pauta-se, essencialmente, per tres tipos de preocupacoes:

a qualidade do sucesso, nomeadamente o tipo de aprendizagens e competencias adquiridas e o suces-

so em disciplinas ou areas disciplinares especificas, a eficacia de cada escola, recorrendo a um conjunto

diversificado de indicadores de fluxos escolares, e, ainda, o "valor acrescentado" que a escola conse-

guiu, face ao que era esperado.

0 tratamento dos dados de resultados dos alunos das escolas dos 2.° e 3.° ciclos e do ensino secunda-
rio a assegurado pela IGE, que, para o efeito, desenvolveu as metodologias necessarias. Assim, no inicio
de cada ano lectivo, serao pedidos a cada escola ou agrupamento, seleccionados para a avalia45o, as
resultados dos alunos que frequentaram o ano lectivo anterior. Este pedido a acompanhado de uma
disquete para registo de dados num programa informatico desenvolvido para o efeito, que permite o
seu tratamento individualizado per escola e, posteriormente, o tratamento dos dados do conjunto das
escolas.

Toda a informacao solicitada encontra-se disponivel nas escolas. A sua recolha, sendo trabalhosa, e
fundamental, pois so se podera fazer avaliacao de resultados per escola se dispusermos de um referen-
te comum, com o qual todos se possam comparar. Em cada ano, o referente comum a constituido pelo
conjunto de escolas seleccionadas para intervencao, o qual representa uma amostra significativa.
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No caso dos jardins de infancia e das escolas do 1.° ciclo do ensino basico, deverao as respectivas

instituicoes ou as unidades de gestao promover a recolha de dados que tornem possivel a reflexao

que se propoe. Os dados referidos no Roteiro serao entregues a equipa de inspectores de modo a

esta poder dispor da informacao especifica de escola, devidamente tratada, aquando da primeira

visita.

As metodologias sugeridas variam com o nivel de escolaridade e com o ciclo, ou porque nao sao
aplicaveis, ou porque nao se dispoe da informa4ao necessaria.

Para cada caso, no Modulo 1, refere-se o tipo de informacao que deve ser recolhida. Esta diz
sempre respeito ao aproveitamento escolar dos alunos matriculados no ano lectivo anterior.

0 modulo organiza-se numa unica area-chave que se designou por "sucesso escolar".

Quando os campos de observacao sao mais complexos (por exemplo, a analise do "valor acres-
centado" ou dos "fluxos escolares") apresenta-se, previamente, uma pequena introducao que expli-
ca o que se pretende saber com a respectiva metodologia e porque. Depois, lista-se a informacao
que a escola deve recolher e o modo como faze-lo. Esta listagern e notas correspondem ao conte6-
do de cada disquete. Por fim, sugerem-se algumas questoes para reflexao conjunta, como forma de
explorar o alcance da informa4ao produzida, nomeadamente nas suas implicacoes pedagogicas.

Em muitos casos nao sera possivel, em reuniao conjunta e no inicio deste processo, trabalhar todas

as questoes que se propoem ou todas as abordagens metodologicas seguidas.

Como o objectivo tracado e fazer uma leitura dos resultados das aprendizagens das criancas e dos

jovens e relaciona-la com o trabalho realizado e com as implica46es para o trabalho futuro, as

questoes que nao forem agora discutidas podem constituir proposta de reflexao futura, no-

meadamente no ambito da auto-avaliacao das escolas.

R E S U L T A D 0 S

Area-chave Campos de observa4ao Indicadores de desempenho

Sucesso escolar 01 Competencias basicas 01 Eficacia

t Qualidade do sucesso ► Eficiencia

01 Valor acrescentado

t Fluxos escolares

Este modulo contem o material de base para desencadear o processo de avaliacao integrada. De

um modo geral corresponde, no tempo, ao inicio do processo. Mas nao se confina a esse inicio, ou

a 1.a reuniao com a escola. Ao longo do trabalho a indispensavel estabelecer conexoes entre resul-

tados, funcionamento e condicoes de funcionamento, onde se incluem os factores contextuais.
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Modulo 2 - Educag5o , Ensino e Aprendizagem

Este modulo foi concebido como instrumento de apoio a avaliacao do trabalho que se realiza na

area do curriculo, formal e nao formal. Isto e, a avaliacao do modo como se organizam e realizam
as aprendizagens dos alunos.

Sendo as aprendizagens das criancas e dos jovens a razao de ser da escola, esta dimensao a crucial.

Nao se tem Como objectivo avaliar o trabalho individual nem dos docentes, nem das criancas e

jovens. Tem-se como finalidade garantir a qualidade da presta4ao do servico educativo em cada

escola e a qualidade das aprendizagens. Por isso se pretende recolher evidencias em diferentes

campos de observacao, que operacionalizam alguns aspectos significativos do processo do ensino e

da aprendizagem, sem se pretender esgota-los. As evidencias recolhem-se a partir de um conjunto

diversificado de fontes de informa4ao, nomeadamente, os documentos de registo da escola, os

registos das praticas lectivas, especialmente os que mostram os trabalhos dos alunos, os professores

e as suas percepcoes do trabalho realizado, os alunos e os seus relatos das vivencias escolares e a

observa4ao de aulas, que a efectivamente o principal lugar onde se processa a interaccao professor/

aluno e dos alunos uns com os outros.

A aprendizagem requer um processo social e, como tal, e importante observa-lo enquanto processo

em accao. Muito concretamente, o objecto de analise deste modulo e a escola como lugar de

ensino e de aprendizagem. Os inspectores, ouvidos os professores, decidirao em cada lugar como

proceder: que aulas observam para recolha de evidencias suficientes sobre o processo de ensino e

da aprendizagem, quail as disciplinas sobre as quais incide a maior recolha de dados, e em que

turmas, quais os alunos cujos cadernos se observam, etc. A regra de ouro a cumprir neste processo

e garantir que a informa4ao que se recolhe e pertinente, valida e apoiada em testemunhos crediveis

e demonstraveis. Porem, sugere-se que sejam privilegiadas as aulas de Portugues e Matematica,

pelo seu caracter estruturante, e que se observe como os alunos trabalham em areas curriculares

distintas e em salas de aula comuns ou em outros espa4os mesmo que menos convencionais.

Importa, porem, ter presente em que "mapa de conceitos" e de preocupa4oes se inscrevern as

observacoes que se vao realizar em cada escola ou agrupamento, o que quer dizer que o ensino e

as aprendizagens nao sao processor isolados, individuais, mas:

n inserem-se e dao expressao a um projecto educativo local;

n asseguram que todos os alunos aprendam mais e de um modo mail significativo;

n conjugam a aquisi4ao e desenvolvimento de conhecimentos, competencias e valores;

n espelham a adequacao das respostas educativas a diversidade dos contextos;

n implicam o desenvolvimento profissional e pessoal dos docentes, expresso na sua capaci-
dade de tomar decisoes quanto ao curriculo a desenvolver e de trabalhar articuladamente
corn os individuos e com as estruturas de trabalho colegial entre docentes.
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0 modulo que se apresenta diz respeito ao processo do ensino e das aprendizagens e por isso
refere-se ao trabalho que se realiza em cada escola individualmente considerada, seja singular ou
elemento de urn agrupamento.

Este processo engloba o planeamento e a realizacao do ensino e das aprendizagens a observar em
cinco areas-chave:

n os projectos curriculares - de escola e de turmas;

n o trabalho em sala de aula;

n as recursos de aprendizagem;

n a avalia4ao das aprendizagens;

n as dispositivos de apoio educativo.

Cada uma das cinco areas-chave desenvolve-se em campos de observa45o e respectivos indicadores

de desempenho, como se apresenta na matriz organizativa a seguir enunciada, correspondendo

aos itens e subitens de aprecia4ao, constantes no Roteiro respectivo.

Modulo II - Educacao , Ensino e Aprendizagem

P L A N E A M E N T O DAS A P R E N D I Z A G E N S

Projectos curriculares de
escola e de turmas

10, Gestao curricular

01 Organizacao do trabalho

10, Avaliacao

Articula4ao

Flexibilidade

01 Diferenciacao

00, Coerencia

R E A L I Z A 4 A 0 DAS A P R E N D I Z A G E N S

Areas-chave Campos de observacao Indicadores de desempenho

O trabalho em sala de aula 110- Natureza das actividades 10Clareza

01 Gestao do tempo 01, Optimiza4ao
10, Diferencia4ao pedagogica t Diversidade
10, Rela4ao pedagogica 01 Auto-estima

t Saber-estar

Os recursos da aprendizagem 01 Materials de apoio 01, Diversidade
10, Actividades experimentais e de

pesquisa
Tecnologias de informa4ao e
comunica4Ao

00, Acessibilidade
10, Utilizacao
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R E A L I Z A c A 0 D A S A P R E N D I Z A G E N S

Areas-chave Campos de observacao Indicadores de desempenho

Avaliacao ► Avaliacao do progresso ►
►
►

Finalidade
Regularidade
Retorno da informa4ao

Dispositivos de apoio

educativo

► Modalidades ► Articula4ao

► Eficacia

Modulo 3 - Clima e Ambiente Educativos

Todo o desenvolvimento carece de condicoes que the sejam propicias.

Neste modulo seleccionaram-se alguns campos de observagao cuja transversalidade se sublinha.

Clima e ambiente educativos estao impregnados da cultura de cada lugar e constituem por isso

elementos intangiveis, dificeis de "medir" e avaliar. A sua analise constitui um modo de tomar e

fazer tomar consciencia dos comportamentos e atitudes predominantes na escola e dos seus signi-
ficados. Em contraponto ao Modulo 1, que pressupoe uma analise a nivel macro ou de unidade de

gestao, este Modulo 3 incide sobre a outra dimensao de infraestrutura educativa, a socio-psicolo-

gica e afectiva, em cada escola. 0 desenvolvimento das aprendizagens nao academicas dos alunos,

bern como o desenvolvimento da escola como uma organizacao que aprende, assenta grandemente

na qualidade que se alcancar em quatro areas-chave:

n a integracao escolar;

n a informa4ao e a comunicacao;

n a interaccao com o meio;

n a dinamica de escola.

Modulo III - Clima e Ambiente Educativos
C L I M A E A M B I E N T E E D U C A T I V O S

Areas-chave Campos de observacao Indicadores de desempenho

Integracao escolar ► Espa4o Escolar

► Relacionamento
► Forma46o civica

► Qualidade

► Seguran4a

► Integracao

► Comportamento

► Participa4ao

Informacao e comunica4ao ► Nivel interno ► Diversidade
► Nivel externo ► Adequacao

► Divulga4ao
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Em cada modulo indica-se a metodologia a seguir na recolha da informacao necessaria: que docu-
mentos pedir e analisar; que actores entrevistar.

11.4 A Pasta de Avaliacao

A Pasta de Avaliacao a constituida pelo conjunto de Roteiros necessarios a realizacao da avaliacao
integrada em cada lugar, escola singular ou agrupamento, referindo-se, por isso, a cada unidade
de gestao escolar.

Considerando que cads unidade de gestao escolar pode integrar uma ou mais escolas, e um ou
mais niveis e ciclos de ensino, ao preparar-se o trabalho de terreno, cada equipa de inspectores tera
de incluir dentro da Pasta os Roteiros necessarios. Assim, numa escola de nivel e de ciclo unico (por
exemplo, algumas escolas secundarias), a Pasta contera o Roteiro para a Organiza4ao e Gestao e o

Roteiro para o nivel educativo em apre4o; numa escola com varios niveis e ciclos (por exemplo, uma
escola basica integrada com jardim de infancia ou um agrupamento horizontal ou vertical), a Pasta

contera os Roteiros correspondentes aos niveis de ensino abrangidos, e um unico Roteiro Organiza-
45o e Gestao correspondente a unidade de gestao quer seja singular ou agrupamento. Assim, a
Pasta e a versao de trabalho dos Roteiros de apoio as avaliaSoes integradas. No caso das escolas que
leccionam varios ciclos e agrupamentos, contera o Roteiro comum e tantos Roteiros de nivel de
ensino quantos os niveis e ciclos leccionados na escola ou no agrupamento em observa45o.

Para alem dos documentos referidos, e ja finalizados, poderao ainda incluir-se, conforme a opor-
tunidade e as circunstancias, roteiros especificos sobre areas ou questoes de politica educativa que
importa aprofundar. Sao exemplo: os apoios educativos, a seguran4a nas escolas, a gestao financei-

ra, a educagao recorrente, entre outros.

Estes enfoques nao serao parte do tronco comum, de aplica4ao regular, dos documentos de apoio
das avalia46es integradas, mas correspondem ao aprofundamento do nosso conhecimento sobre o
desempenho educativo. Nesse sentido incidern na amostra ou numa subamostra das escolas a
intervencionar, sempre que for considerado oportuno, ou determinado superiormente.



III Procedimentos

111.1 A seleccao das escolas

Com o conjunto de escolas e agrupamentos seleccionados em cada ano a intervengao da IGE pre-
tende constituir uma amostra que seja representativa do universo dos estabelecimentos de educa-
cao e ensino, das redes publica e privada de educacao pre-escolar e dos ensinos basico e secunda-
rio.

A dimensao anual da amostra sera de cerca de 25% da amostra de escolas intervencionadas pela

IGE, no inicio de cada ano lectivo, no ambito da Actividade Organiza4ao do Ano lectivo, que por

sua vez abrange, anualmente, 50% do universo das escolas que se regem pelo modelo de gestao

estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 115-A/98, de 4 de Maio. Este criterio permite articular e renta-

bilizar a informacao de enquadramento recolhida. Deste modo sera possivel avaliar todas as escolas

num ciclo previsivel de oito anos. Deve ser tido em conta que a grandeza do universo nao esta

estabilizada devido as alteracoes previsiveis a ocorrer ao longo do periodo em consideragao, decor-

rentes quer da suspensao de estabelecimentos por falta de frequencia escolar, quer da constituicao

de agrupamentos, quer, ainda, da entrada em parque de novas unidades:

Na seleccao das amostras a serem, em cada ano, objecto de Avalia4ao Integrada tem-se como

criterios a dimensao, Segundo o numero de lugares docentes e o numero de alunos, e a localizacao.

Pode ainda ser invocado como segundo criterio o que presidiu a selecc.ao das escolas no projecto

"Organizacao do Ano Lectivo", que seguiu, para alem das tipologias, a distribuicao territorial, com

base na classificacao dos concelhos de Portugal continental tendo como referencia o Indice de

Desenvolvimento Social (IDS) da sua populacao, tal como foi publicado na Portaria n.° 995/98, de 25

de Novembro, D.R. n.° 273, I Serie B. Este Indice foi calculado tendo por base os indices estabeleci-

dos na Uniao Europeia e que sao os seguintes:

n esperan4a de vida a nascenca;

n nivel educacional;

n conforto e saneamento.
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Esta classificacao permitiu , como se pode verificar no mapa (anexo 1), agrupar os concelhos em
quatro categorias de desenvolvimento , que foram utilizadas na estratificacao das escolas segundo
o seu nivel de ensino.

Cada agrupamento constitui uma unidade de gestao , mas a sua avaliacao abrangera todas as
escolas que o integram , ou uma percentagem , conforme a dimensao do proprio agrupamento.
Dependendo deste numero e da dimensao de cada estabelecimento agrupado , serao avaliadas
todas ou apenas 50 % a 30% das escolas do agrupamento . Todavia , todas as escolas que nao forem
avaliadas serao visitadas de acordo corn um Roteiro breve que foi desenvolvido para o efeito.

0 processo de constitui4ao dos agrupamentos tem-se revelado , em algumas situa46es , perturbador
do normal funcionamento dos estabelecimentos , quer enquanto unidades individuais , quer en-
quanto agrupamento . Por isso , procurar-se-a que a amostra integre apenas os agrupamentos que
tenharn sido criados ha mais de urn ano.

111.2 0 inicio do processo

0 programa de Avaliacao Integrada das escolas inicia-se , anualmente , em Setembro , corn a soli-
citacao as escolas seleccionadas da informatco sobre resultados escolares.

Em cada ano lectivo , no final do 3 .° periodo , sera divulgada no sitio da IGE na Internet (www.ige.min-

edu.pt ) a lista das escolas , por Direcgao Regional de Educacao , a intervencionar no ano lectivo

seguinte. Com esta divulgacao pretende -se assegurar, que, o mais cedo possivel , as escolas saibarn

da probabilidade de ser avaliadas ao longo do ano lectivo , e assim , iniciarem de imediato o seu

processo de preparacao.

Deste facto resultarn situa46es de desigualdade entre escolas na medida em que umas terao mais

tempo para se organizarern do que outras . Todavia , assegura -se que todas disponham de um tem-

po minimo de 2 meses de preparacao.

Todas as unidades de gestao que sejam escolas ou integrem o 1.°, 2.° e 3 .° ciclos e o ensino secun-

dario serao solicitadas a enviar a IGE informatco sobre resultados de aprendizagem dos alunos.

Para esse efeito as escolas terao acesso pela Internet ( sitio da IGE ) ou por via postal , ao formulario

de recolha de dados em suporte informatico e respectivo manual de preenchimento . 0 aplicativo

informatico produzido trata, de imediato , as dados individuais de escola.

Os dados solicitados as escolas que integram a amostra seleccionada serao , obrigatoriamente, envi-

ados ate 15 de Outubro . Estes dados depois de tratados constituem a informatao de referencia
para a avaliadao individual de cada escola.

Essa informatao sera disponibilizada a todas as escolas , seleccionadas ou nao , de modo a poderern
desenvolver as seus proprios processor de auto -avaliadao.
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O processo de avaliag5o propriamente dito inicia-se com o estabelecimento da calendarizagao da

interven4ao inspectiva, desejavelmente com dois meses de antecedencia. Neste prazo, podemos

identificar tres momentos, cada um dos quais com a sua funcao:

n a organizacao da equipa de inspectores e a sua preparacao para cada intervencao especifica;

n a comunicacao, por escrito, a cada escola, da data da sua intervencao e envio da documen-
ta4ao de apoio;

n a primeira visita de apresenta45o do trabalho de avalia45o integrada.

Organizacao da equipa

A constituicao das equipas de inspectores a da responsabilidade de cada Delegacao Regional da
IGE, de acordo com criterios nacionais previamente estabelecidos.

A sua composicao media a de tres inspectores, podendo este numero ser variavel de acordo com a
dimensao ou caracteristicas da escola ou do agrupamento a avaliar.

Na constituicao das equipas atender-se-a a necessidade de combinar diferentes perfis de formacao,
sem que tal signifique a estratificacao das equipas por niveis de escolaridade ou areas especificas de
intervencao. Convem, todavia, assegurar a diversidade e a adequa4ao de perfis profissionais as
diferentes tarefas a desenvolver.

Antes de cada intervencao serao fornecidas a cada equipa:

n uma copia do relatorio da actividade Organizacao do Ano Lectivo relativo a cada escola do En-
sino Basico e Secundario, o qual contem uma primeira caracterizacao do contexto escolar;

n a informacao relativa aos resultados das provas aferidas, relatorio da responsabilidade do
Departamento da Educa45o Basica;

n a informa4ao relativa aos resultados escolares dos respectivos alunos (1.°, 2.° e 3.0 ciclos do
ensino basico e do ensino secundario) tratada pela IGE a partir dos dados fornecidos pelas
escolas e da informacao dos resultados dos exames nacionais do 12.° ano;

n informacao relativa a outras intervencoes recentes da IGE na escola, se tal existir.

A partir da analise da informacao a equipa estabelecera uma programa4ao das actividades que
Cleve considerar os varios momentos e fases que seguidamente se enunciam, ajustando-se as suas
disponibilidades.

Para garantir uma visao do conjunto de momentos que constituern o processo de avaliacao in-
tegrada, a sua dura4ao e o modo como se distribuem no tempo, apresentam-se dois quadros com
uma cronologia tipo das accoes, um para as escolas singulares outro para os agrupamentos. Esta
cronologia permite visualizar que, para realizar um projecto com a duracao de 14 ou de 18 dias, e
necessario um periodo de tempo de 52 dias e de 58 dias respectivamente.
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Cronologia Tipo Para as Escolas Singulares

Dias sequenciais Dias de trabaiho Designa4ao da ac4ao

Dia 1 (2.a feira)

Dia 2 a 28 (4 semanas)

Dia 29 (2.a feira)

Dia 30

Dia 31

Dia 32

Dia 33

Dia 34 (Sabado)

Dia 35 (Domingo)

Dia 36

Dia 37

Dia 38

Dia 39

Dia 40

Dia 41 (Sabado)

Dia 42 (Domingo)

Dia 43

Dia 44

Dia 45

Dia 46

Dia 47

Dia 48 (Sabado)

Dia 49 (Domingo)

Dia 50

Dia 51

Dia 52

.° dia

.° dia

3.1 dia

4.0 dia

5.0 dia

6.° dia

7.0 dia

8.° dia

9.° dia

10.0 dia

11.1 dia

12.° dia

13.° dia

14.° dia

Envio da carta a escola anunciando a visita, juntamente
com o texto "Apresentacao e Procedimentos" incluindo um
anexo com orientag6es para "apresenta4ao de escola"

Tempo de prepara4ao

Visita de inicio de processo

nicio do trabaiho nas escolas

Continuacao do trabalho nas escolas

Continuacao do trabaiho nas escolas

Continua4ao do trabaiho nas escolas

Continua4ao do trabaiho nas escolas

Inicio da elaboracao do relatorio

Continua4ao da elabora46o do relatorio

Continua4ao da elaborag5o do relatorio

Continua4ao da elaboracao do relatorio

Continuacao da elabora4ao do relatorio

Reuniao final de encerramento do trabaiho

Finalizacao da versao provisbria do relatorio

Envio a Delegacao: aprecia4ao e decisao

52 Dias Total 14 Dias Total O resto do processo a desenvolvido pelas Delega4aes
Regionais e pelos Servicos Centrals da IGE
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Cronologia Tipo para os Agrupamentos de Escolas

Dias sequenciais Dias de trabalho Designa4 o da acgbo

Dia 1 (2.a feira) Envio da carta a escola anunciando a visita, juntamente
com o texto "Apresenta4ao e Procedimentos" incluindo urn
anexo corn orienta46es para "apresenta4ao de escola"

Dia 2 a 28 (4 semanas) Tempo de prepara4ao

Dia 29 (2.a feira) 1.0 dia Visita de inicio de processo

Dia 30

Dia 31

Dia 32

Dia 33

Dia 34 (Sabado)

Dia 35 (Domingo)

Dia 36 2.° dia Inicio do trabalho nas escolas

Dia 37 3.0 dia Continua4ao do trabalho nas escolas

Dia 38 4.° dia Continua4ao do trabalho nas escolas

Dia 39 5.0 dia Continua4ao do trabalho nas escolas

Dia 40 6.° dia Continua45o do trabalho nas escolas

Dia 41 (Sabado)

Dia 42 (Domingo)

Dia 43 7.° dia Continua4ao do trabalho nas escolas

Dia 44 8.° dia Continua45o do trabalho nas escolas

Dia 45 9.° dia Inicio da elabora4ao do relatorio

Dia 46 10.° dia Continua45o da elaboracao do relatorio

Dia 47 11.° dia Continua4ao da elabora4ao do relatorio

Dia 48 (Sabado)

Dia 49 (Domingo)

Dia 50 12.° dia Continua45o da elabora45o do relatorio

Dia 51 13.° dia Continua4ao da elabora4ao do relatorio

Dia 52 14.° dia Continua4ao da elabora45o do relatorio

Dia 53 15.° dia Continua4ao da elabora4ao do relatorio

Dia 54 16.° dia Reuniao final de encerramento do trabalho
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Cronologia Tipo para os Agrupamentos de Escolas

Dias sequenciais Dias de trabalho Designacao da ac4ao

Dia 55 (Sabado)

Dia 56 (Domingo)

Dia 57

Dia 58

17.0 dia

18.° dia

Finaliza4ao da versao provisoria do relatorio

Envio a Delegacao: aprecia45o e decisao

58 Dias Total 18 Dias Total O resto do processo a desenvolvido pelas Delega4oes
Regionais e pelos Servicos Centrais da IGE

Comunica4ao as escolas

Apesar de a lista de escolas que irao ser intervencionadas ser ja conhecida e divulgada antes do final

do ano lectivo anterior, cada escola a informada, com a antecedencia de pelo menos dois meses, de

qual a data e periodo durante o qual se pretende realizar a visita a escola e de como proceder

internamente. Ern media, a duracao desta ac45o a de 5 dias uteis no terreno (o que equivalera a

uma media de 15 dias de trabalho inspectivo por escola, se se considerar que a dimensao media das

equipas de inspectvo a de tres inspectores), dependendo o tempo real da dimensao da escola.

Estao previstos 4 a 5 dias para a elabora4ao do relatorio.

Conforme se pode ver no mapa Cronologia Tipo, todos os passos da intervencao em Agrupamento

tern prevista uma duracao major: 7 dias uteis no terreno, 7 dias para elaboracao do relatorio.

Visando essa preparacao e em officio proprio para esse fim, a lnspeccao-Geral da Educacao solicita a

Escola, ou ao Agrupamento, uma reuniao para iniciar o processo de avalia4ao e o envio dos documen-

tos estruturantes da organizag5o da escola, nomeadamente o Projecto Educativo, o Plano de Acti-

vidades e o Regulamento Interno. Junto com esta comunica46o deve seguir o primeiro dos docu-

mentos que apoiam a intervencao da avalia4ao integrada, Apresenta4ao e Procedimentos, para

que a escola tome conhecimento imediato das caracteristicas da accao e qual o envolvimento que

the e solicitado ou o que se considera indispensavel.

Nessa reuniao inicial a desejavel que, conforme os casos, estejam presentes:

n o Presidente da Assembleia de Escola;

n o Conselho Executivo ou o Director da Escola;

n os Coordenadores dos Estabelecimentos do Agrupamento de Escolas;

n o Presidente do Conselho Pedagogico;

n o Coordenador do Conselho dos Directores de Turma;
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n o Coordenador do Conselho de Professores Titulares de Turma (1.0 ciclo);

n um representante dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares, ou do Conselho de

Docentes;

n um/dois representantes dos alunos do ensino secundario;

n o representante dos pals e encarregados de educa4ao na direccao da escola;

n um representante do pessoal nao docente.

Outros elementos, se a escola ou o agrupamento o desejar, poderao participar nesta reuniao, bern
como em todo o processo. Subentende-se que, se existir na escola uma equipa de avaliatao interna
que integre elementos para alem dos mencionados, estes deverao estar presentes.

Apos o envio deste officio, a equipa de inspectores acertara com os responsaveis da gestao da escola

ou do agrupamento a data da realizacao desta primeira reuniao. Nuns casos podera ser utilizado o

dia da semana previsto para reunioes, noutros tera de se realizar em dias que compatibilizem a

disponibilidade dos participantes. Ao longo de todo o processo, os professores, informados com a

devida antecedencia, providenciarao de modo a poder reunir-se com os inspectores, no seu horario

docente, em tempo que nao prejudique o regular funcionamento das aulas. Em situa45o alguma se

podejustificar que os alunos fiquem sem actividades escolares porque os professores estao mobili-

zados para a avaliatao integrada da escola.

111.3 A visita de informacao inicial

A visita de iniciacao do processo avaliativo, que deve ocorrer cerca de oito semanas apos a re-

cepcao do primeiro officio, conforme data acordada, tem como objectivo preparar a realiza45o da

ac4ao inspectiva.

Estarao presentes a equipa de inspectores que vai conduzir a accao, bern como todos os elementos
que a escola expressamente convocou.

Esta primeira visita marca o inicio do processo de avaliatao e por isso deve cumprir tres objectivos:

n apresentar o projecto, definindo as caracteristicas e a sequencia do trabalho;

n caracterizar a escola;

n fazer a primeira reflexao sobre o desempenho da escola.

Sera uma sessao de trabalho que ocupa aproximadamente 3 horas e que pode ocorrer no periodo
do dia mais conveniente para assegurar a presenca continuada de todos os participantes.
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Apresentacao do projecto

No que diz respeito ao primeiro ponto, usando da maxima clareza na sua comunicagao, os ins-

pectores vao sublinhar, ainda que de uma forma breve:

n as finalidades das avaliagoes integradas;

n a sua incidencia, nomeadamente, na identificagao das grandes areas que constituem objec-

to de analise e avaliagao;

n as fontes de informagao que vao ser requeridas;

n o modo como a avaliagao integrada sera organizada - metodologia de trabalho, e sua ca-

lendarizagao.

E de ter presente que a pertinencia desta intervengao decorre da desconcentragao da adminis-

tragao educativa e da autonomia das escolas. Todavia, a filosofia orientadora da acgao nao e a de
fiscalizagao da conformidade, mas a de avaliar o desempenho das organizagoes escolares, tendo em
conta o seu contexto, de modo a contribuir para a sua melhoria.

Assim, no que se refere as finalidades, deve ser tido em conta o que se afirma no capitulo I desta
publicagao, destacando que:

n A IGE nao esta empenhada:

. na seriagao das escolas em termos de niveis de qualidade;

. na avaliagao do desempenho dos professores;

na imposigao de urn modelo de funcionamento e de leitura da qualidade educativa.

n A IGE esta empenhada em contribuir para a garantia da qualidade educativa.

A verificagao do cumprimento da legalidade, tal como a estabelecido no quadro normativo,

e uma linha orientadora na formulagao dos juizos avaliativos. Mas a avaliagao da qualidade

conseguida, tendo em conta os contextos e os pontos de partida, a mais importante na

determinagao das escolas em progresso e das escolas estagnadas, ou com pouco sucesso,

corn a correspondente identificagao dos pontos fortes e fracos do seu funcionamento. A

identificagao dos pontos fortes e fracos do desempenho de cada escola, tal como se apre-

senta no relatorio final de avaliagao de escola, a uma indicagao das prioridades de desenvol-

vimento que a IGE recomenda. No seu conjunto deverao constituir uma proposta de agen-

da para a acgao futura. Por isso espera-se que sejam confrontadas corn as opgoes que a

escola tenha feito. As estrategias e as acgoes de aperfeigoamento sao da responsabilidade e

da decisao da escola;

n A IGE tern como responsabilidade prestar contas dessa mesma qualidade.
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Por esta razao esta empenhada em produzir, anualmente, um relatorio sobre o desempe-

nho do sistema escolar, com base numa amostra significativa de escolas, que simultanea-

mente cumpra as funcoes de presta4ao de contas e de regulacao do sistema. Nesse relatb-

rio, o retrato do sistema escolar num conjunto de areas-chave, que estao apresentadas na

matriz da avalia4ao, indicara os aspectos que se apresentam mais positivos ou menos positi-

vos no sistema. Esta caracteriza4ao permitira a cada escola situar-se relativamente ao con-

junto das escolas avaliadas e saber em que aspectos se distancia Besse conjunto. Este Relato-

rio Nacional tem como destinatarios principais os decisores politicos, os servigos da adminis-

tra4ao educativa, as escolas e o publico em geral.

Nesta reuniao de inicia4ao do processo de avalia4ao externa, tendo em conta o que se
estabelece neste texto, devem ser salientados os diferentes aspectos que vao ser analisados,
criterios a utilizar e metodologias de trabalho. Para o efeito e entregue a escola/agrupa-
mento uma pasta dos Roteiros que apoiam o projecto, conforme os niveis de ensino que
ministra. Estes Roteiros, sea escola o desejar, podem ser duplicados conforme as suas neces-
sidades e interesses.

Deve, desde logo, ser referida a documentagao cuja consulta vai ser necessaria, com o pedido de
que a mesma esteja disponivel em local de trabalho a ceder para o efeito.

Caracteriza4ao da escola

Ap6s a apresentadao do projecto, considera-se que o processo de avalia4ao da escola/agrupa-mento
esta aberto.

Cabe a cada escola apresentar-se, fornecendo um conjunto de informacoes sobre o seu enqua-
dramento social e institucional e sobre o seu desempenho. Esta oportunidade devera ser utilizada
como parte de um exercicio de auto-avaliacao. Nesta perspectiva, so faz sentido se for um resultado
de uma mobilizacao e de uma reflexao internas e nao uma apresentadao de estatisticas, numa
logica de cadastro ou de inventario.

Para facilitar a organiza4ao da respectiva informacao e, de certa forma, a estrutura4ao desta apre-
sentacao, sugere-se um conjunto de topicos que se gostaria de ver abordados e relativamente aos
quais se pretende dispor da informacao factual e da analise que a escola faz dos mesmos. Como
titulo geral designou-se Caracterizacao da Escola/Agrupamento e abrange cinco blocos de informa-
4ao:

I A populacao escolar;

II Os recursos humanos da escola;

III 0 sucesso dos alunos;

IV As atitudes e os comportamentos dos alunos;
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V A articulacao com a comunidade local.

Outros aspectos podem ser acrescentados, se a escola assim o entender, incluindo as proprios
instrumentos utilizados para a recolha de dados.

Em principio, toda a informacao que se sugere esta recolhida e trabalhada no ambito do normal
funcionamento e gestao da escola. Recorde-se, no entanto, que esta nao repete os dados que
foram recolhidos na ac45o Organiza4ao do Ano Lectivo, ainda que alguns tenham de ser referidos.
A seleccao que se propoe constitui urn trabalho internamente util como parte do processo de auto-
avaliacao e prepara a avalia4ao externa, corn a qual se gostaria que convergisse.

A ordem da apresenta4ao, bem como os suportes utilizados, sao da decisao exclusiva do grupo que
trabalhar neste projecto.

Considerando a importancia desta caracteriza4ao, as escolas/agrupamentos devern preparar um

pequeno dossier com informa4ao de enquadramento que entregam a equipa de inspectores.

Em anexo (anexo 2) apresenta-se como sugestao um desenvolvimento possivel dos cinco blocos de
informacao referidos, que as escolas podem utilizar na sua apresentacao.

0 desempenho da escola

Na sequencia da caracterizacao do sucesso escolar apresentado pela escola, a equipa de inspeccao
apresenta a analise dos resultados da aprendizagem dos alunos matriculados no ano lectivo anteri-
or, nos diferentes ciclos, tal como foi preparado pela IGE. Conforme se indica no Modulo 1, as
questoes para reflexao conjunta podem ser utilizadas como forma de aprofundamento do conhe-
cimento do sucesso escolar dos alunos, tendo em conta um conjunto de variaveis de contexto, que
o condicionara.

Estas propostas de reflexao conjunta nao invalidam as analises e reflexoes que as professores ja
tenham realizado sobre os resultados internos das aprendizagens nem as substituem. Pretendem,
sobretudo, introduzir formas complementares de analise e fornentar a reflexao sobre as aprendiza-
gens em todos os niveis de ensino.

Os inspectores, nomeadamente nas escolas dos 2.° e 3.1 ciclos e do ensino secundario, devem

decidir se este e o momento mais adequado para o fazer e se vao apresentar as tres abordagens

analiticas, que obviamente sao progressivamente complexas.

A organiza45o do trabalho dos inspectores durante as dias de permanencia na escola sera esta-

belecida, indicando quais as aulas a observar, em que disciplinas e em que turmas, e se se vai

observar outro tipo de actividades corn alunos, noutros contextos. Igualmente ficara estabelecido

que professores e que alunos serao entrevistados, de que materials devern ser portadores, o lugar

e a hora desse encontro. A duracao destas entrevistas individuais ou em grupo deve ser muito bern

controlada, pois nao se justifica que se arrastem por muito tempo.
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Para rentabilizar os seus proprios recursos, tendo a equipa de inspectores trabalhado a estrutu-
ra4ao destas reunioes em conjunto, cada elemento da equipa entrevista um grupo diferente de

professores, cobrindo disciplinas e anos lectivos diversificados.

Os inspectores procurarao evitar o agudizar de situa46es de ansiedade entre as diferentes parti-
cipantes. 0 numero de aulas a observar, bern como a duracao do processo de avaliacao, dependem
da dimensao da escola ou do agrupamento e do nivel de ensino, situando-se sempre dentro de um
limite minimo e maximo de 20 e de 35 aulas, independentemente da sua duracao, isto e, indepen-
dentemente de se tratar de aulas de 90 ou de 45 minutos. Cada professor nao deve ser observado
durante mais do que uma aula, mesmo que, eventualmente, o proprio fique insatisfeito. Apos cada
aula a feita referencia ao trabalho realizado com a turma, sem ter a preocupacao de fazer um
comentario detalhado, utilizando tanto tempo para o fazer como para realizar a propria aula. 0
importante e clarificar algum aspecto que, porventura, tenha ficado menos claro no desenrolar da
licao, e perceber como esta aula se articula com a anterior e com a proxima.

Em principio as observacoes do trabalho em sala de aula incidem prioritariamente nas aulas de
Portugues e de Matematica. Outras disciplinas e areas de actividade podem ser sugeridas e acorda-
das com a escola.

No regime de monodocencia, a observacao de uma actividade com os alunos dentro de qualquer

area curricular a suficiente, nao se colocando a questao do tempo de observacao em termos de

"aula". Havendo mais do que um professor na escola, sao observadas diferentes turmas, sendo

claro que, no contexto desta interven4ao, o inspector nao permanece, sem tempo limite, na sala de

aula, nem interfere directamente no desenvolvimento dos trabalhos.

Nao esta em questao a pronuncia sobre a qualidade individual dos professores, embora se possa
fazer algum comentario ao trabalho realizado, mas sim recolher dados sobre a qualidade do servi4o
lectivo prestado na escola, o que abrange estilos, actividades, competencias e niveis de complexida-
de diversos. E da aprecia4ao do conjunto das aulas assistidas, das entrevistas com as professores,
dos materiais utilizados em sala de aula e dos diferentes registos escritos do trabalho em sala de
aula e das entrevistas com os alunos que as inspectores se pronunciam sobre a qualidade das
actividades de ensino - as seus pontos fortes e fracos mais frequenter, e sobre a qualidade da
atitude e do trabalho dos alunos - as seus pontos fortes e fracos e mais frequenter.

O Coordenador de Departamento, o Responsavel de Grupo ou Disciplina ou o Coordenador do
Conselho de Docentes serao sempre envolvidos neste processo. Uma das principais fun4oes destas
intervencoes e reforcar o papel dos diferentes actores na administracao e na orienta4ao da escola.
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111.4 0 desenvolvimento do processo

A recolha de dados e evidencias

Estando ja clarificada a metodologia de trabalho que se apresentou na visita de informa4ao, os
inspectores dividem o seu primeiro dia de trabalho no terreno entre uma visita geral guiada a

escola, ou a sede de agrupamento, e as instalacoes, e o trabalho de analise de documentacao,
incluindo o tratamento (leitura e interpretacao) dos dados fornecidos pela escola. Esta actividade
tem como finalidade verificar a correc4ao dos procedimentos, nomeadamente administrativos e de
gestao, e permitir enunciar as principais questoes a colocar durante as entrevistas seguintes, tendo
em conta os principios estruturadores desta interven45o, tal como ja foram enunciados. Por isso,
serao tomadas abundantes notas em que se irao apoiar as interpretacoes e os juizos de valor,
alguns dos quail a confirmar em diferentes entrevistas.

As fontes de informa4ao sao multiplas:

n os pr6prios actores nos seus multiplos papeis;

n as actas onde se registam a justificam as decisoes relativas a gestao do projecto curricular;

n os dossiers de grupo ou de disciplina;

n os cadernos e os trabalhos dos alunos;

n a observacao directa das aulas ou de outros trabalhos com os alunos em contextos menos
convencionais.

Sugere-se que nesta observacao directa se tenham em conta os aspectos referidos nos guioes de
avaliacao integrada.

A primeira analise da documentacao, feita nas primeiras sessoes de trabalho, serve para orientar
o modo como se vai questionar a escola. Nao dispensa a sua analise mais aprofundada, sempre
que se tornar necessario, ao longo da semana.

A IGE Cabe contribuir para a garantia da qualidade da educa45o, isto e, cabe saber da qualidade

das aprendizagens realizadas no ambito do Projecto Curricular e saber do modo como as mesmas

sao "medidas" ou avaliadas pelas escolas. Cabe saber da qualidade com que se programou o

Projecto Curricular aos seus diferentes niveis, o que envolve a responsabilidade do Conselho Peda-

g6gico, a responsabilidade dos Conselhos de Docentes, dos Departamentos Curriculares, dos Con-
selhos de Turma e a responsabilidade dos professores individualmente. Cabe ainda saber da quali-

dade com que se constr6i o ambiente da aprendizagem e se gerem os recursos.

Assim, observar o ensino e a aprendizagem a estar atento a clareza e a adequa4ao da linguagem
com que se apresenta e se trabalha os conteudos, ao caracter estimulante das propostas de traba-
Iho pars fomentar a aprendizagem, a optimiza4ao do tempo, aos recursos mobilizados e a rela4ao
afectiva e de considera4ao personalizada que se estabelece.
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Na observagao de aulas os inspectores estao, fundamentalmente, atentos ao modo como os alu-
nos sao colocados em situagao de aprendizagem e efectivamente trabalham. Por isso vao apreciar:

n a forma como os alunos participam;

n as conversas laterals e os comentarios;

n o modo como ouvem e respondem;

n as perguntas que fazem e se as fazem;

n o modo como se expressam.

A observagao dos cadernos, dos dossiers ou pastas de trabalhos dos alunos permite saber do grau
de estruturagao do trabalho do professor e do seu nivel de exigencia quanto a organizagao do
trabalho do aluno.

Estes materiais sao um bom indicio das estrategias de auto-organizagao de cada aluno, na aprendi-
zagem individual ou no estudo aut6nomo.

A equipa de inspectores vai pedir um conjunto de cadernos/dossiers/pastas que o professor ou o

director de turma the fara chegar, tendo em conta varios anos de escolaridade e varias turmas,

independentemente de terem sido observadas ou nao. A dimensao deste conjunto depende, evi-

dentemente, da dimensao da escola, mas deve permitir uma informagao diversificada destes mate-

rials individuals de trabalho e da consistencia dos principios seguidos em cada lugar relativamente

aos mesmos, ou, pelo contrario, a ausencia de praticas comuns.

As conversas com os alunos sao uma fonte de informagao fundamental. Em diferentes situagoes e
contextos, estas conversas permitem saber quais as suas atitudes face a escola e ao trabalho escolar,
bem como conhecer quais as suas experiencias de vida escolar e o que pensam sobre elas. Sao muito
vantajosas as discussoes em grupo, em situagoes formais ou nao formais.

As conversas com os professores, por departamento e por grupos de disciplina, podem ser uma
forma importante de saber o que os professores pensam do seu trabalho na escola, da sua major
ou menor satisfagao, da sua visao do que e o Conselho de Docentes, o Departamento ou os grupos
disciplinares, conforme os tipos de dificuldades que identificam e a forma como reagem e interagem
uns corn os outros.

Os criterios de qualidade

Como se referiu na apresentagao do modelo das avaliagoes integradas, sao quatro as dimensoes de
observagao do desempenho da escola:

n A organizagao e gestao;

n Os resultados da aprendizagem;
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n A educacao, o ensino e a aprendizagem;

n 0 clima e o ambiente educativos.

Para cada um destes campos seleccionaram-se alguns aspectos que se consideraram mais rele-

vantes - as areas-chave - e que se operacionalizam, intencionalmente, atraves de um numero limitado
de campos de observacao. Cada campo de observa4ao decompoe-se em itens e subitens de analise
que se propoem como "denominadores comuns" de observa4ao e apreciacao. (tens e subitens
obedecem a uma "rede fina" de indicadores de desempenho, as quais correspondem a uma estrutura
de valores em educa4ao, cuja importancia tem lido assinalada na investiga4ao, na cultura dos
educadores, no discurso dos interlocutores ou nas orienta46es da administracao. A seleccao de
campos de observacao, de itens e subitens que se apresenta, apesar de extensa, nao impede que
outras questoes sejam observadas, anotadas e discutidas.

Cada item e subitem sera avaliado numa escala de quatro pontos, expressos de A a D, com a
seguinte valoracao:

A - Muito Bom

B -Bom

C - Suficiente

D - Insuficiente

Esta apreciacao resulta da frequencia e da importancia do que for observado como positivo e como

negativo.

Para facilitar a coerencia das apreciacoes, deve ser feita a seguinte leitura da escala proposta:

A - Correccao exemplar em quase todos as aspectos observados.

B - Correccao na maioria dos aspectos observados.

C - Correccoes e incorrec46es em muitos aspectos observados.

D - Incorrec46es no conjunto dos aspectos observados.

As provas que sustentam as apreciacoes feitas sao recolhidas a partir da analise documental, das
entrevistas, das discussoes em grupo, da observacao de aulas incluindo a pratica lectiva e o trabalho
dos alunos, das observacoes sistematicas e formais, das instala4oes e equipamentos socials ou
tecnologicos ou, ainda, das observa46es ocasionais, nao estruturadas, de pessoas, lugares e situa-
46es.

Como se pode observar nos Roteiros, para cada item sao frequentemente apresentados, como
orientacao da focaliza4ao desejavel das observacoes, um conjunto de aspectos, ou variaveis ou
subitens, que operacionalizam cada item. Sao estes subitens que ajudam a entender como se dife-
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rencia cada escola, o que muitas vezes nao fica suficientemente claro apenas atraves dos itens em
cada campo de observacao.

Os subitens seleccionados sao, deliberadamente, uma restricao do campo de observacao com duas
finalidades:

n garantir que todos os inspectores observam o mesmo em cada item, dando consistencia a
avaliacao do sistema (validade da avalia4ao);

n articular a observa4ao com os objectivos da politica educativa ou com factores que a inves-
tigacao tern considerado como relevantes.

Sempre que algum item ou subitem nao for observado, nada sera assinalado no quadro respectivo.

Sempre que algum item ou subitem nao for aplicavel a situacao em analise, assinala-se na qua-
dricula NA.

Em qualquer destas situag6es - nao observado ou nao aplicavel -, deve ser referido no espago
reservado a Observacoes as razoes que o justificam.

0 funcionamento em equipa

Constituida a equipa de inspectores nos termos atras referidos, esta acorda entre si como distribuir

o trabalho de forma equilibrada ao longo da semana e quem desempenha as funcoes de coordena-

4ao do grupo. Como sao varias as tarefas a desenvolver cada inspector tem de se ocupar de areas

especificas. Pode mesmo acontecer, varias vezes, que nem todos os membros da mesma equipa

estejam o mesmo numero de dias na mesma escola, ou que pertengam simultaneamente a mais do

que uma equipa, mas nem por isso deixam de ser membros plenos da equipa e de ser subscritores,

com identica responsabilidade, do respectivo relatorio da escola.

A avaliacao integrada das escolas deve corresponder a um evento importante de vida das escolas e

deve ser notada por todos. Por isso, a equipa devera ter a preocupacao de equilibrar a analise

documental corn outras formas de recolha de informacao, de modo a garantir a sua visibilidade. 0

facto de ter um local de trabalho bern identificado na escola nao significa que se confine a esse
espa4o.

0 encerramento do trabalho nas escolas

A fechar o ciclo de observacoes e recolha de dados, a promovida uma reuniao com todos os parti-

cipantes que estiveram presentes na reuniao de inicio do projecto, ou outros que a escola queira

associar, onde se faz uma primeira revisao e aprecia4ao do trabalho observado. Efectivamente,

trata-se de uma sessao de devolucao das apreciacoes dos inspectores quanto ao que foi observado

durante a avaliacao integrada, a qual deve obedecer aos seguintes criterios:
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n ser bern estruturada, de acordo com a organizacao dos Roteiros;

n apresentar os pontos fortes e os pontos fracos do que foi observado;

n apontar as principais recomendacoes que vao ser referidas no Relatorio de Escola, com des-
taque para as que tern caracter estrategico.

Pressupoe -se, nesta altura , que a equipa de inspectores se foi reunindo , separadamente , ao longo
da semana da intervencao , com o Coordenador do Conselho de Docentes , com os Coordenadores
de Departamento Curricular e com os Coordenadores do Conselho de Docentes titulares de turma
do 1.° ciclo , ou com o Coordenador do Conselho de Directores de Turma nas escolas dos 2.° e 3.0
ciclos e do ensino secundario, a quern transmitiram as seus comentarios sobre o que Ihes foi dado
observar, ern campos especificos da sua responsabilidade.

Esta reuniao de encerramento nao constitui uma apresenta4ao oral do Relatorio, mas a urn ele-
mento fundamental na sua finaliza4ao , na medida em que , ao partilhar corn a escola as apreciacoes
sobre o seu desempenho, se cria um espaco de leitura e interpretacao dos dados recolhidos, corn
recurso ao dialogo e a alguma clarificacao dos juizos feitos , constituindo uma oportunidade para os
diversos intervenientes no processo explicitarern duvidas e clarificarem alguns aspectos de justifica-
cao pouco evidente.

Este e um momento em que os inspectores evidenciam a dimensao formativa da avaliacao, o que
nao significa escamotear os juizos sobre a qualidade do desempenho escolar , nem significa , apesar
do dialogo, aceitar argumentos nao sustentados. A "meia verdade" ou a forma de avaliacao mitiga-
da nao ajuda a melhorar, porem, deve ser prestada a maior aten45o a forma como se devolve este
tipo de apreciacoes.

Saber dizer bern a importante . Dizer bern e:

n valorizar o que se faz bem;

n ter em conta as pessoas a quern o nosso comentario se dirige e o contexto em que se encon-

tram;

n dar espago e tempo para discordar, justificar e esclarecer;

n saber apresentar provas para desmontar reaccoes emotivas;

n ser claro na linguagem , sem margens para interpretacoes duvidosas;

n ter uma perspective construtiva , porque o que importa e, para alem do que se faz, poder

fazer melhor;

n orientar a discussao para a ac4ao futura.

Nao devem ser feitos comentarios ao trabalho de pessoas individualmente identificadas , pois nao
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sao as pessoas que estao em causa, mas a escola enquanto instituicao que assegura as aprendiza-
gens de todos os seus alunos. Sempre que for o caso, devem distinguir-se os comentarios que se

dirigem ao Agrupamento e os que se dirigem a cada unidade que o compoe, relativamente ao que
tiver sido observado. Da mesma forma, devem distinguir-se os comentarios que se dirigem as escolas
e aqueles que implicam a responsabilidade de outros parceiros.

A realizacao desta sessao deve ocorrer pouco tempo apos a recolha de informacao no terreno
(desejavelmente nao mais de duas semanas depois), de modo a dar tempo a analise necessaria e a
estruturacao do relatorio que permita a equipa inspectiva ter o pensamento organizado relati-
vamente ao que se considera pontos fortes e fracos e quais as recomendacoes a apontar.

A reuniao de encerramento, para alem de constituir uma oportunidade fundamental de clarifi-
cacao das apreciacoes dos inspectores e de devolucao da informacao, tem, ainda, como finalidade,
dar a oportunidade as escolas de apresentarem o seu proprio ponto de vista ou aduzirem algum
dado de informacao que considerem novo ou nao devidamente contextualizado. Nestes casos e
importante ter presente que a informacao factual a corrigivel e pode fazer alterar a opiniao, mas
que a apreciacao da qualidade e o juizo feito pela equipa de inspectores, em si mesmos, isto e, sem
que tenham sido aduzidos novos elementos ou alguma clarificacao das situacoes, nao sao negocia-
veis na medida em que, quando sao apresentados, ja foram discutidos e consensualizados no inte-
rior da equipa de inspectores.

0 coordenador da equipa garantira essa consensual izacao e a sua melhor expressao, oral ou escri-

ta, com a preocupacao de uma comunicacao clara e directa, rigorosa e objectiva, into e, referenciada

as evidencias recolhidas. Em todos os pontos importa referir os aspectos fortes e fracos do desem-

penho, into e, mencionar em que medida e em que areas a escola oferece, ou nao, aos seus alunos,

uma experiencia educativa e escolar de qualidade, de nivel Bom ou Muito Born. 0 nivel Suficiente,

sendo positivo, nao a garantia de qualidade, porque nao oferece ocorrencias correctas sistemati-

cas.

E conveniente que esta reuniao de encerramento se realize depois de estar em grande parte ja
acertado e definido o conteudo do relatorio, por forma a garantir que aquilo que a dito nao seja
muito diferente do que vai ser apresentado por escrito.

111.5 0 relatorio de escola

Cada projecto de avalia45o integrada so fica encerrado com a aprovacao de um relatorio escrito

por escola, cuja estrutura e descricao se apresenta a seguir.

0 Relatorio de Escola a um documento que nao deve ser demasiado extenso, de modo a garantir a

sua leitura integral por parte de qualquer dos seus destinatarios.

Na sua organiza46o e desenvolvimento deve ser pensado como uma pega fundamental de informa46o
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sobre a escola, util para a revisao interna do proprio desempenho e para a elaboracao dos novos
pianos de accao.

Tendo uma dupla dimensao formativa e informativa, deve cumprir entre outras as seguintes fun-
coes:

n funcao comunicativa de informacao vaiida, util e pertinente para a manutencao da quali-
dade existente ou para a sua meihoria, dirigida a varios destinatarios;

n funcao avaliativa do desempenho da escoia;

n funcao de sustentacao do desenvoivimento educativo local;

n funcao indutora de estrategias de regulacao sistematica e de uma cultura de avaiiacao e de
aperfeicoamento continuo. A avaiiacao externa fecha, ou inicia, um ciclo de progresso na
vida das escoias que abrange o seu planeamento, execucao e avaliacao;

n funcao reflexive sobre a informacao recolhida e as boas praticas existentes, de modo a nao
serem casos isolados, mas referencias desmultiplicadoras de qualidade.

Tendo em conta o que atras fica exposto, o relatorio deve reflectir a escoia tai como ela e: como se

organiza e gere em funcao das caracteristicas dos seus alunos, como planifica e realiza as situacoes

de aprendizagem, como assegura os apoios de acordo com as necessidades, como a organizada a

formacao em servico dos docentes e nao docentes, como avalia e analisa os resultados das aprendi-

zagens dos alunos, etc.

Tres exemplares do Relatorio serao entregues pela IGE ao presidente da Assembleia de Escola e ao

responsavel executivo da escola ou do agrupamento, que o deve entregar para apreciacao aos

que participaram directamente neste processo, e ao presidente da Associacao de Pais. Cada escola

ou agrupamento tera, no exercicio do direito de contraditorio, 10 dias uteis para reagir e apresen-

tar os seus comentarios ao Relatorio. Depois Besse periodo a feita a versao definitiva, que a entre-

gue aos destinatarios acima mencionados e a Direccao Regional de Educacao a que a escola per-

tence. Para alem de o Bar a conhecer a todos os professores, a escola pode fazer do relatorio o use

que entender divulgando-o, nomeadamente, junto das autoridades locais e dos encarregados de

educacao, sugerindo-se que se articule com a Associacao de Pais sempre que esta exista, podendo,

neste caso, pedir o apoio dos servicos da IGE, no sentido de the serem fornecidos mais exemplares.

Os relatorios de escola sao de divulgacao publica nos termos da Lei de Acesso aos Documentos da

Administracaoz, que assegura o acesso dos cidadaos aos documentos administrativos, de acordo

com os principios da publicidade, da transparencia, da iguaidade, da justica e da imparcialidade.

Assim, para alem da divulgacao que a propria escola pretenda fazer, a IGE, em simuitaneo com a

divulgacao do relatorio nacional das avaliacoes integradas, feita ate Marco do ano seguinte ao

I Lei n.° 65/93, de 26 de Agosto, alterada pelas Leis n.° 8/95, de 29 de Marco, e n.° 94/99, de 16 de Julho.
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ano lectivo a que o relatorio se reporta, procede a divulgacao, na sua pagina da Internet
(www.ige.min-edu.pt) de todos os relatorios de escola a que o relatorio nacional diz respeito.

A estrutura do relatorio

Tendo em vista facilitar a leitura do Relatorio e a sua utilizacao posterior, e tendo em conta a

experiencia acumulada da IGE, o relatorio deve ser estruturado de acordo com as seguintes sec-
46es, acompanhando a propria estrutura e organizacao dos Roteiros:

1 - Introducao

2 - A escola

3 - 0 desempenho da escola

4 - Linhas de forca da ac45o educativa

5 - Recomenda4oes

Introdu4ao

Esta seccao, muito semelhante em todos os relatorios, tem como finalidade apresentar a intervencao
inspectiva, no pressuposto de que a analise que se vai seguir deve ser situada no contexto das avalia-
46es integradas, que nem todos os potenciais leitores conhecem.

Assim, da Introducao pode constar uma referencia aos objectivos da intervencao e a metodologia

seguida, descrevendo como a escola se organizou para esta finalidade, nomeadamente, se foi consti-

tuida uma equipa interna de avalia4ao, quem a constituiu e quem acompanhou o processo.

A Escola

Esta seccao deve apresentar, de uma forma sucinta, o perfil da escola avaliada e a caracterizacao da sua
populacao escolar, tendo por base a apresentag5o que a escola fez de si mesma e outros dados por ela
recolhidos.

Informa46es como a "Iocalizacao" e a "dimensao" em termos de alunos e de pessoal docente e nao
docente, com referencia a alguns indicadores de gestao, constituem dados importantes. Deve referir-
se, por exemplo, a taxa de ocupag5o das instalacoes escolares, o custo por aluno, o contexto interno
e externo da escola. Da-se conhecimento de aspectos relativos ao regime de funcionamento, aos
recursos e condicoes de trabalho, as ofertas educativas, ao ambiente ou clima de escola, nomeada-
mente no que diz respeito a indicadores do comportamento dos alunos e da assiduidade de alunos e
de adultos.

Alguma delta informacao de caracteriza4ao pode ser apresentada em quadros simples, devendo o

texto que se the segue ajudar a sua leitura, uma vez que muitos dos potenciais destinatarios deste
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Relatorio nao dominam a linguagem tecnica. No entanto, esta seccao do Relatorio sera curta, nao
repetindo a informa4ao de contexto, em detalhes varios, que a propria escola apresentou, mas referin-
do em frases simples o que dessa apresentadao a relevante para compreender o contexto educativo.

Tendo sido feita uma caracteriza45o breve da escola, devem ser apresentados, de forma concisa, os

objectivos e as prioridades estabelecidos no seu projecto educativo, bern como as respectivas metas de

desenvolvimento.

Esta seccao termina com a analise dos resultados escolares dos alunos no ano anterior, com referencia,
se a informacao estiver disponivel, a evolucao que se tem, ou nao, feito sentir nos ultimos anos.

0 desempenho da escola

Esta parte do Relatorio segue de perto a estrutura dos Roteiros e e simultaneamente descritiva e
avaliativa , na medida em que refere a apreciacao dos inspectores relativamente a cada bloco de itens
observado.

Cada bloco deve ser visto na perspectiva de "elemento descritivo da qualidade do servico educativo
prestado".

A apreciacao da qualidade significa que devern ser referidos as aspectos positivos estabilizados ou
particularmente bons, bern como aqueles onde se pode observar progressos, e ainda as aspectos
onde sao necessarias melhorias, ou, se for caso disso, onde se constataram desempenhos incorrec-
tos. Esta apreciacao refere-se a cada bloco de itens, por campo de observa45o.

Linhas de fora da accao educativa

Nesta sec45o sao apresentados, em sintese, os aspectos do funcionamento ou do desempenho da
escola que merecem destaque pela qualidade alcancada ou pelo progresso revelado, tendo em
conta as contextos especificos de cada escola e as valores nacionais de referencia, quando disponi-
veis.

Se, por um lado, se tem como inten45o reconhecer e dar seguran4a quanto ao trabalho realizado

e aos resultados alcancados, por outro pretende-se identificar as campos relativamente aos quaffs a

escola tem de adoptar estrategias de manutencao da qualidade, para evitar o declinio num futuro

proximo.

Recomenda46es

Em paralelo com a seccao anterior deverao ser apresentados, em sintese, as aspectos em que o
desempenho da escola a menos positivo, ou nao satisfat6rio, e relativamente aos quais a escola
deva rever as prioridades seleccionadas, as estrategias seguidas, ou o modo como as mesmas foram
realizadas.
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Deverao ser referidas , sem eufemismos , situa46es muito concretas , que foram consideradas como

aspectos menos conseguidos ou como comportamentos nao aceitaveis , ainda que a resolu4ao dos

mesmos nao se situe no ambito exciusivo das responsabilidades da escola , mas nos niveis da adminis-

tra4ao que a enquadram . Muitas vezes , sabe-se , decorrem do proprio quadro normativo , que nem

sempre e facilitador de uma correcta gestao , razao pela qual nao podem tambem deixar de ser

identificados.

Serao ainda mencionadas as eventuais situag6es irregulares que devem ser corrigidas , por cor-
responderem a viola45o dos normativos , em especial quando sao lesados os direitos dos alunos, ou
esta em causa a boa gestao dos recursos disponiveis.

Tendo em conta as dimensoes formativas de todo o processo de avaliacao e do Relatorio, sao
apontados alguns aspectos prioritarios a considerar num futuro piano de acc .ao para melhoria da
escola ou do agrupamento , ou para a manutencao da sua qualidade . Em qualquer dos casos, nao
e feita uma listagem exaustiva de pontos relativamente aos quais a necessario prestar atencao, ou
nem sequer se refere o que se considera clever ser abrangido por estrategias de manuten4ao. Se
compete a IGE identificar pontos fortes e fracos do desempenho , e explicitar as conclusoes e reco-
menda46es , compete a escola , por si ou em colaboracao com outras entidades , encontrar os modos
e os meios mais adequados para corrigir ou melhorar o seu desempenho no ambito de um piano
concertado de accao.

111.6 0 termo e a consequencia do processo

Apos a recepcao do Relatorio da Avalia4ao Integrada espera - se que , para exercicio do seu direito de
contraditorio , a Escola/Agrupamento se pronuncie sobre o que nele se afirma, nomeadamente no que
se refere a informa4ao factual , a identificadoo de pontos fortes e fracos do seu desempenho e ainda
relativamente as recomendacoes que the sao feitas.

Apos recepgao da resposta e clarificacao de eventuais pontos controversos do Relatorio , a feita a

versao definitiva , distribuida aos seus destinatarios , e o processo de Avaliacao Integrada considera-se

terminado.

Para a escola o processo de melhoria do desempenho continua . Na sequencia da leitura atenta do

Relatorio de Escola e das recomendag6es apresentadas pela equipa de inspectores , cada escola deve

desenvolver um piano de accao que complementa o seu Plano de Actividades , mas que tem por

enfoque as prioridades que foram seleccionadas a partir da Avalia4ao Integrada . Dentro de 60 dial, um

exemplar deste piano de accao deve ser enviado para a respective Delegacao Regional da IGE.

Em principio , a IGE fare uma nova intervencao do mesmo teor dentro de um periodo de oito anos.
Algumas escolas , porem , serao objecto de uma intervencao sequencial mais curta , cerca de dois anos
mais tarde , para acompanhamento das medidas que foram tomadas em cada escola face as recomen-
da46es enunciadas pela IGE e para observacao dos seus efeitos no desempenho da escola, ou dos
obstaculos que, eventualmente nao foi possivel ultrapassar.
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Em situacoes pontuais, para algum esclarecimento, pode cada escola contactar a respectiva Delegacao
Regional da IGE, podendo inclusive ser prevista a participacao em reunioes de apresentacao e debate
da avaliacao integrada da escola.

O lugar da auto -avaliacao

Durante este periodo, o esforco de melhoria do desempenho a da responsabilidade da escola, tendo
em considerando as recomenda4oes da avaliacao integrada, o piano de accao desenvolvido e as moda-
lidades da respectiva monitorizacao que forem entendidas como mais adequadas.

Uma forma regular de assumir esta responsabilidade sera a escola desenvolver processos de auto-

avalia4ao. Sao varios os modelos possiveis e nenhum e o melhor de todos - o melhor sera sempre

aquele que mais efeitos positivos produz em cada escola, considerando as suas condicionantes ou
caracteristicas.

Importa, porem, salientar que a auto-avaliacao a considerada, quando articulada com a avalia4ao
externa, como a mais eficaz estrategia de desenvolvimento institucional. Sem se entrar em detalhes ou
em orienta46es deste processo que nao competern a IGE, sublinham-se tres caracteristicas que se
associam a maximizacao dos beneficios da auto-avaliacao:

n sersistematica, o que significa uma recolha de informagao periodica, recorrendo aos mesmos
instrumentos e tendo por enfoque os mesmos objectos de analise;

n ser relevante e economica, ou seja, incidir sobre uma seleccao de areas sensiveis do funcio-

namento, que importa conhecer, com efeitos positivos multiplicadores, sem ter a pretensao

de abranger todos os aspectos que podem ser considerados importantes no sistema escola;

n ter lideranca, o que implica que a cria45o de mais valias ou a manutencao da qualidade exis-
tente na escola necessita que haja capacidade de motivar, influenciar e partilhar responsa-
bilidades e projectos, numa rela4ao directa e personalizada.

A funcao supletiva da IGE na estrategia da melhoria da qualidade

Sem que constituam um modelo unico a privilegiar, as avaliacoes integradas podem constituir uma
referencia para o desenvolvimento de uma cultura e de praticas de prestacao de contas e de auto-
avaliacao, em cada escola, se considerarmos o modo como se estrutura este processo inspectivo e as
metodologias de trabalho que se propoem.

Destacam-se dois momentos fundamentais nesta estrategia de desenvolvimento educativo:

Antes da chegada dos inspectores

A importancia que cada escola atribui a preparacao e organiza45o interna para a avalia45o externa
revela-se, entre outros aspectos, no tempo que a dedicado a esta fase, nos recursos humanos que
sao afectos e na informa4ao que mobiliza e organiza.
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A amplitude dos efeitos da avaliacao integrada depende deste investimento inicial. Quando se pede
que a primeira reuniao se inicie com a apresenta4ao da escola, esta-se a dar relevo a dois principios
basicos:

n a melhoria do desempenho das escolas a uma consequencia da sua determinacao em me-
Ihorar, isto e, as escolas melhoram por esforco interno e nao por imposi4ao exterior;

n a organizacao da informacao a uma condicao para a producao de conhecimento indispen-

savel a melhoria organizacional e, portanto, a melhoria das condicoes de aprendizagem.

Nao e, com certeza, o facto de recolher n6meros e questionarios que modifica comportamentos e

atitudes. Mas o que faz modificar atitudes e comportamentos e a possibilidade dessas recolhas

serem "pretextos" para analise interna e reflexao: fase5 previas a leitura que cada escola faz de si

mesma, como se de um texto se tratasse, passive) de diferentes niveis de analise.

Este trabalho pode ser realizado em cada escola ou em redes de escolas, para apoio mutuo. A

constituicao destas redes a muito importante, quer se constituam por criterios de vizinhan4a ou por

outras afinidades. E um processo que consome tempo, mas que compensa pelos dialogos e partilha

de sucessos e dificuldades a que obriga.

Quanto melhor for a preparacao para a avaliacao externa, maiores os beneficios que se podem
alcancar com este procedimento. Neste sentido, pode-se falar de valor estrategico da avaliacao e da
importancia da sua dimensao integrada. Neste processo nao estao em causa somente medidas, mas
a confrontacao ou a compara46o de leituras sobre as mesmas realidades.

Deste modo esta-se a dar relevo a um terceiro principio basico das avaliacoes integradas, que, como
no inicio deste texto se referiu, e o da convergencia de interesses. E a maturidade organizacional e
a qualidade da vivencia escolar e das aprendizagens que fazem convergir a avalia4ao externa e a
auto-avaliacao.

Depois da partida do inspector

Assumindo que o tempo da avaliacao integrada foi um tempo de dialogo, de observacao e aber-

tura, e que, sobretudo, permitiu ver ate que ponto a escola ou o agrupamento se reconhecem, ou

nao, na leitura que os inspectores fazem do seu desempenho e das condicoes de trabalho criadas,

ha todo um trabalho interno a desenvolver a partir do que foi apresentado e discutido na reuniao

final, e que ficou sintetizado nas linhas de forca da ac45o educativa e das "recomendacoes" expres-

sas no Relatorio Final.

O processo de avaliacao vai necessariamente continuar. Em muitos casos - a larga maioria das
situacoes - as escolas tern capacidade interna para desenhar a sua propria estrategia e para procu-
rar os recursos de apoio necessarios.

Noutros casos - nao muitos mas com alguma expressao - as avaliacoes integradas serviram para
identificar um conjunto de deficiencias no funcionamento das escolas, quase com caracter sis-
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temico. Nestas situacoes as escolas tern grandes dificuldades em ultrapassar sozinhas os seus cons-
trangimentos, tendo de conjugar esforcos com outras entidades do sistema.

Nestes casos a avaliag5o externa podera contribuir para o controlo dos factores adversos e para a
credibilizacao das estrategias seguidas, pelo que se justifica uma intervencao da IGE num ciclo
temporal mais curto - dois anos apos a primeira avaliacao integrada - de modo a, de forma suple-
tiva, contribuir para a redu4ao de situa46es de ineficiencia no sistema.

Ainda na perspectiva da sua funcao supletiva, a IGE, no seu sitio na Internet, disponibiliza informagao

que pode apoiar as escolas neste processo interno, quer na fase preparatoria, quer na fase sequencial

as avaliacoes integradas.

111.7 A intervencao sequencial

Cerca de dois anos apos a primeira intervencao de avaliacao integrada, algumas escolas serao objec-
to de uma intervencao mais breve, para se saber o que foi feito relativamente ao recomendado pela
equipa de inspectores e que alteracoes se verificaram no desempenho. 0 objectivo e poder, em
conjunto com a escola, identificar constrangimentos, que por si so a escola nao conseguiu ultrapas-

sar, e procurar solu46es. Ficarao abrangidas nesta intervencao escolas com diferentes tipos de de-
sempenho, relativamente as quaffs interessa conhecer as consequencias da avaliacao integrada:
quail as recomenda4oes que foram consideradas prioritarias, que ac46es foram desenvolvidas, que
apoios se conseguiram, que mecanismos de auto-regulacao foram estabelecidos, que resultados se
alcan4aram.

O conhecimento de situa46es been sucedidas a muito importante para intervir em situa46es dificeis.

Neste sentido, a IGE informa um conjunto de escolas que foram seleccionadas para uma segunda

intervencao, que sera uma accao breve, desenvolvida por uma equipa restrita de inspectores.

Trata-se de uma intervencao estrategica que tem em conta os quatro objectivos das avalia46es

integradas e, genericamente, as questoes a levantar devem incidir sobre quatro pontos, desi-

gnadamente:

n que use foi feito da informacao que consta do relatorio de escola elaborado pela IGE identi-
ficando pontos fortes e fracos no desempenho e, nomeadamente, como foi dada sequen-
cia as recomenda46es feitas;

n como se tem valorizado as aprendizagens e as experiencias escolares dos alunos;

n que auto-avaliacao tem sido conduzida na escola;

n que niveis de exigencia foram introduzidos no funcionamento e no desempenho.

Desta intervencao breve sera elaborado urn pequeno relatorio, cuja funcao 2 a de assegurar in-
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formacao de retorno a propria escola e a administracao regional, no sentido de constituir infor-
ma45o de referencia para accoes de apoio directo as escolas, dinamiza45o de redes de escolas e de
equipas pedagogicas , ou mesmo para pianos especiais de intervencao.
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Distribuicao dos Concelhos por Indice de Desenvolvimento Social*

CONTINENTE
CONCELHOS

1998

Legenda:

0.639 -0.8

0.8 - 0.856

0.856 - 0.9

-0.9 -0.935

Indice de desenvolvimento

social de Portugal - 0.878

Fonte: DAPP

0 Indice de Desenvolvimento Social (IDS) a composto com base nos indices: a) Esperanga de vida a nascenca;

b) Nivel educacional; c) Conforto e saneamento. (Vd. Portaria n.° 995/98 de 25 de Novembro).
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Estrutura Base da Caracterizacao
da Escola /Agrupamento

0 desenvolvimento que seguidamente se faz dos cinco pontos referidos como estrutura base da
caracteriza45o da escola/agrupamento a uma proposta para orientar a apresenta4ao das escolas,
mas que nao esgota todos os aspectos a considerar, o que se deixa a iniciativa de cada escola.

Deve ser tido em conta, porem, que outra informacao de enquadramento ja foi recolhida no ambito
da actividade Organizacao do Ano Lectivo, pelo que se deverao evitar repeticoes nestes registos.

0 objectivo desta listagem a garantir que o mesmo tipo de informa4ao seja recolhido em todas as

escolas/agrupamentos, ainda que a sua apresentacao siga formas diferentes de organizacao.

I A populacao escolar e o projecto da Escola/Agrupamento

1 - A populacao escolar que serve e o seu contexto

n N.° de alunos matriculados e sua distribui45o no agrupamento;

n N.° de alunos identificados com necessidades educativas e com necessidades educativas es-

peciais;

n N.° de alunos abrangidos com apoios educativos e com apoios sociais escolares;

n Composicao do corpo discente matriculado:

• n.° de alunos matriculados pela primeira vez no respectivo ano de matricula;

• n.° de alunos matriculados pela 2.a ou mais vezes no respectivo ano de matricula;

• distribui4ao por sexo;

• distribuicao por grupos etnicos e culturais.

n Enquadramento socioeconomico local.
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2 - 0 Projecto da escola

n Objectivos e prioridades da escola;

n Projectos especificos que dao corpo aos objectivos e prioridades.

3 - Organizacao e estruturacao da escola

Referencia as estruturas de orienta4ao educativa e servicos especializados de apoio educativo e as
respectivas opcoes da escola/agrupamento

II Os Recursos Humanos da Escola/Agrupamento

1 - 0 corpo docente

n N.° de professores com actividade lectiva;

n N.° de professores com actividades de apoio;

n N.° de professores so com actividades de apoio;

n N.° de professores colocados na escola este ano pela primeira vez;

n N.° de professores a trabalhar na escola ha mail de 10 anos.

2 - Outros profissionais na escola

n N.° de postos em carencia, por sector.

III 0 sucesso dos alunos

1 - 0 sucesso global dos alunos

n 0 sucesso escolar dos alunos comparado com as escolas da regiao ou da zona;

n 0 sucesso escolar dos alunos comparado com os valores nacionais.

2 - 0 sucesso especifico dos alunos

n Areas do curriculo/disciplinas cujos resultados sao de um modo geral bons ou muito bons;

n Areas do curriculo/disciplinas cujos resultados sao de um modo geral fracos ou muito fracos

(identificar as areas/disciplinas e os valores do sucesso).
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IV Atitudes e comportamentos dos alunos

1 - Atitudes, comportamento e desenvolvimento pessoal dos alunos - progressos
observados

n A assiduidade dos alunos;

n Os problemas disciplinares;

n A participacao dos alunos na vida escolar e comunitaria.

V A articulacao com a comunidade local

1 - Articulacao da escola/agrupamento com o seu exterior

n Articulacao com as familias: grau de envolvimento e participacao;

n Articulacao com outran escolas ou entre os diferentes nucleos do agrupamento;

n Parcerias com diferentes agentes da comunidade: tipo, ambito e finalidades.

Outros aspectos que a escola considere relevantes

Balan4o que a escola faz de si propria

n Pontos fortes e fracos do seu desempenho.
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Avaliacao Integrada das Escolas

Apresentacao e Procedimentos

Com o Programa Avaliacao Integrada das Escolas , a IGE procura contri-
buir para o aperfeicoamento da educacao escolar e prestar contas do
trabalho realizado.

O prograrna visa:

n valorizar as aprendizagens e a qualidade da experiencia escolar

dos alunos;

n devolver informa4ao de regulacao as escolas , identificando os

pontos fortes e fracos do seu funcionamento e contribuindo

para a manuten4ao dos niveis de qualidade ja alcancados ou
para o seu aperfei4oamento;

n induzir processos de auto-avalia4ao como a melhor estrategia
para garantir a qualidade educativa , consolidando a autonornia
das escolas e responsabilizando os seus actores;

n criar niveis mais elevados de exigencia no desempenho global de
cada escola;

n contribuir para a regula4ao do sistema educativo no contexto da
autonornia das escolas;

n prestar contas do desempenho escolar atraves de urn relatorio

nacional elaborado em cada ano lectivo.
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