
V CONGRESO GALEGO-PORTUGUÉS
DE PSICOPEDAGOXÍA
ACTAS (COMUNICACIÓNS E POSTERS)
N° 4 (Vol. 6) Ano 4°-2000 ISSN: 1138-1663

o SOCIAL, O COGNITIVO E O COTIDIANO EM INTELIGENCIA
HUMANA: SIGNIFICADOS E SENTIDOS CONSTRUÍDOS

Rosimeri DE OLIVElRA DIAS1

Universidade Federal Fluminense e Associar;iio Brasileira de Educar;iio Universitária Rio de
Janeiro - Brasil

RESUMO:

Estudos e pesquisas vem sendo desenvolvidos no campo da inteligencia humana com implica~5es

fortes para mudan~as na educa~ao; dentre elas, destacamos a abordagem cognitiva da inteligencia
humana que compreende a inteligencia em fun~ao dos processos que sao utilizados na resolu~ao de
determinado problema. Ressaltamos Robert J. Sternberg com seus estudos sobre inteligencia práti
ca e social. Estas investiga~5es incluem características ou propriedades do "mundo real", tentan
do descobrir os funcionamentos mediante os quais os sujeitos tomam decis5es. As pesquisas de
Stemberg, em suas conclus5es ressaltam e questionam múltiplos pressupostos que ternos sobre a
avalia~ao, evolu~ao e sobre o comportamento humano. Este trabalho refere-se a resultados de pes
quisa realizada na cidade do Riode Janeiro - Brasil - com estudantes de escola pública e privada
de classe regular e especial - com indicadores de altas habilidades. Foi possível construir a partir
dos dados coletados urna proposta de significados e prováveis a~5es que facilitam a resolu~ao de
problemas academicos, práticos, sociais e afetivos. Esses significados, quando esclarecidos, podem
favorecer a percep~ao dos mecanismos utilizados pelos alunos em seu processo de solu~ao de pro
blemas novos seja na vida cotidiana, seja na vida escolar.

INTRODuf1.O

Um sistema educacional constitui profundas marcas no nosso contexto social. Tais como: con
hecimento, desempenho, competencia e inteligencia possuem importante papel nas fun~6es curri
culares, avaliativas, sociais, práticas, afetivas, culturais, entre outras. Nas rela~5es escolares, o sis
tema educacional define para o professor e para o aluno papéis pautados pela obten~ao de saberes
e competencias por parte desse aluno. E este, ao longo de todo o seu processo ensino-aprendiza
gem, estará continuamente aprova, sendo objeto da avalia~ao do professor, dos colegas, dos fami
liares, da sociedade e de si próprio.

Neste sentido esta pesquisa caminha de encontro a urna proposta de avalia~ao educacional que
leve em considera~ao um sujeito global afetivo, cognitivo, prático e social, procurando analisar a
questao da inteligencia sob perspectivas atuais a cerca do ser humano.

1. (rosimeri.dias@uol.com.br)
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Quando se pensa no funcionamento da inteligencia, circula um conjunto de fatores pessoais e
situacionais impossíveis de serem ignorados por investigadores e profissionais. Refletindo sobre
esta questao, muitas vezes dificultada por inúmeras variáveis, percebe-se que há urna implica~ao

direta entre a compreensao do que seja inteligente e o efeito dessa compreensao na avalia~ao edu
cacional. Pensa-se no profissional da educa~ao atuando como um mediador entre o processo do
aprender e o sujeito, entre ele e o contexto sócio-cultural; investindo sempre na criatividade, cria<;ao,
constru~ao, reconstru~ao, estimulando a elabora~ao do pensamento e, inúmeras outras habilidades
que cada um possui. Acredita-se que estas quest6es devem constar das bases de qualquer currículo
ou mecanismo de avalia~ao, pois todas as pessoas tem direito ao maior desenvolvimento de suas
potencialidades e habilidades, quer sejam elas cognitivas, afetivas, práticas ou sociais. Trata-se, por
tanto, de aspectos fundamentais que a escola nao pode negligenciar, nao somente no que tange asua
competencia como também asua ética e a cren~a de sua participa~ao na forma~ao do cidadao.

Stemberg (2000) contribui com essa reflexao, quando pontua:

"...a meta da educa~ao nao é favorecer ou privilegiar uma elite mas permitir as crianc;as
as oportunidades de utilizar totalmente suas habilidades. As avaliac;i5es nao sao mais sino
nimo de elitismo, pois sua abrangencia é muito maior do que a atual. Crianc;as diferentes
trazem talentos diferentes para a sala de aula, assim como adultos diferentes trazem talen
tos diferentes para o trabalho. Dessa forma, precisamos avaliar as crianc;as, mas de uma
forma muito mais ampla do que jamais avaliamos para nos assegurarmos de que nao haja
desperdício de talentos que, como acredito, quase certamente geramos hojeo " (p.26)

Pensar em avalia~ao implica conhecer, no presente, aquilo que se anuncia para o futuro. Isso é
valioso, em especial, porque envolve o processo e a produ~ao da vida das pessoas, quer seja na
escola, na sociedade, no trabalho. Nesse percurso, orienta-se através dos estudos de Robert J.
Stemberg, que, ao tratar do conceito de inteligencia humana amplia-o para quest6es práticas e
sociais, onde de fato as pessoas atuam e podem demonstrar seus talentos e potencialidades.

Repensar o passado, resignificá-Io, pensar e ressignificar o futuro sao a~6es que sup6em inda
gar o presente, no presente, superando mitos e ilus6es, colocando em questao solu~6es que se tem
apresentado como imediatas e rápidas. Tem-se aprendido - nesse processo - que, como diz
Stemberg(op.cit):

"Pessoas de inteligencia de sucesso investem em seu potencial intelectual e compensam e
corrigem suas fraquezas. Pais, escolas e ambientes de trabalho precisam apoiar o desen
volvimento da inteligencia de sucesso daforma que puderem e abordar as habilidades inte
lectuais de forma dinamica e flexível, e nao estática e imutável. " (p.26)

Pensa-se, portanto, que avaliar nao é somente um processo quantitativo. É preciso buscar o lado
qualitativo da avalia~ao educacional que oportuniza pensar e refletir tentando melhorá-Ia cada vez
mais. Avaliar sob esta perspectiva apresenta-se como um processo contínuo e assim será aqui tratado.

MÉTODO

Pela natureza contextual apresentada neste estudo, a interpreta~ao dos dados coletados está
voltada para a análise dos conteúdos colhidos junto a popula~ao estudada. Fundamenta-se, ainda
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nos dados obtidos no levantamento bibliográfico de Robert J. Sternberg, que se amplia com o tra
balho de campo.

Amostra

A defini~ao da popula~ao estudada neste trabalho, baseou-se em alguns parametros significati
vos para a proposta da pesquisa. Foi formada por 20 alunos do ensino fundamental do Município
do Rio de Janeiro, Brasil. Optou-se pela 7a série, por ser esta a série que abrange urna modalidade
de atendimento especial voltada para alunos com indicadores de altas habilidades nos seguintes
colégios: Escola Municipal Dilermando Cruz - situada no bairro de Bonsucesso, zona norte do Rio
de Janeiro - e Colégio Particular Princesa Isabel - localizado em Botafogo, zona sul do Rio de
Janeiro. Fazendo assim, a investiga~ao junto aalunos da mesma faixa etária - em tomo de 13 anos
e de classes sácio-econ6micas distintas - de escolas regulares que recebem urna modalidade de
atendimento especiaF e alunos que nao recebem o atendimento especial.

Instrumentos:

Com base na intensa revisao de literatura de Stemberg, construiu-se o questionário de opiniao
partindo-se da seguinte defini~ao:

"analogamente, Chalesworth (1976) define o que nós nos referimos como comportamento
inteligente prático como comportamento sob controle de processos cognitivos e empregado
na dire~ao de solu,ao de problemas3 que desafiam o bem estar, planos, necessidades e
sobrevivencia do indivíduo"(1985)

Resolveu-se investigar junto a alunos do ensino fundamental, da 7a série, como eles (os alunos)
resolvem problemas. Nao se deteve em nenhuma solu~ao de problema específico, mas sim em que
mecanismos (cognitivos4 ou nao) eles utilizam em qualquer tipo de solu~ao de problema.

Optou-se por um questionário de opiniao de forma a facilitar a capta~ao dos pontos de vista dos
alunos no que se refere a solu~ao de problemas e, também nas contribui~6es apresentadas por estes
alunos para urna modalidade de avalia~ao mais abrangente que nao se limitasse somente no aspec
to academico. As sugest6es dos alunos acerca de urna modalidade de avalia~ao mais ampla moti
va-se no seguinte aspecto: alunos sao co-autores deste processo de avalia~ao que acontece em uma

2. Segundo o Ministério de Educac;ao Desporto na sua Política de Educac;ao Especial (1994) modalidade de aten

dimento educacional sao alternativas de procedimentos didáticos específicos e adequados as necessidades edu

cativas do alunado da educac;ao especial e que implicam espac;os físicos, recursos humanos e materiasis dife

renciados. As modalidades de atendimento em educac;ao·especial no Brasil sao: Atendimento domiciliar, classe

comum, classe especial, classe hospitalar, centro integrado de educac;ao especial, ensino com professor itineran

te, escola especial, oficina pedagógica, sala de estimulac;ao essencial, sala de recursos. Das alternativas especí

ficas para o atendimento ao portador de altas habilidades, acrescenta-se: progamas de enriquecimento, progra

mas de acelerac;ao, programas de atividades especiais, programas de agrupamento especial, programas de aten

dimento específico para o desenvolvimento de talentos, programas de atendimento interescolar, programas de

aprendizagem diferenciada, programas de orientac;ao individual ou grupal, entre outros.

3. O grifo é da pesquisadora
4. Cognitivo na Teoria Triádica localiza-se na Subteoria Componencial, ou seja, nos componentes executivos.

Como por exemplo: metacomponente, componentes de aquisic;ao e componentes de realizac;ao.
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via de milo-dupla, onde professor e aluno interagem seus conhecimentos sendo compreendida
como umafonte de aprendizagem. (Mettrau, 1996)

Sao as seguintes perguntas apresentadas através do questionário de opiniao:

1. Como voce resolve um problema, urna situa~ao ou urna pergunta sobre alguma coisa nova para
voce e que nunca viu antes?

2. Como voce acha que conseguiu resolver, responder a esse problema, ou situa~ao ou pergunta
nova que voce nunca tinha visto?

3. Voce sabe que faz parte dos trabalhos de qualquer escola fazer avalia~ao. Que sugest6es voce
daria para avaliar, além das notas de provas e trabalhos escritos, considerando outros aspectos
como por exemplo: amizade; exito em trabalhos variados tais como: limpar, organizar a sala;
manter seu grupo unido; auxiliar em situa~6es novas; exercer urna boa influencia no grupo, etc.

Procedimentos

A aplica~ao do questionário de opiniao aconteceu em momentos distintos, devido a distancia
entre os colégios. Os questionários foram distribuídos pelo próprio pesquisador dentro do espa~o

específico de cada grupo - sala de aula ou local do atendimento especial. No momento da aplica~ao

do instrumento, o diálogo foi intermediado com esclarecimentos de dúvidas surgidas.

Apresentafiío e Análise dos resultados

A análise das respostas demonstra importante rela~ao com o referencial teórico de Stemberg.
Tais respostas evidenciam que o aumento da experiencia auxilia na solu~ao de problemas na seguin
te representatividade quantitativa: 60% em rela~ao ao total do grupo investigado, porque os alunos
atribuíram a experiencia um forte recurso para a solu~ao de problemas. A relevancia dessa dimensao
experiencial na solu~ao de problemas parece indicar, efetivamente, a importancia que se deve dar,
no ambito da escola, as experiencias já trazidas e a necessidade de se estabelecer objetivos que ultra
passem o cognitivo somente, de forma que o aluno possa ser percebido e avaliado através de todas
as suas express6es e manifesta~6es, incluindo sua bagagem de experiencias anteriores.

Stemberg (1990) apresenta a idéia de que a medida da inteligencia se identifica melhor nilo em
tarefas ou situa~i5es correntes da vida do sujeito, mas sim em situac;i5es extraordinárias que desa
fiam a habilidade do indivíduo para realizá-las frente ao meio. Esta afirma~ao contribui para a per
cep~ao da dificuldade em solucionar problemas/tarefas novos por parte dos alunos investigados.
Serao apresentadas algumas respostas:

"Em primeiro lugar eu tento me botar no lugar de pessoas que já estiveram na situac;ilo ou
em uma situac;ilo parecida... "

"... Os problemas se resolvem com o tempo... "

Sobre experiencia, as respostas nao se restringiram ao trinomio: idade avan~ada, experiencia e
solu~ao correta. Como Stemberg (1990) sugere, para muitas classes de tarefas/problemas (prova-
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velmente todas), a habilidade para enfrentar a novidade e para automatizar a elaborac;ao da infor
mac;ao pode surgir ao longo da continuidade da experiencia. Quando se configura urna tarefa ou
tipo de situac;ao entra em jogo a habilidade para enfrentar a novidade, identificando-se nesse
momento que a pessoa mais inteligente poderá solucionar mais rapidamente e de forma mais com
pleta as novas exigencias que se apresentam.

No que se refere asoluc;ao de problemas novos as categorias organizadas no percurso da pes
quisa sao as seguintes: a novidade assusta (a gerencia da novidade e o uso da imagina~aona
busca da solu~ao),pensar: mecanismo cognitivo, pesquisa como uma análise no processo de
solu~ao de problemas, busca de auxílio de pessoas mais experiente.

A partir dos itens das respostas obtidas identificam-se elementos apresentados pelos alunos
como indicadores da necessidade de esclarecimento acerca do problema ou tarefa antes de solu
cioná-Io buscando administrar a novidade. Nem todos os processos de soluc;ao de problemas se rea
lizam de maneira homogenea. Nesse caso, surge a necessidade de urna avaliac;ao intensa e contínua
dos sujeitos envolvidos para procurar identificar o nível de compreensao, a abrangencia do proble
ma, a intemalizac;ao da tarefa para em seguida selecionar estratégias e solucioná-Io. Os sujeitos
apresentam níveis de compreensao diferentes. Surge, entao, a experiencia validando e amparando
no momento do esclarecimento para a soluc;ao de um problema ou tarefa, sem contudo dispor
somente desse referencial operativo. A gerencia da novidade decorre, entre outras possibilidades,
da pouca experiencia apresentada pelos alunos devido a idade dos mesmos, ficando explícito a
busca do esclarecimento de tal situac;ao ou problema para a soluc;ao do mesmo.

"Procuro saber mais sobre o assunto para me informar e falar depois sobre uma coisa que
eu já conher;o"

Ao dar essa resposta, o indivíduo se ve diante da descoberta de que o novo assusta e toma-se
necessário falar e buscar algo que é conhecido. Essa identificac;ao e sua respectiva carga de moti
vac;ao devem ser considerados como catalizadores das quest6es academicas5 vivenciadas nas esco
las, onde o indivíduo é mobilizado, quase sempre, somente, a exercitar quest6es, predominante
mente academicas, que sao muito diferenciadas das quest6es de ordem prática6

• Sobre este assunto
vale apresentar a seguinte resposta:

"Procuro saber mais sobre o assunto para me informar e falar depois sobre uma coisa que
eu já conher;o, pois se voce nao conhecer o assunto e quiser falar algo só vai sair besteira. "

Gerencia da novidade compreende a capacidade do indivíduo em elaborar e administrar a
novidade no momento de resolver qualquer problema novo de forma a conseguir exito em tal
soluc;ao. Esta gerencia constitui um nível essencial para o bom desempenho e pressup6e o domínio
do nível seguinte: o uso da imagina~aona busca da solu~ao. O sujeito nao somente quer recon
hecer e identificar completamente o problema para que esse deixe de ser novo, como percebe que
esse conhecimento nao se limita a si mesmo, pois existe ainda a necessidade da continuidade de
investimentos internos para conseguir a soluc;ao excelente e o exito completo em sua realizac;ao.

5. Cabe aqui ressaltar que os problemas academicos sao caracterizados pela presenc;a de todas as informac;6es

necessárias para resolve-lo. Além disso, problemas academicos nao sao tipicamente relacionados as experien-

cias comuns do indivíduo.
6. Os problemas práticos sao caracterizados por, entre outros aspectos, urna ausencia aparente de informac;6es

necessárias para urna soluc;ao e por relevancia as experiencias cotidianas.
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Pressup6e-se que o sujeito busque urna nova estrutura~ao em seu pensamento, onde sua conscien
cia acerca da solu~ao aconte~a de forma mais significativa e clara favorecendo o uso de sua ima
gina~ao através da administra~ao e da gerencia da novidade.

"Fingindo que sabia do que estava acontecendo eu tentaria resolver da melhor maneira

possivel"

o que se pode entender pela expressao: fingindo que sabia do que estava acontecendo? A idéia
de imagina~ao, ou seja, há situa~6es em que a aplica~ao do uso da imagina~ao favorece resolver o
problema da melhor maneira possível. O uso da imagina~ao na solu~ao de problemas auxilia na
simula~ao do real antes que este real aconte~a, possibilitando através do pensamento antecipar urna
determinada resolu~ao. Contudo, esse enfoque nao pode ser entendido como externo, pois o que
realmente acontece é manifestado internamente sendo um procedimento do próprio sujeito onde faz
uso nao somente da observa~ao, mas interage com sua própria imagina~ao para conseguir exito na
resolu~ao pretendida. Parecem surgir dois caminhos: um que decorre da experiencia como funda
mental para a solu~ao do problema ou tarefa e onde o sujeito só ve a possibilidade da solu~ao da
questao e outro onde o sujeito interage com determinadas idéias pré-concebidas ou criadas no
momento e vai em busca de processos internos refietindo e trocando consigo mesmo até o encon
tro de solu~6es que o levem ao exito. Os dois caminhos apontam para a inclusao dos domínios da
experiencia e da imagina~ao na busca de um funcionamento com exito de tarefas ou problemas,
tentando alcan~ar a melhor solu~ao.

"Em primeiro lugar eu tento me botar no lugar de pessoas que já estiveram na situa(ilo ou em
uma situa(ilo parecida. Em segundo lugar eu tento observar o ambiente (se houver), exemplo: voce
jáfoi a lua? Nilo eu nunca fui mas para esta pergunta eu imagino7 a resposta. E em terceiro lugar
eu refUto qual a melhor op(ilo para mim e para as pessoas envolvidas (se houver). "

A presen~a da imagina~ao nas respostas dos alunos decorre da própria necessidade do sujeito
ao se deparar com a realidade. Ostrower (1996) aponta esta necessidade do processo imaginativo,
quando díz que a imagina(ilo criativa levantaria hipóteses sobre certas configura(oes viáveis a
determinada materialidade8. Assim, o imaginar seria um pensar específico sobre um fazer con
creto. A idéia de imagina~ao criativa está vinculada as diferentes especificidades de cada proble
ma para se adequar ao caráter do problema ou tarefa. A imagina~ao está vinculada a um fazer
específico concreto. Ela só existe se estiver associada a um pensar sobre algo concreto. Ao contrá
río, seria um divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidades, nao contendo propostas de
transforma~ao interior e exterior da experiencia. A presen~a das duas categorias: a gerencia da
novidade e o uso da imagina~ao na busca da solu~ao, decorrem da própría necessídade de con
seguir exito, implícito nas variadas leituras das respostas dos alunos:

"Com os vários meios que procurei, devo ter encontrado a resposta. As vezes, voce pode
resolver um problema nilo por experiencia, mas por raciocínio, ou das coisas que voce
aprende em outros problemas. Ou ainda pesquisando e procurando ajuda, pois ninguém é
um super-alguém. "

7. O grifo é da pesquisadora

8. A autora utiliza o termo materialidade, em vez de matéria, para abranger nao somente alguma substancia, e sim

tudo o que está sendo formado e transformado
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Em seu sentido original, raciocínio nao costuma ser aplicado aexperiencia. Contudo quando da
fala citada acima, o aluno aplicou a idéia de raciocínio ao seu próprio conhecimento (conhecimen
to tácito) e sua possibilidade de resolver o problema.

A atitude organizada do pensamento amadurecido favorece o uso da imagina9ao. Segundo
Alves (1992) necessita ser organizada para conseguir ser expressada e realmente se tornar, em
algum momento, um produto vivo, materializado para ser concretizado em palavras ou a95es.
Estas considera95es encontram ressonancia nas contribui95es de Vygotsky (1993) no que se refere
as rela95es entre pensamento e linguagem e as suas diferentes formas de expressao e também no
conhecimento tácito de Sternberg (1990) onde o conhecimento está implícito e é natural do sujei
to que o demonstra e o utiliza.

A experiencia e a imagina9ao passam a ser compreendidas e mediadas pelo processo de pensa
mento. Todas essas dimens5es sao distintas, porém vinculadas a individualidade de cada um.
Qualquer urna delas interfere e acaba por atuar como fonte de estimula9ao para as demais. A expe
riencia nao pode ser considerada a melhor forma de resolver um problema dissociando de outras
dimens5es também significativas. Talvez o ganho maior dessa categoria, agora analisada, esteja na
associa9ao entre imagina9ao, pensamento e experiencia descaracterizando a potencializa9ao mera
mente experiencial e cognitiva para a solu9ao de tarefas ou problemas, e sim, investindo na inter
rela9ao harmónica desses mesmos níveis mais a imagina9ao.

A categoria pensar: mecanismo cognitivo, foi percebida no contexto da descoberta da expe
riencia e da dimensao imaginativa do pensamento.

"Encaro o problema de frente, mas antes penso duas vezes para niio fazer besteira e nem
me arrepender depois... "

o pensar como forte elemento para o exito da solU9ao do problema decorre do caráter de busca
da refiexao, do uso de questionar-se acerca das possibilidades que estao implícitas no próprio pro
blema e serao expressas através do pensamento de cada sujeito. Por isso este aluno referencia "duas
vezes", ratificando a importancia do ato de pensar.

No caso específico da resolu9ao de problemas os alunos comunicaram através das respostas que
utilizam a pesquisa para solucionar problemas novos acrescentando ainda que esta contribui para
a aprendizagem.

"Vou procurar pesquisar sobre o assunto e aprender pois é bom saber coisas novas... "

A pesquisa como OP9ao e sugestao dos alunos é apontada ainda como urna estratégia para escla
recimento acerca do problema:

"Pesquisando, estudando e procurando ajuda de pessoas mais experientes e que entendam
o assunto."

o entendimento e as respostas apresentadas sobre pesquisa pelos alunos sao válidos também
para urna prática pedagógica de qualidade. Pesquisar inclui: pensar, experienciar, lidar com a novi
dade e imaginar. Estas respostas indicam no sentido do desafio de desvendar o desconhecido e de
levantar hipóteses acerca de determinado problema onde há um conjunto de fatores que precisao
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ser avaliados pelo sujeito para que possam alcan~ar a realiza~ao, com exito, em sua investiga~ao e
chegar a um bom desempenho nas solu~6es de problemas propostos.

A busca de auxilio de pessoas mais experientes decorre do reconhecimento, por parte dos alu
nos, de sua imaturidade ou pouca experiencia para respostas mais precisas. Pode-se apreciar nas
seguintes argumenta~6es:

"...procurando ajuda de pessoas mais experientes e que entendam do assunto. "

"... recorro a minha mile que sempre tem um conselho bom para me dar."

Nota-se, ainda, outro elemento fundamental na constru~ao desta categoria, qual seja a valori
za~ao das trocas de informa~6es entre o aluno e pessoas mais experiente por ele procurada:

"...Compararía meu ponto de vísta sobre a situa~ilo a de outras pessoas, tentando extrair
as informa~i5es maís úteis. "

A avalia~ao do processo de resolu~ao dos problemas pode ser transportada para as rela~6es de
aprendizagem que permeiam os processos educacionais e pode ser ainda, entendido como a idéia
de que o aluno é muito mais do que um sujeito apto a responder mecanicamente aos problemas ou
tarefas. Ele é co-participante no seu processo de desenvolvimento e responsável pelas solu~6es bus
cadas e encontradas. Um elemento essencial que se destaca nesta categoria é a possibilidade de ter
consciencia das potencialidades dos alunos e das necessidades de trocas que estes exigem para a
sua melhor produ~ao, tanto academica quanto social, afetiva, prática, artística e outras. Isto ressal
ta que o professor deveria ter maior consciencia acerca da importancia destas intera~6es conside
rando-as no percurso da realiza~ao de seu trabalho. Esta idéia está assim colocada:

".. .As vezes, voce pode resolver um problema nilo por experiencia, mas por raciocínio, ou
das coisas que voce aprendeu em outros problemas. Ou ainda pesquisando e procurando
ajuda, pois ninguém é um super-alguém. "

A idéia de troca na solu~ao de um problema ou tarefa tende a produzir resultados academicos
positivos e ótimos. O que se pode acrescentar é a transcendencia do convívio academico que se
baseia, apenas, no dar e receber informa~6es/conteúdo, para urna efetiva valoriza~ao das potencia
lidades de cada aluno e o reconhecimento, por parte do professor, de que o aluno pensa, reflete, pos
sui desejos e opini6es. Seu papel deveria ser o incentivo as inúmeras conquistas de cada um, con
tribuindo, assim, para o percurso de constru~ao da sua experiencia enquanto cidadao o qual nao se
limita as quest6es academicas tao somente.

Importante ressaltar que o processo de solu~ao de problemas através da experiencia, constitui
um meio de supera~ao das próprias dificuldades dos alunos e de seus mecanismos utilizados para
solucionar qualquer problema. A solu~ao de problemas é urna habilidade cognitiva que caracteriza
urna das atividades humanas mais inteligentes. Dessa forma, os alunos desenvolvem suas capaci
dades para solucionar problemas baseados em processos cognitivos e também outras organiza~6es

mentais. Além das informa~i5es armazenadas na memária, existem estruturas de conhecimento,
cren~as, valores que silo conectados com as experiencias e no modo como solucionamos os pro
blemas, que podem também buscar na imaginas;ao saídas novas para problemas já conhecidos ou
nao (Glaser, apud Stemberg, 1992).
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Ao analisar o conjunto dos elementos citados é possível identificar que os alunos valorizam
tanto o aspecto academico como os nao academicos, mostrando a importancia de duas abordagens:
inteligencia academica e inteligencia prática para a soluc;ao de problemas.

Repensando as relac;oes cotidianas da escola e a avaliac;ao educacional teve-se a preocupac;ao
de buscar junto aos alunos sondados, urna contribuic;ao acerca de urna modalidade de avaliac;ao
mais ampla, que nao se restrinja aos aspectos academicos tao somente urna vez que eles sao sujei
tos do conhecimento através do seu cotidiano.

As opinioes dadas pelos alunos podem ser subdivididas em dois aspectos principais. No pri
meiro considera-se, apenas, as experiencias já conhecidas no contexto escolar. No segundo verifi
ca-se urna contribuic;ao para promover urna reflexao crítica e contribuir para um maior desenvol
vimento da prática pedagógica englobando os diferentes aspectos de produc;ao de todos os sujeitos
aí envolvidos, com vistas específicas para as questoes da avaliac;ao. Para reforc;ar e permitir urna
melhor caracterizac;ao da modalidade de avaliac;ao vivida por estes alunos serao apresentadas algu
mas críticas por eles relatadas:

"Que o ensino nao fosse decorado, voce decora e faz prova. E sim que o aluno aprendesse
no meio da matéria sobre cultura, lazer, amizades, etc."

"...entender que nem todos pensam igual."

Foram apresentados entraves determinantes no processo de avaliac;ao que impossibilitam a
demonstrac;ao de todas as potencialidades dos alunos de um modo geral. Independente da existen
cia de dificuldades os próprios alunos identificaram saídas para a modalidade atual de avaliac;ao e
expressam em seus discursos outros elementos facilitadores. Na atual prática da avaliac;ao sao
apontados as seguintes dificuldades: utilizac;ao das modalidades mais tradicionais de avaliac;ao em
detrimento de outras possibilidades para completar esta modalidade já tao usual e conhecida.

"Avaliaria dependendo do esforr;o, sabedoria, identidade cultural e relacionamento da pes
soa com o mundo em que vivemos. "

"...a única maneira de ajudar na avaliar;ao escolar é avaliar o comportamento da turma
para com os problemas da sua vida em geral. "

Foram identificados elementos facilitadores nas respostas dos alunos: distanciamento do
modelo tradicional e somente questoes academicas nao formam um cidadao; desafíos e idéias
novas; simula~ao do real através de atividades práticas; o papel novo do professor e o lúdico
na avalia~ao educacional.

Um primeiro passo para algumas mudanc;as talvez esteja na redescoberta da importancia e valo
rizac;ao de outros aspectos que nao sejam somente os academicos. Valorizar os aspectos práticos,
sociais, afetivos e criativos os quais, geralmente, ficam fora de urna avaliac;ao. A procura pelo novo
e por desafios apresentados pode servir como estratégia para atuar frente as modificac;oes surgidas
freqüentemente no mundo real. Este mundo transcende os muros escolares e o próprio processo
educacional.

"... os alunos terem trabalhos de dar opinioes, idéias em situar;oes novas na escola... "
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"...E nesse trabalho podem ser incluídos desafios novos, que com cada membro dando suas
opinioes juntos, consigam resolver esse desafio. "

A transformac;ao no processo de avaliac;ao passa também pela revitalizac;ao da estreita relac;ao
entre professor e aluno. Ambos com voz e escuta significativas passariam a se respeitar e se enten
der com mais intensidade como sujeitos ativos do processo educacional. Esta forma mais abran
gente de proposta de avaliac;ao serve para ratificar a necessidade do debate e desenvolvimento de
práticas pedagógicas e avaliativas que valorizam todos os sujeitos.

"Acho que eles deveriam avaliar seus alunos nao só no aspecto academico, mas também no
aspecto social, cultural e principalmente o mental. O aluno deveria estar em constante ava
liar;ao, nao escrita, mas nos outros aspectos citados anteriormente, pois nao é só o apren
dizado academico que se forma um cidadao saudável, e sim todos em conjunto, trabalha
dos igualmente. "

Esta resposta demostra claramente quanta prontidao e possibilidade de participac;ao este aluno pos
sui. É fundamental perceber a importancia das quest5es práticas e sociais, aqui descritas segundo o
modelo de Stemberg, pois estes dois novos aspectos interferem na formac;ao do aluno enquanto cidadao
consciente, criativo e capaz de produzir cada vez mais e melhor na sociedade de um modo geral.

"...manter o grupo unido: pode ser visto em comum quando um estojo, por exemplo some.
Pode-se observar o desinteresse de alguns colegas enquanto outros se empenham. Pode
induzir a essa situar;ao fazendo que alguém esconda um objeto. E também pode se fazer um
trabalho com toda a turma para que todos trabalhem juntos. "

As atividades de simulac;ao do real ou atividades de ordem prática aparecem como elementos
facilitadores nesse novo processo de avaliac;ao que investe no sujeito global, o qual deve incluir
também situac;5es cotidianas e nao, somente, pensando nele como um aluno que vive no espac;o
escolar. As experiencias cotidianas sao muito diversas e as vezes adversas, mas sao experiencias e
como tal devem ser reconhecidas e utilizadas. Quanto mais cedo nos prepararmos para lidar com
situac;5es difíceis e complicadas, mais cedo também será conquistado urna autonomia e facilidade
em lidar com situac;5es ou problemas na vida de um modo geral e na escola, de modo particular.
Dessa forma será proporcionado ao aluno urna quantidade de experiencias significativas que
ficarao armazenadas em sua memória permitindo o uso de um referencial a ser recorrido nas futu
ras situac;5es ou problemas que virao no decorrer de sua existencia.

No que se refere aos desafios e novas idéias, os alunos falam nao somente das quest5es roti
neiras exigidas em sala de aula, mas sugerem atividades reflexivas que os desafiem no sentido de
ultrapassar seus próprios desempenhos academicos. Tais respostas foram identificadas somente nos
grupos que recebem modalidade de atendimento especial, demonstrando a necessidade de saírem
da circularidade que as quest5es somente escolares favorecem. Identifica-se como exemplo: capa
cidade para usar o conhecimento e as informac;5es, na busca de novas associac;5es, combinando ele
mentos, idéias e experiencias de forma peculiar. Este aspecto está vinculado aos trac;os comuns dos
portadores de altas habilidades.

Percebe-se alguma diferenciac;ao nas respostas obtidas pelos alunos portadores de altas habili
dade que aqui aparecem destacadas para nossa reflexao, além de outras contribuic;5es, para a ava
liac;ao educacional, tema que lhes foi perguntado explicitamente:
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"Nos Jorc;a a pensar, refletir exigindo o máximo de desempenho para ultrapassar direta
mente sem contornar. "

"Uma questiio que piJe a pessoa para pensar, refletir até conseguir ultrapassar (como este
questionário por exemplo). "

Há diferen9as significativas nos sujeitos que recebem urna modalidade de atendimento especial.
Pelas atuais formas de avalia9ao estes sujeitos declaram suas necessidades em seu discurso de
forma mais complexas de avaliar, forma que exija do sujeito um aprofundamento acerca dos seus
aspectos reflexivos, contribuindo também com exemplos de atividades interessantes para atende
rem aos novos desafios:

"Enigmas incluídos nas questiJes (na pergunta) e que seja necessário resolve-Io para res
ponder a pergunta. "

É refor9ada, também, pelos alunos participantes do programa de enriquecimento um elemento
fundamental que já havia sido descrito anteriormente, solicitando saídas das tradicionais formas
academicas de avalia9ao.

"Vários exercícios Jora do padriio escolar. .. "

Outros elementos sao destacados como facilitadores no percurso de urna modalidade de ava
lia9ao mais abrangente tais como: atividades diversificadas constantes e o lúdico na avalia9ao.
Numa análise do conjunto de elementos citados é possível identificar a necessidade de realizar um
trabalho intenso de reestrutura9ao da modalidade de avalia9ao vigente, tendo como premissa a par
ticipa9ao de todos os envolvidos neste processo: alunos, professores, família, comunidade (escolar
e nao escolar) representando as atividade nao só academicas, ou seja, suas experiencias e conheci
mentos trazidos do cotidiano. Esta seria a forma deste conjunto participar mais ativamente no pro
cesso educacional e avaliativo. A reestrutura9ao desta modalidade de avalia9ao, se faz necessária
frente as exigencias do mundo contemporaneo e a adequa9ao da escola as perspectivas deste mundo
que se diz e se mostra já globalizado.

DISCUSSAO E CONCLUSAO

Concluindo, procura-se destacar as principais contribui90es desta pesquisa para o campo da
Educa9ao Regular e Especial no que se refere aavalia9ao educacional e aoutras modalidades do
funcionamento inteligente: o prático e o social.

Pode-se perceber que ao abrir o foco de investiga9ao sobre a dinamica do processo de solu9ao
de problemas, tomou-se possível a apreensao de um todo mais amplo que compreende desde a
rela9ao com o desconhecido ( e, em decorrencia, as estratégias de a9ao, os recursos utilizados e a
qualidade de seu uso) até a forma de avalia9ao deste processo tao complexo vivido pelos alunos.

A relevancia dada na solu9ao de problemas novos indica, efetivamente, a importancia que deve
ser investida no ambito escolar as experiencias e a necessidade de estabelecer objetivos que trans
cendam o cognitivo somente, de forma que o aluno possa ser percebido e avaliado por todas as suas
expressoes e manifesta90es.
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Urna outra quesüio a ser ressaltada diz respeito a visao de Sternberg sobre sua teona. Ao criar
a teoria triádica, o autor se preocupa com os inúmeros talentos que a escola desperdi~a. Concorda
se com esta preocupa~ao e acredita-se que muitos destes desperdícios advém da forma rígida e
fechada como a escola vem avaliando seus alunos até hojeo

Na realidade, continua a ser dada urna enfase exagerada no aspecto academico formal e muito
pouca aten<;ao as diferentes produ<;6es e a sua utiliza<;ao em situa<;6es concretas. A preocupa<;ao
com a "formalidade" acaba por comprometer o conteúdo veiculado durante a produ~ao daquilo que
nao é academico propriamente dito (cria<;6es, a<;6es).

As categorias estabelecidas neste trabalho, a novidade assusta; busca de auxílio de pessoas mais
experientes; pensar: mecanismo cognitivo e pesquisa como urna análise no processo de solu<;ao de
problemas, foram construídas através de um diálogo com a teoria triádica da inteligencia humana.
Este diálogo revelou e destacou aspectos importantes para a análise global. Dessa forma, entao, foi
possível construir o quadro de significados auxiliares na solu<;ao de problemas novos e no ensino
de um modo geral.

Quadro: Significados oferecidos como auxiliares na solu~ao de problemas novos e no ensino de
um modo geral:

CATEGORIAS
ENCONTRADAS

A Novidade Assusta:
Gerencia da Novidade e o

uso da Imagina~ao

na busca da solu~ao

Pensar: Mecanismo Cognitivo

Pesquisa como Processo da
Solu~áo de Problemas

Buscar auxílio de pessoas mais
experientes

SIGNIFICADOS CONSTRUÍDOS

• Ter certeza de qual o problema a ser resolvido;
• Possuir todos os conhecimentos possíveis acerca deste

problema;
• Identificar todos os passos da solu<;ao;
• Selecionar estratégias e recursos para resolver o problema;
• Fazer uso da imagina<;ao como um auxiliar no processo da

• Refletir sobre o problema para chegar ao exito na solu<;ao do
mesmo;

• Preocupar-se com o ato de pensar por parte de todos os
envolvidos no processo escolar;

• Vivenciar experiencias na escola que estimulem o uso
consciente do pensamento;

• Elaborar o pensamento associando-o a aspectos práticos e a

• Necessidade do professor conhecer sobre o conhecimento
tácito para auxiliar o aluno na conscientiza<;ao de seu processo
de pensamento e suas formas de expressao.

• Valoriza<;ao da pesquisa pela escola enquanto um processo de
indaga~ao ou busca minuciosa para averiguar a realidade e
chegar asolu<;ao;

• Pesquisar inclui, entre outros aspectos, o pensar, a
experiencia, a novidade e a imagina<;ao.

• O professor ter consciencia das potencialidades (suas e dos
alunos) e perceber as necessidades de trocas exigidas na
produ<;ao dos alunos;

• A idéia de troca na constru~ao da solu~ao proporciona
resultados academicos e práticos positivos;

• A transcendencia do usual convívio academico para efetiva
valoriza<;ao das potencialidades e reconhecimento, por parte
do professor, de que o aluno pensa, reflete , possui desejos e
opini6es tal como ele e como qualquer outra pessoa.
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o objetivo da realizac;ao desse quadro é facilitar a identificac;ao dos fatos que, muitas vezes, já
sao percebidos por inúmeros professores, porém, nao de forma plena na resoluc;ao de problemas
academicos, práticos, sociais ou afetivos. Esses significados, quando esclarecidos, podem favore
cer a percepc;ao dos mecanismos utilizados pelos alunos em seu processo de soluc;ao de problemas
novos seja na vida cotidiana, seja na vida escolar.

Destaca-se como fundamental o professor ser um conhecedor do funcionamento da inteligencia
e da forma como ela funciona. Nessa perspectiva, urna avaliac;ao nao pode, somente, verificar o
produto final do aluno, mas sim todo o seu processo, de forma contrária muitos aspectos ficarao
excluídos incorrendo-se em erros que devem e podem ser evitados.

Com o levantamento junto aalunos com indicadores de altas habilidade e alunos regulares, des
taca-se urna das diferenc;as aparente entre estes dois grupos: o uso da habilidade pelos alunos por
tadores de altas habilidades de recuperar os componentes necessários para a elaborac;ao e soluc;ao
das quest6es. Essa recuperac;ao mais ou menos rápida e imediata é um diferenciador entre os dois
grupos de alunos sondados.

Esta revisao teórica e análise dos dados sugerem algumas quest6es para análise no que se refe
re aavaliac;ao educacional, as quais resumimos a seguir:

• O desenvolvimento de capacidades que favorecem a organizac;ao e administrac;ao do novo (esse
novo pode se referir aconteúdos, quest6es cotidianas, jogos, relac;6es afetivas, etc.);

• O reconhecimento e estímulo do uso da imaginac;ao enquanto urna forma de chegar a resulta
dos novos e inesperados;

• A valorizac;ao do pensamento no interior das atividades academicas e nao academicas;

• O uso da pesquisa apontada pelos alunos como urna estratégia para soluc;ao dos problemas;

• O valor dado a idéia de troca entre as pessoas na construc;ao de soluc;6es de problemas;

• O reconhecimento da importancia dos aspectos práticos;

• Os limites da atual prática avaliativa vivenciada no espac;o escolar em geral;

• A importancia dada as atividades reflexivas que desafiam os alunos a ultrapassarem seus pró
prios limites;

• A premissa para urna modalidade mais abrangente de avaliac;ao é resultante da participac;ao de
todos os envolvidos no processo avaliativo.

Nota-se, finalmente, que se deve ressaltar a importancia do uso da imaginac;ao, criatividade,
intuic;ao, sentimento, saber (cultural, histórico, heurístico, cotidiano, relacional).

Finalmente é possível afirmar que através da análise das respostas obtidas pode-se identificar a
necessidade de mudanc;as no processo de avaliac;ao educacional. Esta deve, necessariamente, per
correr a linha tenue entre resultados academicos e resultados práticos.
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