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APRESENTAÇÃO

1



Esta é a Revista do Professor, volume integrante 

da coleção de divulgação dos resultados do Sis-

tema de Avaliação Educacional de Pernambuco 

(SAEPE) 2019.

Pensada para você, o objetivo desta publicação é 

contribuir para a leitura, a interpretação e a utiliza-

ção dos resultados alcançados pelos estudantes 

sua escola nos testes de Língua Portuguesa, na 

avaliação do SAEPE 2019, e dos demais indicado-

res, apresentados na plataforma de avaliação e 

monitoramento do programa e nos encartes impres-

sos que acompanham esta coleção. Conhecer e 

compreender todas essas informações poderá aju-

dá-lo na elaboração de um diagnóstico mais com-

pleto sobre a qualidade da educação oferecida por 

sua escola e sua rede, bem como sobre o processo 

de aprendizagem dos alunos de suas turmas e, com 

isso, ser possível elaborar estratégias mais efica-

zes, focadas nas características de cada um.

Organizada em seções, na primeira parte desta 

publicação apresentamos uma pequena reflexão 

sobre a importância dos indicadores educacionais 

para a construção de um diagnóstico sobre os prin-

cipais problemas enfrentados pelas redes de ensi-

no e escolas brasileiras e a necessidade de uma 

análise mais detalhada sobre esses indicadores. 

Na seção seguinte, você vai conhecer uma nova 

forma de divulgação dos resultados da avaliação 

educacional no âmbito do SAEPE 2019. Fruto do 

aprimoramento da pesquisa em avaliação realiza-

da pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação 

da Educação (CAEd/UFJF), os campos temáticos 

(ou subescalas) apresentam os resultados de de-

sempenho dos estudantes , organizados dentro de 

áreas ou campos específicos, em cada componen-

te curricular. Analisados nessa perspectiva, os re-

sultados por campo temático permitem uma maior 

aplicabilidade pedagógica, pois informam justa-

mente em quais áreas do currículo os estudantes 

apresentam maiores dificuldades, distinguindo 

aqueles alunos que, dentro de uma mesma turma, 

se encontram em momentos diferentes do desen-

volvimento das habilidades. Em seguida, a quarta 

seção discute possíveis estratégias de ensino para 

o desenvolvimento de habilidades de leitura nos 

anos iniciais e finais do ensino fundamental e no 

ensino médio.

A quinta seção, por sua vez, esclarece como os re-

sultados da avaliação externa são apresentados 

na plataforma de avaliação e monitoramento do 

programa, enquanto a sexta seção traz uma pro-

posta de roteiro para a leitura, a interpretação e 

o posterior uso dos resultados. Na penúltima se-

ção desta Revista do Professor, você pode conferir 

a descrição pedagógica dos padrões e níveis de 

desempenho de Língua Portuguesa estabelecidos 

para o SAEPE, além de um exemplo de item que 

caracteriza uma das habilidades contidas em cada 

padrão. Por fim, é possível consultar um Glossário 

com os principais conceitos utilizados na avalia-

ção educacional externa em larga escala. O ob-

jetivo desse glossário é ajudá-lo na interpretação 

das informações veiculadas nesta publicação e na 

plataforma de avaliação e monitoramento.

Você é convidado também a acessar, na plata-

forma de avaliação e monitoramento, o ambiente 

virtual de aprendizagem, onde está disponível um 

conjunto de aulas com orientações e reflexões 

sobre as áreas do conhecimento avaliadas no 

SAEPE, com sugestões de estratégias para a sua 

sala de aula, elaboradas pelos pesquisadores do 

CAEd e por professores da Universidade Federal 

de Juiz de Fora. Não deixe de conhecer esse es-

paço! Ele foi todo elaborado pensando em você e 

no seu trabalho em sala de aula.

Caro(a) Professor(a),
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INDICADORES EDUCACIONAIS E 

CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS

2

Esta é uma seção que trata de um tema de suma 

importância para a reflexão sobre instrumentos que 

nos ajudam a monitorar a qualidade da educação 

ofertada pelas escolas brasileiras. Por isso, reco-

mendamos que toda a equipe pedagógica da es-

cola – além da equipe gestora – tenha acesso a 

essas informações e possa, com isso, enriquecer o 

debate e o diálogo sobre este tema e as possibi-

lidades de contribuir para melhorar sempre a qua-

lidade da educação que oferecemos. Leia e, ten-

do dúvidas, há um espaço no ambiente virtual de 

aprendizagem para aprofundar e esclarecer cada 

indicador aqui apresentado. 



O
s indicadores, de modo geral, são in-

dispensáveis para a compreensão da 

complexidade inerente às sociedades 

contemporâneas. De modo objetivo e sintético, 

eles revelam, numericamente, um retrato da nossa 

realidade social, a partir de diferentes perspecti-

vas, permitindo a sua organização e a tomada de 

decisões mais adequadas a cada contexto. 

Por meio de indicadores é possível, por exemplo, 

monitorar a evolução – ou involução – da quali-

dade de determinada política social, como a edu-

cação, a saúde, a assistência etc. Mas você pode 

estar se perguntando: quem define ou escolhe 

quais aspectos ou dimensões da sociedade serão 

traduzidos em indicadores? É importante ressaltar, 

antes de qualquer coisa, que os indicadores vão 

se (re)definindo ao longo do tempo. Na medida em 

que os problemas vão ficando mais claros, assim 

como as metas e os objetivos para solucioná-los 

vão se ampliando, novos indicadores podem ser 

criados. A própria dinâmica de mudança social ao 

longo do tempo requer novos parâmetros de or-

ganização e, portanto, novos indicadores. Por trás 

desses números, estão a garantia de direitos e o 

cumprimento de deveres por parte das diferentes 

instituições da nossa sociedade. 

Esses indicadores podem ser definidos a partir de 

acordos e metas nos níveis macro – como aqueles 

definidos por organismos como a ONU, UNESCO, 

OMS, INEP, MEC etc. – e micro, como uma rede 

municipal, uma escola ou mesmo uma turma. 

Uma secretaria de educação pode definir indica-

dores próprios, além daqueles definidos nacional-

mente, tendo em vista seus objetivos mais particu-

lares e suas estratégias específicas. Por exemplo, 

se um município decide que seus estudantes de-

vem estar alfabetizados ao final dos 6 anos. Para 

isso, pode criar seu próprio indicador, sem dispen-

1  PONTES, L. F. 2012.

sar os oficiais e que dizem respeito ao país como 

um todo. Esses continuam necessários, até mesmo 

para que seja possível acompanhar o desenvolvi-

mento da aprendizagem das crianças, comparan-

do com outras realidades.

Confira, a seguir, uma definição do que seriam 

indicadores, em particular, os educacionais, que 

são o foco de interesse nesta publicação:

Indicadores são medidas específicas que 

têm por objetivo transmitir uma informação 

referente a uma dimensão particular e rele-

vante da educação, expressando-se através 

de números que sintetizam essa dimensão. 

Por sua vez, os números que expressam os 

indicadores são calculados a partir de uma 

fórmula pré-definida e com base em dados 

levantados segundo critérios específicos e 

rigorosos, como censos e pesquisas sociais, 

demográficas, econômicas ou educacionais.1

Outra finalidade importante dos indicadores é 

que, quando combinados, permitem a construção 

de índices. Os índices resultam da associação de 

diferentes indicadores. Há exemplos de índices 

bastante conhecidos, como o IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, que con-

juga dois importantes indicadores: o desempenho 

e o fluxo. Quanto maior for cada um desses dois 

indicadores, melhor será o índice de desenvolvi-

mento da Educação Básica. Outro exemplo que 

podemos citar e que está diretamente relaciona-

do aos indicadores educacionais é o IDH – Índice 

de Desenvolvimento Humano. Para construir esse 

índice – que é tão importante para informar sobre 

as condições do desenvolvimento social entre os 

países membros da ONU –, são utilizados diferen-

tes indicadores sociais, a saber: dois indicadores 
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educacionais (a taxa de analfabetismo, a partir dos 15 

anos de idade, e o número de pessoas matriculadas 

em todos níveis de ensino); um indicador de expectati-

va de vida (que é resultado de vários outros como taxa 

de mortalidade, de salubridade etc.); e o indicador de 

renda per capita do país.

Por que tratar deste tema 
com você, professor(a)?

Especificamente, na área educacional, os indicadores 

são considerados instrumentos indispensáveis para 

que gestores de secretarias e das escolas, bem como 

os professores, monitorem a qualidade da educação 

oferecida no contexto atual e ao longo do tempo. Nes-

se sentido, os indicadores revelam determinados as-

pectos e dimensões da realidade educacional, os quais 

podem ser identificados como prioritários, como mais 

relevantes etc. Os indicadores – ou as correlações que 

fazemos a partir dos mesmos – não explicam todas as 

nuances de uma realidade social, nem tampouco esgo-

tam todas as possibilidades de leitura e interpretação 

desta realidade, mas oferecem pistas valiosas para en-

frentarmos, de forma mais eficaz os nossos problemas 

sociais, dentre eles, os da educação.

Quais seriam os indicadores 
produzidos para a educação?

Dada a complexidade do processo educativo, sabe-

mos que ele é perpassado por uma série de fatores 

que interferem, direta ou indiretamente, nos seus re-

sultados. Portanto, falar de indicadores educacionais é 

falar de uma multiplicidade de fatores. Entretanto, não 

pretendemos, nesta publicação, apresentar uma lista 

exaustiva ou aprofundada sobre esse tema, mas sim 

trazer algumas das principais referências que estão 

diretamente relacionadas às condições e à qualidade 

da educação ofertada no Brasil. Poderíamos ter esco-

lhido outros tantos indicadores, mas optamos por dis-

cutir aqueles que tratam das questões mais elementa-

res para a garantia do direito à educação.

Partimos, assim, da premissa de que o atendimento 

pleno do direito à educação só se concretiza quando 

alguns padrões mínimos de qualidade são observa-

dos. Por exemplo, é preciso que sejam oferecidas as 

condições necessárias e seguras para que a criança 

ou o jovem em idade escolar possa chegar à sala de 

aula. Além disso, a escola precisa estar adequada às 

necessidades desse estudante, para que seja garanti-

A população 
e a escola

A experiência 
na escola

Resultados

• Acesso

• Eficiência

• Jornada

• Recursos

• Ambiente

• Escolaridade

• Desempenho

Para acessar o ambiente virtual de aprendizagem, entre na área restrita da plataforma:

https://avaliacaoemonitoramento.pernambuco.caeddigital.net/#!/login
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da a sua permanência e a conclusão de cada etapa 

de escolaridade na idade certa. O Plano Nacional 

de Educação, aprovado pela Lei 13.005/2014, define 

um conjunto de metas que devem ser alcançadas na 

primeira metade da atual década para diminuirmos o 

fosso da desigualdade educacional, histórica em nos-

so país. Para tanto, diferentes indicadores são utiliza-

dos para fins de monitoramento dessas metas.

Nesse sentido, a partir de quatro grandes dimensões, 

selecionamos, para cada uma, um conjunto de indi-

cadores. As principais fontes desses números foram o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), os testes e questionários contex-

tuais aplicados pelo CAEd/UFJF.

Como usar esses indicadores?

Sabemos que o simples fato de produzir diferentes 

indicadores e colocá-los à disposição para que se-

jam consultados não altera a realidade em si. É preci-

so criar condições para que sejam incorporados nas 

reflexões do dia a dia, na construção de diferentes 

diagnósticos, na elaboração de estratégias e ações 

que visem à alteração das situações que não estão 

adequadas. 

Para isso, depois de conhecer os indicadores de ofer-

ta e qualidade apresentados nesta publicação e na 

plataforma de avaliação e monitoramento do SAEPE, 

você, professor, é nosso convidado para visitar, na 

mesma plataforma, o ambiente virtual de aprendiza-

gem, projetado com o intuito de contribuir para o seu 

desenvolvimento profissional. Desse modo, todos os 

temas tratados de forma mais sintética nesta seção 

são aprofundados e discutidos, de maneira mais am-

pla, nos três módulos que compõem esse ambiente.

Desempenho
Cada subdimensão reúne os indicadores corres-

pondentes (caracterizados a seguir), sempre com 

o mesmo propósito: fornecer dados que permitam 

(re)pensar a atuação da rede e da escola, no sen-

tido de garantir o direito constitucional a uma edu-

cação equânime e de qualidade.

Indicadores de oferta e 
qualidade da educação

Nesta seção, você tem 
acesso aos principais indíces 
relacionados à qualidade e à 
oferta da educação básica de 
Pernambuco

• Ideb

• Idepe
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A população e a escola

Para que o direito à educação seja efetivamente assegurado, é preciso que a relação entre a população 

e o sistema educacional seja consolidada mediante o compromisso com a qualidade do atendimento à 

população em idade escolar. Esse compromisso passa pela garantia de acesso à escola e de eficiência 

do sistema escolar.  

Levando em consideração o fato de que alguns parâmetros básicos de qualidade devem ser observa-

dos, é muito importante conhecer os indicadores de acesso e de eficiência referentes à educação no 

Brasil e no seu estado. A análise desses dados poderá ajudá-lo na elaboração de um diagnóstico mais 

preciso, baseado em evidências, sobre a realidade educacional da sua rede. 

Acesso

O indicador de acesso considerado nesta aborda-

gem corresponde à taxa ajustada de frequência 

escolar líquida no estado e no Brasil, para os anos 

iniciais e os anos finais do ensino fundamental e 

para o ensino médio. Essa taxa consiste (de acor-

do com o IBGE) no percentual de estudantes em 

determinada faixa etária que deve estar frequen-

tando a etapa de ensino equivalente ou a seguin-

te, em relação ao total de estudantes dessa faixa 

etária

As faixas etárias consideradas adequadas para as 

etapas da educação básica no país são: 

De 0 a 5 anos – Educação Infantil

De 6 a 14 anos – Ensino Fundamental

De 15 a 17 anos – Ensino Médio

Na plataforma SAEPE 2019, você pode conferir os 

dados referentes à taxa de frequência escolar lí-

quida do Brasil e do estado, cuja fonte é a Pesqui-

sa Nacional por Amostra de Domicílio 2018 (PNAD 

Contínua / IBGE).

Eficiência

Os indicadores de eficiência apresentados na pla-

taforma correspondem às taxas de conclusão do 

ensino fundamental e do ensino médio e às taxas 

de aprovação nas etapas de escolaridade. Por 

meio desses indicadores, é possível verificar se os 

estudantes estão avançando pelas etapas confor-

me a expectativa e se a conclusão da educação 

básica está ocorrendo na idade certa. Isso signifi-

ca que, quanto menores as taxas de evasão, repe-

tência e distorção idade-série e maiores as taxas 

de aprovação e de conclusão, mais eficiente é o 

sistema educacional.

Os dados do Censo Escolar da Educação Básica 

2018 foram utilizados no cálculo desses indicado-

res, para o Brasil e para o estado. A partir dessas 

informações, pode-se averiguar a eficiência do in-

vestimento público em educação.

1 0

R E V I S T A  D O  P R O F E S S O R  -  L Í N G U A  P O R T U G U E S A



A experiência na escola

A qualidade da experiência vivenciada pelos estudantes na escola pode ser avaliada considerando in-

dicadores relacionados a três subdimensões: jornada escolar, recursos e ambiente. É essencial verificar 

a duração da jornada do estudante na escola, quais são os recursos humanos e materiais disponíveis e 

como pode ser considerado o ambiente escolar, de acordo com o porte da escola, o indicador socioeco-

nômico e o índice de clima escolar – esses dois últimos, conforme a percepção do estudante registrada 

nos questionários contextuais.

Jornada escolar

O indicador de jornada escolar ajuda a verificar a 

relação entre o tempo que o estudante passa na 

escola e a qualidade da educação ofertada. Para 

tanto, deve ser observado se esse tempo é sufi-

ciente para atender às atividades previstas pelas 

equipes escolares.

Com base nos dados do Censo Escolar da Educa-

ção Básica 2018, esse indicador pode ser dividido 

em três categorias, considerando o tempo diário 

em que o estudante permanece na escola: 

 até 4 horas; 

 de 4 a 6 horas; 

 mais de 6 horas por dia.

Recursos

Uma jornada adequada às atividades escolares não 

constitui, por si só, elemento suficiente para avaliar 

a qualidade do ensino. As instalações também pre-

cisam ser apropriadas às atividades educacionais, e 

os profissionais devem ser qualificados para exercer 

suas funções.

Desse modo, é necessário levar em consideração, 

nesta abordagem, os recursos humanos e a infraes-

trutura do espaço escolar, além de outros indicado-

res não relacionados aqui. Por recursos humanos, 

considera-se, nesta análise, os indicadores de esco-

laridade do corpo docente e infraestrutura das esco-

las – especificamente a disponibilidade de quadras 

esportivas (cobertas ou não) e acesso à internet ban-

da larga. Mais uma vez, essas informações podem 

ser extraídas dos dados do Censo Escolar 2018.

1 1

S A E P E   |   2 0 1 9



O indicador porte da escola contribui para a percepção de que escolas muito gran-

des ou muito pequenas não apresentam um clima favorável a um bom desempenho, 

de acordo com pesquisas conduzidas na área. Esse indicador pode ser calculado de 

acordo com as seguintes categorias:

• Número de alunos que estudam em escolas com até 600 alunos.

• Número de alunos que estudam em escolas que atendem entre 600 e 900 alunos.

• Número de alunos que estudam em escolas que atendem mais de 900 alunos.

O nível socioeconômico é um dos elementos contextuais extraescolares que mais in-

terferem no desempenho dos estudantes. Os dados obtidos a partir das respostas aos 

questionários contextuais, aplicados junto aos testes da avaliação, permitem calcular 

o Índice Socioeconômico – Inse. O Inse faz parte das análises contextuais de diversos 

programas de avaliação em larga escala.

Cada escola apresenta características próprias, no que se refere à organização, ao 

funcionamento e às interações entre os atores escolares. A percepção do chamado 

clima escolar relaciona-se às ações dos sujeitos, podendo simplesmente reproduzir 

ou modificar a estrutura da escola. Sabe-se que alunos, professores e diretores têm 

consciência de que as escolas com melhor clima, ambiente mais organizado, cordial e 

atrativo favorecem o desenvolvimento dos estudantes, o que significa que o desempe-

nho dos estudantes guarda relação com a capacidade de a escola gerar um ambiente 

acadêmico adequado ao processo de ensino e aprendizagem.

Porte da escola

Indicador de Nível Socioeconômico (Inse) 

Índice de Clima Escolar (ICE)

Ambiente

A subdimensão ambiente está associada aos indicadores referentes ao porte das uni-

dades educativas, ao nível socioeconômico das escolas e ao clima escolar. Os ques-

tionários contextuais aplicados junto à Prova Brasil vêm reunindo dados importantes 

relacionados a esses indicadores.
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Resultados

A dimensão fundamental que revela a qualidade da educação ofertada são os resultados obtidos por 

um determinado sistema escolar. Assim, o nível de aproveitamento alcançado pelos estudantes, ao final 

de uma etapa de escolaridade, pode ser conferido por meio das subdimensões escolaridade da popula-

ção e desempenho, esta última em associação com o Índice Socioeconômico (Inse) das redes e escolas. 

Escolaridade

O grau de escolaridade da população de um país 

corresponde ao seu nível educacional. Esse nível 

é um dos componentes do Índice de Desenvol-

vimento Humano (IDH). Ainda que o Brasil tenha 

avançado no que se refere ao acesso da popu-

lação à educação básica, existem obstáculos que 

precisam ser superados para que a escolaridade 

e a qualidade do ensino atinjam um patamar ideal. 

Na plataforma de avaliação e monitoramento, é 

possível verificar o indicador de escolaridade para 

pessoas com 25 ou mais anos de idade. Esse indi-

cador é extremamente importante para o monito-

ramento dos resultados educacionais do país, dos 

estados e dos municípios.

Desempenho e Inse

Nesta subdimensão, pode-se observar a relação 

entre desempenho médio dos estudantes e o perfil 

socioeconômico da escola. Para a análise dispo-

nibilizada na plataforma de avaliação e monitora-

mento, as escolas foram agrupadas nos seguintes 

níveis, conforme o índice socioeconômico médio 

de seus estudantes:

 Baixo – Escolas com os menores índices so-

cioeconômicos

 Médio Baixo – Escolas com índices socioe-

conômicos medianos (para baixo) 

 Médio Alto – Escolas com índices socioeco-

nômicos medianos (para cima)

 Alto – Escolas com índices socioeconômicos 

mais altos que as demais

A comparação entre o nível socioeconômico das 

escolas e o desempenho de seus estudantes na 

avaliação externa, apresentada na plataforma, 

permite refletir sobre as desigualdades educacio-

nais, em busca de estratégias para minimizar seus 

efeitos sobre a vida acadêmica desses estudantes.  

1 3
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Índices de qualidade

Com o objetivo de aprimorar a percepção sobre a qualidade da educação brasileira, o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) criou, em 2007, o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb). Trata-se de um importante indicador da qualidade da educação ofertada, 

pois leva em consideração duas dimensões fundamentais na efetivação do direito à educação: a apren-

dizagem (por meio do desempenho em testes cognitivos) e o fluxo escolar, permitindo o estabelecimento 

e o monitoramento de metas educacionais para a Educação Básica.

A consolidação do Ideb serviu como uma importante referência para a criação de um indicador equiva-

lente, nas redes estaduais que possuem sistemas próprios de avaliação externa. Você pode consultar 

os dados do Ideb e do Idepe (Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco) na plataforma 

do programa.

IDEB

O Ideb monitora a qualidade da educação pública 

e privada com base em indicadores de rendimento 

e desempenho. As fontes que subsidiam a cons-

trução desse índice correspondem aos dados do 

Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

– e do Censo Escolar da Educação Básica.

IDEPE

Dentre as vantagens de se criar um índice de de-

senvolvimento educacional local, como o Idepe, 

está a possibilidade da definição de metas mais 

adequadas à realidade da rede, menor periodici-

dade na publicação dos seus resultados e inter-

venção mais focada nas necessidades locais.

Confira os indicadores relacionados nesta seção na plataforma de avaliação e 

monitoramento do SAEPE 2019. 

Acompanhe, na próxima seção, as explanações sobre a nova ferramenta desenvolvida 

para a análise dos resultados da avaliação externa em larga escala: o desempenho nos 

campos temáticos ou subescalas.
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DESEMPENHO NOS CAMPOS 

TEMÁTICOS (SUBESCALAS)

3



Uma nova análise sobre o 
desenvolvimento de habilidades

N
a vida cotidiana, lidamos frequentemente 

com informações apresentadas por meio 

de escalas. Um exemplo é quando dese-

jamos saber se uma pessoa está com febre e usa-

mos um termômetro para aferir a temperatura. O 

resultado dessa aferição é dado por meio de um 

número, parte de uma escala de temperatura. Mas 

o número, por si só, não é suficiente para esclare-

cer a dúvida: é necessário interpretá-lo com base 

no que se considera uma temperatura normal e 

aquilo que está abaixo ou acima dessa normali-

dade. Só assim é possível saber se o resultado 

obtido deve suscitar alguma intervenção: adminis-

trar um antitérmico? Aquecer a pessoa? É preciso 

interpretar o resultado.

Em avaliações internas à escola, cujo objetivo é 

aferir o desempenho de um número reduzido de 

estudantes de uma mesma turma ou de um mesmo 

grupo, a interpretação dos resultados é feita, em 

geral, pelo professor, com base no instrumento de 

avaliação aplicado. Para isso é considerado o nú-

mero de acertos às questões propostas e/ou o tipo 

de resposta dada pelos estudantes às questões 

de resposta construída, ou questões “abertas”, 

como são comumente denominadas.

Nas avaliações em larga escala, cujo objetivo é 

aferir o desempenho de um grupo maior de es-

tudantes por meio de testes padronizados, são 

necessárias outras estratégias para aferir e co-

municar os resultados das avaliações. Essas es-

tratégias precisam considerar todo o processo de 

elaboração do teste, que é bastante detalhado. 

Em primeiro lugar, é preciso ter clareza do que se 

pretende avaliar, ou seja, do construto a ser ava-

liado por meio do teste. A definição de um único 

construto a ser avaliado é importante, pois os tes-

tes que compõem as avaliações em larga escala 

devem ser unidimensionais, ou seja, avaliar uma 

única dimensão do conhecimento. Nas avaliações 

de Língua Portuguesa, essa dimensão, ou cons-

truto, é a leitura. No caso das avaliações de Mate-

mática, é o raciocínio lógico matemático. 

Uma vez definido o construto, é preciso detalhar 

quais competências e habilidades a ele relacio-

nadas se pretende avaliar. Esse é o momento em 

que se elaboram as Matrizes de Referência para 

a avaliação, onde estão descritas as habilidades 

que serão avaliadas por meio dos itens que com-

porão o teste. Assim, o construto inicial é avaliado 

por meio de diferentes habilidades, em separado. 

Uma vez elaborados e aplicados os itens, é pre-

ciso ter um modelo estatístico que permita avaliar 

os resultados alcançados pelos estudantes. No 

caso das avaliações do SAEPE, esse modelo é a 

TRI – Teoria da Resposta ao Item. Dentre as várias 

possibilidades que esse modelo estatístico ofere-

ce para analisar os resultados dos estudantes no 

teste, está a de colocar, numa mesma métrica, ou 

escala, os estudantes e os itens do teste que fo-

ram respondidos por eles.  

Assim como no exemplo do termômetro, uma es-

cala de proficiência apresenta valores que vão de 

uma menor a uma maior proficiência. Na escala, 

é possível organizar os itens mais fáceis e que, 

portanto, foram acertados por estudantes com 

habilidades que se mostraram, no teste, menos 

complexas, até os itens mais difíceis, acertados 

por estudantes com habilidades que se mostraram 
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mais complexas. A proficiência do aluno no teste é, 

portanto, representativa do seu desempenho em 

relação àquele construto que se pretendia avaliar: 

a leitura, no caso da Língua Portuguesa; o racio-

cínio lógico matemático, no caso da Matemática. 

Quando se afirma que um estudante tem uma de-

terminada proficiência em leitura, expressa por 

um número, é possível saber se isso está mais 

ou menos próximo do que seria desejável, assim 

como é possível comparar o desempenho de um 

grande grupo de estudantes, inclusive ao longo do 

tempo. Não é possível dizer, porém, que tipo de 

habilidade esses estudantes desenvolveram, ou, 

ao contrário, ainda não desenvolveram, o que se-

ria uma informação valiosa para o professor. Isso 

porque um mesmo construto é constituído por di-

ferentes domínios de habilidades. Por exemplo, o 

desenvolvimento do raciocínio matemático requer 

habilidades relacionadas ao trato com números, o 

que representa um domínio desse construto. En-

tretanto, o raciocínio matemático requer também 

habilidades relacionadas à percepção do espaço 

e das formas, o que representa um outro domínio 

desse mesmo construto. 

Em geral, as avaliações em larga escala buscam 

suprir a ausência de informações sobre o desem-

penho dos estudantes em domínios específicos 

dos conhecimentos avaliados pelos testes, anali-

sando quais foram os descritores (ou habilidades) 

da matriz de referência mais ou menos acertados 

por esses estudantes. Mas esse também é um pro-

cedimento que pode ser melhorado, uma vez que 

seria importante compreender o que há em co-

mum entre esses descritores e o que eles revelam 

sobre o desenvolvimento do construto que se está 

avaliando. É na tentativa de melhor qualificar essa 

informação que, a partir do ano de 2020, os resul-

tados obtidos pelos estudantes nos testes estão 

sendo apresentados, também, por meio de cam-

pos temáticos (subescalas).

Os campos temáticos constituem meios de organi-

zar os itens que compuseram um teste com base 

em traços que apresentam em comum, relativa-

mente ao construto que está sendo avaliado. Por 

exemplo, todos os itens que compõem os testes de 

Língua Portuguesa avaliam habilidades de leitura. 

Entretanto essas habilidades não são todas de um 

mesmo tipo. Algumas habilidades apresentam as-

pectos em comum com outras quanto à natureza 

do conhecimento que avaliam. Assim, como resul-

tado da aplicação do teste, obtém-se a proficiên-

cia dos estudantes na escala de leitura. Essa es-

cala, por sua vez, pode ser subdividida em outras 

dimensões, que nada mais são que agrupamentos 

de itens que apresentam características comuns. 

Tais agrupamentos são os campos temáticos, que 

permitem um diagnóstico mais detalhado acerca 

da natureza das habilidades desenvolvidas pelos 

estudantes que realizaram os testes.

Com o intuito de favorecer a produção desse diag-

nóstico mais detalhado, equipes compostas por 

especialistas de Língua Portuguesa e Matemática 

e da área de psicometria do CAEd desenvolveram 

três campos temáticos, ou subescalas, para Língua 

Portuguesa e quatro para Matemática. 
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Campos temáticos de Língua Portuguesa

LÍNGUA
PORTUGUESA

Campo Temático 1 

Campo Temático 2 

Campo Temático 3 

D

D

D

D

D

D

Compreensão de textos verbais 
e/ou multimodais

Conhecimentos sobre tipologias 
e gêneros textuais

Conhecimentos metalinguísticos

Descritor ou habilidade avaliada por um item está indicado por D.

Campo Temático 1: Compreensão de 
textos verbais e/ou multimodais

Este campo temático reúne o desempenho dos 

estudantes em descritores cujas habilidades 

são aquelas que dizem respeito, estritamente, 

à compreensão dos textos, realizada através de 

estratégias que se apoiam, essencialmente, nas 

sinalizações textuais e não em conhecimentos 

metalinguísticos.  Essas habilidades podem apre-

sentar maior ou menor nível de complexidade, a 

depender da extensão dos textos, do tema de que 

tratam e do tipo de conhecimento de mundo que 

demandam, do léxico empregado, assim como do 

tipo de sinalização que o texto oferece para que 

o leitor produza sentido para aquilo que lê. São 

habilidades fundamentais à formação do leitor, 

pois estão relacionadas à possibilidade de ler com 

compreensão textos de diferentes gêneros, envol-

vendo a capacidade de compreender informações 

que se encontram na superfície textual e também 

a realização de inferências. Podemos falar, no 

caso desta subescala, em habilidades de leitura 

“em sentido estrito” em comparação com aquelas 

que claramente envolvem conhecimento metalin-

guístico na atividade de compreensão textual e 

que estão reunidas nas subescalas 2 e 3.

Campo Temático 2: Conhecimentos 
sobre tipologias e gêneros textuais

Este campo temático reúne o desempenho dos es-

tudantes em descritores cujas habilidades envol-

vem conhecimentos sobre a natureza dos textos, 

tanto no que se refere às tipologias – a estrutura 

de uma narrativa ou de um texto argumentativo 

– quanto no que se refere ao gênero textual – o 

reconhecimento de um determinado gênero e sua 

Confira, a seguir, a descrição pedagógica dos campos temáticos de Língua Portuguesa:
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Campos temáticos de Matemática

finalidade. Essas habilidades envolvem conheci-

mentos sobre os textos e, ao contrário daquelas 

da subescala 1, se referem a metaconhecimentos. 

Esse tipo de conhecimento demanda do estudan-

te, neste caso, do leitor, uma reflexão sistemática 

sobre a estrutura de um texto. Isso se evidencia, 

por exemplo, quando o estudante é solicitado a 

identificar determinadas partes de uma narrativa, 

como o tempo e o lugar onde ela se dá ou, ainda, 

qual é o conflito gerador da narrativa. O nível de 

complexidade das habilidades desta subescala 

vai depender principalmente da tipologia dos tex-

tos e se eles se apresentam numa estrutura mais 

ou menos canônica – narrativas na estrutura orien-

tação, complicação, desfecho, por exemplo, são 

mais fáceis para o leitor do que aquelas que apre-

sentam, de algum modo, uma subversão dessa 

estrutura. Por ouro lado, textos narrativos tendem 

a ser mais acessíveis ao leitor do que os textos 

argumentativos. No caso das habilidades reunidas 

nesta subescala, mais do que uma compreensão 

global do que é lido o estudante deve mobilizar 

um conhecimento sobre como determinados tex-

tos se estruturam, sendo esses conhecimentos 

teóricos mais específicos.

Campo Temático 3: Conhecimentos 
metalinguísticos

Este campo temático reúne o desempenho dos es-

tudantes em descritores cujas habilidades envol-

vem conhecimentos sobre algumas categoriais lin-

guísticas.  A exemplo do que ocorre na subescala 

2, nesta subescala estão reunidas habilidades que 

dizem respeito a metaconhecimentos. Entretanto, 

enquanto na subescala 2 os conhecimentos teó-

ricos demandados aos estudantes são relativos 

à estrutura dos textos, neste caso esses conhe-

cimentos são relativos à estrutura da língua, por 

exemplo, reconhecer o tipo de relação que uma 

determinada conjunção permite estabelecer en-

tre dois períodos de um texto ou, ainda, identificar, 

num texto, o referente que um determinado pro-

nome retoma. Contribui para um maior ou menor 

nível de complexidade das habilidades relacio-

nadas a este descritor principalmente a estrutura 

sintática dos textos. No caso das habilidades reu-

nidas nesta subescala, o estudante deve mobilizar 

um conhecimento sobre a estrutura da língua para 

produzir sentido para o que está lendo.

MATEMÁTICA

Campo Temático 1 

Campo Temático 2 

Campo Temático 3 

D

D

D

D

D

D

Álgebra

Números, probabilidade e 
estatística

Geometria

Campo Temático 4
D

D
Grandezas e medidas
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Resultados por campos temáticos

Como são apresentados os resultados por campo temático?

Os resultados por meio de campos temáticos podem ser apresentados de três maneiras diferentes, 

considerando o nível da escola, da turma e do aluno, visto que o objetivo é fornecer informações para 

possíveis intervenções pedagógicas. 

Veja a seguir quais são as formas de se obter resultados por meio dos campos temáticos. Para verificar 

esses resultados, acesse o card Resultados da Avaliação na área restrita da plataforma SAEPE 2019 e 

clique no botão Resultados de Desempenho por Campo Temático.

 

DESEMPENHO NOS CAMPOS TEMÁTICOS POR TURMA

Turma Língua Portuguesa Compreensão  dos textos Tipologias e gêneros textuais Conhecimentos metalinguísticos

5 ANO - A 51 52 51 50

5 ANO - B 50 50 48 51

Veja um exemplo de como essa informação pode ser visualizada na plataforma.

1. Pontuação de 0 a 100 pontos

A Teoria da Resposta ao Item (TRI) utilizando a 

modelagem Rasch multifacetas permite apresen-

tar o desempenho dos estudantes em uma esca-

la geral de 0 a 100 pontos e, posteriormente, em 

cada um dos campos temáticos definidos para as 

disciplinas contempladas na avaliação. 

Há, portanto, uma pontuação geral para os se-

guintes níveis de agregação: escola, turma e alu-

no. Em seguida, apresenta-se, para os mesmos 

agregados, uma pontuação para cada um dos 

campos temáticos.
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Nesse exemplo, observam-se os resultados na 

escala de 0 a 100, em Língua Portuguesa, para o 

5º ano do ensino fundamental de duas turmas de 

uma determinada escola. Há, portanto, o nome da 

turma e, para cada uma delas, a pontuação geral 

na disciplina e, na sequência, a pontuação alcan-

çada em cada um dos campos temáticos.

IMPORTANTE

A pontuação de 0 a 100 não pode ser confundida com uma nota, aquela atribuída pelo professor em 

sala de aula. A pontuação obtida pelo estudante diz respeito à sua proficiência nessa escala específi-

ca, construída por meio de uma modelagem da TRI.

O diferencial dessa medida reside no fato de que, através da modelagem pela TRI, essa relação de-

sempenho do aluno em cada item é quantificada por meio de uma escala única para todo o sistema e 

que mantém suas propriedades de medidas ao longo do tempo, ou seja, os resultados de 2019 poderão 

ser comparados com avaliações futuras nas quais se utilize a mesma metodologia, o que não pode ser 

obtido por meio de resultados processados pela  Teoria Clássica dos Testes (TCT).

2. Percentuais de estudantes 
que consolidaram as 
habilidades avaliadas

Além da pontuação de 0 a 100, também é possível 

determinar o percentual de estudantes que já con-

solidaram as habilidades avaliadas em cada um 

dos campos temáticos, tanto de Língua Portugue-

sa quanto de Matemática.

Ao acessar esse resultado, é possível visualizar 

todas as turmas da etapa de escolaridade selecio-

nada anteriormente e, para cada campo temático, 

o percentual de estudantes que já consolidaram as 

habilidades que compõem os respectivos campos. 
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Observam-se, nessa imagem, os resultados das 

duas turmas dessa escola. As habilidades que 

compõem cada um dos campos temáticos são 

os descritores elencados na matriz de referência 

para avaliação da referida etapa de escolaridade 

avaliada. Os dados percentuais em cada uma das 

habilidades indicam, em cada uma das turmas, os 

estudantes que já consolidaram tais habilidades.

Essa informação é extremamente relevante para 

o planejamento das aulas, pois o professor pode 

organizar a turma e suas atividades pedagógicas, 

articulando o que é estabelecido pelo currículo da 

etapa avaliada e o que foi observado nos resulta-

dos da avaliação em larga escala, a partir das ha-

bilidades constantes na matriz de referência para 

avaliação.

Contudo ainda é possível conhecer mais detalha-

damente esses resultados, pois, na plataforma, ao 

clicar no nome da turma, é possível visualizar o re-

sultado de cada estudante dessa turma, em cada 

uma das habilidades.

CONSOLIDAÇÃO DAS HABILIDADES DO CAMPO: COMPREENSÃO DE TEXTOS

Turma D12 D07 D11 D08 D06 D13 D09 D22 D10

5 ANO - A 81% 74% 74% 70% 67% 67% 67% 63% 30%

5 ANO - B 80% 80% 65% 55% 50% 50% 50% 50% 20%

CONSOLIDAÇÃO DAS HABILIDADES DO CAMPO: CONHECIMENTOS SOBRE TIPOLOGIAS E GÊNEROS TEXTUAIS

Turma D21

5 ANO - A 67%

5 ANO - B 60%

CONSOLIDAÇÃO DAS HABILIDADES DO CAMPO: CONHECIMENTOS METALINSGUÍSTICOS

Turma D26 D18 D17 D16 D23

5 ANO - A 74% 70% 59% 59% 44%

5 ANO - B 90% 85% 50% 50% 45%

Veja um exemplo de resultado de Língua Por-

tuguesa do 5º ano do ensino fundamental, para 

essa situação.
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3. Desempenho individual dos 
estudantes em cada habilidade

Os resultados produzidos por meio dessa nova 

metodologia permitem uma aproximação da rea-

lidade do desenvolvimento das aprendizagens 

minimamente esperadas para cada estudante 

avaliado, o que, consequentemente, deve levar o 

professor a articular três pontos essenciais do pro-

cesso educacional: currículo, ensino e avaliação, 

sendo a avaliação entendida em uma perspectiva 

diagnóstica e formativa, ou seja, uma avaliação 

cujos resultados oferecem:

• ao gestor – indicadores para uma gestão edu-

cacional mais eficaz;

• ao professor – ferramentas para orientar e/ou 

enriquecer suas práticas de ensino.

Para os resultados individuais relacionados ao de-

senvolvimento das habilidades de cada um dos 

campos temáticos, utilizou-se uma progressão de 

0 a 2, onde:

0 habilidade não desenvolvida;

1 habilidade em processo de desenvolvimento;

2 habilidade consolidada.

Veja, na imagem acima, como essa informação é 

apresentada na plataforma.

Esse é um exemplo de resultados de Língua Por-

tuguesa extraídos de uma turma de 5º ano do en-

sino fundamental de uma escola que possui duas 

turmas para essa etapa de escolaridade. Observa-

-se, nessa imagem, que cada linha corresponde a 

um aluno da turma, enquanto as colunas à direita 

trazem as habilidades e a indicação do nível de 

desenvolvimento de cada uma das habilidades. 

Essa forma de apresentação oferece ao profes-

sor um diagnóstico muito concreto para o conhe-

cimento de sua turma. É importante analisar essa 

informação, pois permite verificar que os alunos 

se encontram em momentos diferentes do de-

senvolvimento das habilidades. Pode-se concluir, 

portanto, que se trata de uma turma bastante he-

terogênea, o que exigirá do professor estratégias 

de ensino diversificadas, de modo a permitir que 

aqueles que ainda não desenvolveram as habili-

dades (0) possam fazê-lo; que aqueles que estão 

desenvolvendo essas habilidades (1) as consoli-

dem; e os que já as consolidaram (2) sejam desa-

fiados a avançarem ainda mais.

Aluno D12 D07 D11 D08 D06 D13 D09 D22 D10

ALUNO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ALUNO 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0

ALUNO 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0

ALUNO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALUNO 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1

ALUNO 6 2 2 2 2 2 2 2 2 1

ALUNO 7 2 2 2 2 2 2 2 2 0

ALUNO 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1

ALUNO 9 2 2 2 2 2 2 2 2 1

ALUNO 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Para o estabelecimento dessa progressão, foram 

utilizadas as demarcações dos pontos notáveis de 

cada item, na Curva Característica do Item (CCI), 

calculados por meio da modelagem da TRI, como 

pode ser visto no gráfico a seguir.

Nessa curva, observa-se:

AMARELO CLARO VERDE CLARO VERDE ESCURO

de zero até o ponto “b” – cor-

responde ao 0 (zero), ou seja, 

indica habilidade não desen-

volvida pelo estudante. Isso 

significa que a probabilidade 

de um estudante acertar o 

item é menor que 50%.

a partir do ponto “s” – cor-

responde ao 2, o que indica 

a consolidação da habili-

dade. Isso significa que a 

probabilidade de o estudan-

te acertar o item é superior 

a 80%.
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de “b” até “s” – corresponde 

ao 1, indicando que a habi-

lidade está em desenvolvi-

mento.  Isso significa que a 

probabilidade de o estudan-

te acertar o item está entre 

50% e 80%. 

2 4

R E V I S T A  D O  P R O F E S S O R  -  L Í N G U A  P O R T U G U E S A



Para cada item da avaliação, foi construída uma 

curva como a apresentada, de modo que se pu-

desse estabelecer em que ponto do desenvolvi-

mento da habilidade os estudantes avaliados se 

encontram.

Nesse sentido, ao se trazer os resultados alcan-

çados para cada estudante em cada habilidade, 

a avaliação diagnostica possíveis dificuldades nas 

aprendizagens, verificando se as habilidades es-

peradas já são dominadas pelos estudantes. Isso 

contribui para que o professor conheça a realida-

de de sua escola, de suas turmas e de cada estu-

dante, o que levará ao desenvolvimento de ações 

mais efetivas de modo a garantir o direito de 

aprender de cada um dos estudantes da escola.

IMPORTANTE 

As informações relativas aos percentuais de es-

tudantes que consolidaram a habilidade, assim 

como a indicação do estágio de desenvolvimento 

da habilidade em que cada estudante se encontra, 

dizem respeito ao item mais fácil de cada descri-

tor/habilidade. Assim, se o aluno ainda não con-

solidou a habilidade considerando esse item mais 

fácil, significa que sua aprendizagem está aquém 

do que seria esperado para a etapa avaliada. 

Os resultados por campo temático não substituem 

os resultados apresentados na escala do Saeb. 

Por meio dos resultados de proficiência na esca-

la Saeb, obtêm-se informações importantes para 

monitoramento da rede, que podem subsidiar a im-

plementação de políticas públicas voltadas para 

educação. Portanto, as duas formas de apresentar 

os resultados – por campo temático (modelagem 

Rasch) e pela escala do Saeb (três Parâmetros) 

– são complementares no sentido de fornecer as 

mesmas informações com enfoques e objetivos 

distintos.

Essa nova metodologia tem o objetivo de fornecer 

informações para cada turma e aluno, sendo, por-

tanto, direcionada ao professor.

O desempenho dos estudantes da sua escola por campo temático (ou subescala) 

pode ser conferido na plataforma do SAEPE. 

Na próxima seção, você pode conferir algumas sugestões de estratégias de ensino para o desenvolvimento de 

habilidades em leitura.
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Leitura no Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio

Os resultados da avaliação externa podem sinali-

zar para você, professor, quais são as necessida-

des dos estudantes. O exercício de se debruçar 

sobre as informações do diagnóstico apoia o en-

tendimento acerca das práticas do ensino de leitu-

ra mais eficientes e busca ajudá-lo na compreen-

são do papel da avaliação no processo de ensino 

e aprendizagem.

Antes de indicarmos estratégias de ensino possí-

veis a partir da apropriação dos resultados, é pre-

ciso apontar qual é a concepção de leitura adota-

da por nós.  

A concepção de leitura que aqui apresentamos se 

assenta em duas premissas fundamentais: 

• A leitura é uma construção subjetiva de signifi-

cados, ou seja, o sujeito leitor atua sobre o texto 

a partir de um vasto conjunto de conhecimentos 

acumulados e estruturados em função da vi-

vência em uma determinada cultura. Diante de 

um texto, o leitor aciona os seus conhecimentos 

de mundo, que podem ser menos formalizados 

ou mais formalizados, como aqueles sobre os 

textos e a língua adquiridos na escola.

• O texto não porta um sentido, ou seja, o “signi-

ficado” não está no texto; este nos oferece um 

conjunto de pistas que guia o leitor na tarefa de 

construção de sentido que é a leitura

O trabalho a ser realizado em sala de aula, tendo 

como base os resultados da avaliação, envolve 

que seja possível reconhecer quais são os crité-

rios de progressão do ensino de leitura, antes de 

redirecionar as ações didático-pedagógicas para 

melhoria do desempenho dos estudantes.

Critérios de progressão 
do ensino de leitura

Destacamos aqui alguns desses critérios, ressal-

tando que eles não devem restringir o seu trabalho 

em sala de aula, mas orientá-lo.

Categoria gênero textual

A categoria “gênero textual” é o principal critério 

de progressão na formulação de muitas propostas 

curriculares e, mais recentemente, da própria Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Como você 

sabe, essas propostas influenciam diretamente o 

seu planejamento e, por isso, considerar esse cri-

tério pode apoiar as suas escolhas para a forma-

ção leitora e o desenvolvimento de competências 

associadas.

Acompanhando o que é reconhecido pela pesqui-

sa em linguagens, sugerimos a seleção de gêne-

ros com os quais os estudantes já têm (mais) conta-

to. Não perca de vista, claro, que a escola também 

deve, aos poucos, introduzir outros textos na vida 

do estudante.

Você pode partir, por exemplo, de textos do cam-

po da vida cotidiana para alcançar, progressiva-

mente, aqueles que demandam maior domínio de 

conhecimento, como os de gêneros referentes aos 

campos de atuação da vida pública e das práticas 

de estudo e pesquisa.
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BNCC: a proposta para linguagens e suas tecnologias

Para a área de linguagens, a organização das práticas indicadas na BNCC – leitura de textos, produção 

de textos, oralidade e análise linguística/semiótica – leva em consideração os campos de atuação. Esses 

campos assinalam a relevância de contextualizar o conhecimento escolar, fazendo com que essas práti-

cas decorram de situações da vida social e, ao mesmo tempo, sejam situadas em contextos significativos 

para o estudante. 

São cinco os campos de atuação considerados:

• campo da vida cotidiana (exclusivo para os anos iniciais do ensino fundamental);

• campo artístico-literário.

• campo das práticas de estudo e pesquisa;

• campo jornalístico-midiático (para os anos iniciais, contido no campo da vida pública);

• campo de atuação na vida pública (para os anos iniciais, contido no campo da vida pública).

Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades etc. e exercem a função di-

dática de possibilitar o entendimento, tanto do professor quanto do aluno e sua família, de que os textos 

circulam dinamicamente na prática escolar e na vida social.

Complexidade do texto

Outro critério de progressão a ser considerado é 

a complexidade do texto. Tão importante quan-

to selecionar textos a partir da categoria gênero 

é selecionar textos cada vez mais complexos do 

ponto de vista da sintaxe, do léxico, dos recursos 

coesivos, da temática e da macroestrutura, confor-

me os alunos desenvolvem competências leitoras. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, costu-

mam predominar textos com estrutura e sintaxe 

mais canônicas, com períodos mais curtos e sem 

muitas subversões na estrutura da frase, como in-

versões de componentes ou intercalações longas.

Nessa etapa, o léxico é, também, mais simples, 

aproximando-se do uso cotidiano da linguagem. 

Por isso, a seleção de textos deve considerar 

que as narrativas são o primeiro tipo textual com 

o qual temos contato. Afinal, são diversas as si-

tuações em que o aluno se apropria da estrutura 

de narrativas, especialmente daquelas que en-

volvem práticas de oralidade: rodas de conversa, 

quando contam e escutam sobre fatos e aconte-

cimentos de seu cotidiano; atividades de conta-

ção ou leitura de histórias; práticas familiares de 

ouvir e contar casos etc. 
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Nos anos finais do ensino fundamental, a seleção 

de textos deve considerar estruturas e linguagens 

mais complexas, como narrativas que desconstroem 

a ordem orientação-complicação-desfecho, com lé-

xico cada vez mais próprio do discurso formal, com 

períodos mais longos etc. Essa complexidade pode 

ou não ser determinada pelo gênero de texto. 

O gênero “fábula”, por exemplo, costuma apresen-

tar traços de linguagem que determinam sua larga 

utilização nos anos iniciais; no entanto, há fábulas 

que apresentam certo grau de complexidade lexi-

cal e sintática, a partir do qual sua leitura constitui 

um desafio até para os anos finais. Portanto, para-

lelamente à seleção de texto segundo o seu gê-

nero, é importante considerar a complexidade da 

sua linguagem para que possam ser elaboradas 

tarefas cada vez mais complexas de leitura. 

No ensino médio, é esperada a leitura proficiente 

de textos de diferentes gêneros, como contos (in-

clusive os da nossa tradição literária), crônicas, ro-

mances, poemas, notícias, reportagens, artigos de 

opinião, editoriais, resenhas, artigos de divulgação 

científica (menos especializados), instruções etc. 

Esse é o momento de os estudantes ampliarem o 

seu repertório de gêneros. 

Nessa etapa, os estudantes precisam ter consolida-

do, no interior das práticas de leitura, um conheci-

mento sobre o arcabouço estrutural desses gêneros 

e sobre os principais recursos de linguagem mobi-

lizados, ampliando capacidades linguísticas funda-

mentais a uma atuação competente como leitor. 

Dificuldade das tarefas

O nível de dificuldade das tarefas que você, pro-

fessor, propõe nas práticas de leitura – sejam elas 

escritas ou orais – também é critério importante 

para o desenvolvimento progressivo de habilida-

des de leitura. 

A complexidade de uma tarefa de leitura é deter-

minada pelo tipo de apoio que o texto oferece à 

busca de significado pelo leitor. O seu papel, como 

professor mediador, é orientar o leitor em formação 

na seleção das pistas textuais que podem facilitar a 

leitura de um texto. 

Há textos que apresentam sinalizações de apoio 

muito claras à construção de sentidos e outros que 

exigem que o leitor estabeleça relações entre um 

conjunto de sinalizações dispersas pelo texto. Nes-

se último caso, a tarefa de leitura é mais complexa.
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Estratégias de ensino de leitura 
para o Ensino Fundamental

Quando o processo de sistematização da alfabe-

tização é iniciado, as estratégias de ensino de lei-

tura devem acompanhar o ensino sistemático das 

relações entre grafemas e fonemas, visando à for-

mação do leitor. 

Esse ensino sistemático envolve também práticas 

de oralidade e de escrita. Tais práticas são iniciadas 

ainda na Educação Infantil, com a contação de his-

tórias rotineiras e a identificação de elementos es-

truturados nos livros, como capa e ilustrações, para 

apontamento do enredo. Com o passar dos anos, 

as estratégias vão enfatizar a leitura do texto em si.

Dentre inúmeras estratégias possíveis, apresenta-

mos as seguintes, para apoiar o aperfeiçoamento 

do seu trabalho.

Atenção às sinalizações do texto

A formação leitora tem início antes mesmo que os 

alunos estejam alfabetizados. Na Educação Infantil, 

quando o professor conta histórias iniciadas com a 

estrutura própria das narrativas ficcionais (“Era uma 

vez”) ou mostra a capa de um livro e pergunta so-

bre ela, está adotando a estratégia de antecipação, 

que prepara o leitor para sua interação com o texto.

 As práticas de leitura incluem a mediação, que, por 

sua vez, deve considerar a formulação de perguntas 

que leve o leitor a identificar e utilizar pistas, como:

• ser capaz de observar como um pronome pes-

soal retoma um referente citado anteriormente, 

ainda que não seja necessário que o leitor sai-

ba que classe de palavras é essa; 

• perceber como uma explicação entre vírgulas 

ajuda a inferir uma informação que não está ex-

plícita no texto;

• ser capaz de identificar o título, o contexto, o su-

porte, o autor e o público-alvo de um texto, se 

for o caso, e utilizá-los na antecipação do seu 

conteúdo, de modo a facilitar a compreensão.

Quando você, professor, realiza esse trabalho de me-

diação, atento às sinalizações do texto, promove o 

desenvolvimento de diversas habilidades de leitura. 

Tome, por exemplo, a habilidade “reconhecer o as-

sunto de um texto”. Essa é uma habilidade consi-

derada complexa, porque envolve a construção do 

sentido global do texto; entretanto, pode ter o seu 

desenvolvimento facilitado pela presença de sinali-

zações de apoio. 

Certamente você leva em conta que os seus alunos 

são capazes de reconhecer o assunto de um texto 

quando sinalizado em pistas muito claras, como tí-

tulo ou subtítulo, imagem que acompanha o texto 

ou início do primeiro parágrafo, mas sabe que é im-

portante orientá-los a observar esses elementos, de 

modo a antecipar informações sobre o que vão ler 

com base neles. Você não apenas “ensina” o leitor 

em formação a lidar com as sinalizações textuais, 

mas também a atuar de maneira consciente sobre o 

texto e tornar sua leitura mais eficiente. 

Para os anos finais do ensino fundamental, o reco-

nhecimento do assunto de um texto requer a reali-

zação de tarefas mais complexas, como a conside-

ração de sua estrutura tópica e a relação entre suas 

partes a fim de compreender a hierarquia das infor-

mações, ou seja, o que é principal ou secundário.
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Discussões após a 
leitura de textos

Conversar com os estudantes a respeito do con-

teúdo e da estrutura do texto é uma estratégia 

utilizada desde o início da alfabetização. Após a 

leitura de uma história, por exemplo, você pode 

conversar a respeito tanto do conteúdo do texto 

– o tema tratado e as percepções e opiniões acer-

ca desse tema – quanto da sua estrutura – onde 

se passa a história, quais são os personagens que 

dela participam, quando as ações acontecem, 

qual é a parte mais emocionante ou de maior sus-

pense na narrativa (o clímax) e como tudo se resol-

ve (o desfecho). 

Nos anos finais, é possível propor textos mais insti-

gantes, capazes de gerar debates em sala de aula, 

como os argumentativos que apresentam mais de 

um ponto de vista sobre determinado tema; ou tex-

tos narrativos que exigem maior interpretação dos 

estudantes, ou que apresentem alguma problemá-

tica – social, ética, moral – passível de discussão. 

Pode, também, promover uma reflexão sobre os 

recursos da língua utilizados nesses textos: por 

exemplo, a pessoa e o tempo verbal.

As questões formuladas por você, professor, auxi-

liam na apropriação desses elementos que com-

põem a narrativa e na compreensão do texto como 

um todo. Porém, para que isso ocorra, tais pergun-

tas não devem funcionar como uma espécie de 

questionário sobre o texto, mas como orientação 

de leitura, caminho a ser seguido pelos próprios 

alunos. Essas questões precisam “guiar” os estu-

dantes na apropriação de estratégias adequadas 

para interagir com esse tipo de texto e com os gê-

neros, mas não limitá-los. 

Atividades de reconto e 
reescrita de textos 

Outra estratégia que pode render importantes re-

sultados são as atividades de reconto e reescrita de 

textos, a partir das quais se pode, por exemplo, pe-

dir que os estudantes façam o reconto de um conto 

tradicional para que você registre o texto por escri-

to, atuando como uma espécie de escriba. Nessas 

atividades, eles vão se apropriando da estrutura da 

narrativa e observando os seus elementos indis-

pensáveis, o emprego do léxico mais adequado e o 

uso mais ajustado dos elementos de coesão, para 

que o texto flua e faça sentido.

Leitura e elaboração de textos

Você pode promover a elaboração conjunta, em 

sala de aula, de textos que circulam no campo da 

vida cotidiana e depois lê-los com a turma. Para tal, 

gêneros próximos, como bilhetes para estabelecer 

comunicação com as famílias, receitas culinárias e 

instruções de jogos são os mais recomendados. 

Além disso, pode desenvolver situações em que os 

alunos vão aprendendo quais as estratégias ade-

quadas à leitura desses textos, face ao seu objetivo 

comunicativo. No caso dos bilhetes, por exemplo, é 

preciso observar quem é o emissor e o destinatá-

rio da mensagem, quais são as informações impor-

tantes que estão sendo veiculadas; já no caso dos 

textos instrucionais, verificar orientações sobre os 

materiais necessários para realizar uma receita, ou 

confeccionar um brinquedo, e quais são os modos 

de proceder para a execução da tarefa.

3 1

S A E P E   |   2 0 1 9



Resumos de textos

Pedir que os estudantes façam o resumo de um 

texto é sempre uma boa forma de estimulá-los a 

realizar uma leitura mais cuidadosa. Essa prática 

pode ser ainda mais exitosa quando realizada em 

dupla ou em grupo, de modo que o resumo seja 

apresentado oralmente ao resto da turma. Isso por-

que, quando a atividade é realizada coletivamente, 

os estudantes aprendem com as estratégias dos

colegas; além disso, a apresentação oral faz com 

que eles se esforcem em torno da compreensão 

global do texto, em vez de simplesmente copiar as 

partes principais. Nos anos iniciais, é comum focar 

em textos narrativos, para, mais à frente, investir no 

gênero argumentativo.

Estratégias de ensino de leitura 
para o Ensino Médio

No ensino médio, é necessário garantir que a com-

petência leitora se expanda ainda mais e que, so-

bretudo, seja refinada. Esse objetivo pode ser al-

cançado, por exemplo, se você, professor, propuser 

práticas focadas na capacidade de os estudantes:

• lerem com compreensão textos ainda mais de-

safiadores que aqueles apresentados no en-

sino fundamental, como os textos literários de 

elaboração mais complexa (sobretudo os da 

tradição literária), ensaios e textos argumen-

tativos mais longos, leis e estatutos, textos de 

temas especializados e diferentes áreas do co-

nhecimento etc.;

• relacionarem os textos com os seus contextos 

de produção, de modo a construir uma leitura 

mais informada e crítica;

• relacionarem a forma ao conteúdo dos textos, 

de modo a refletir/avaliar as escolhas linguísti-

co-discursivas feitas pelos autores;

• construírem hipóteses sobre a “intencionalida-

de” dos textos, em atenção a sinalizações que 

desvelam a posição do autor em relação ao 

seu discurso;

• reconhecerem como um texto dialoga com ou-

tro(s) texto(s) para a produção de seu discurso.

O desenvolvimento das capacidades descritas está 

relacionado à garantia de maior criticidade e apti-

dão analítica no ato da leitura. Estamos falando da 

formação de um leitor mais vertical, capaz de cons-

truir um diálogo mais aprofundado com os textos, 

um leitor mais reflexivo. 

Um trabalho importante a ser realizado ao longo 

de todo o ensino fundamental diz respeito à forma-

ção de um leitor que saiba selecionar as sinaliza-

ções relevantes à compreensão do texto. 

No ensino médio, o leitor deve ser estimulado a fa-

zer mais, ou seja, a atentar para escolhas discursi-

vas e refletir sobre essas escolhas, sobre seus efei-

tos, sobre o que as justifica. Trata-se, portanto, de 

buscar níveis maiores de aprofundamento da leitura.

Os desafios do ensino médio estão voltados a con-

solidar a formação leitora que leve em considera-

ção a tradição literária, o que envolve sensibilida-

de docente à descoberta da experiência estética e 

prestígio de clássicos, para ampliação do léxico e, 

por que não, do conhecimento de mundo. E, nesse 

ponto, não podemos deixar de indicar a importância 
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de você, professor, lidar com as dificuldades pre-

gressas da formação leitora para somar aprendiza-

gens mais abstratas, como as figuras de linguagem 

tão presentes na literatura.

Outro ponto essencial, que requer a proposição de 

estratégias mais ativas da formação leitora no en-

sino médio, é a necessidade de contribuir para a 

constituição de um sujeito que se posiciona, argu-

menta e emite juízos. Mais do que mediar e instruir 

a leitura, é preciso pensar a progressão no aprendi-

zado da leitura no ensino médio. Para isso, são indi-

cadas as práticas com os gêneros argumentativos.

Uma boa formação para a leitura de textos argu-

mentativos, por exemplo, demanda mais que a 

identificação da tese e dos argumentos que a sus-

tentam, exigindo uma reflexão que alcance o grau 

de envolvimento do autor em relação ao conteúdo 

do que afirma. Essa reflexão passa pelo reconhe-

cimento de sinalizações que revelam aspectos da 

construção de um discurso, pela investigação da 

relação entre esse discurso e seu contexto de pro-

dução, pela identificação de vozes em confronto, 

como também por inconsistências, incoerências, 

contradições. O desenvolvimento dessas habilida-

des, por sua vez, pressupõe a consolidação daque-

las que foram alvo do trabalho no ensino funda-

mental, tanto nos anos iniciais quanto finais.

Esse aprendizado pode ser facilitado se os estudan-

tes construírem, no interior das práticas de leitura, 

uma reflexão sobre algumas categorias linguísticas, 

uma reflexão funcional, sobre os recursos linguísti-

cos e seu papel na tessitura dos discursos. Enquan-

to no ensino fundamental essa reflexão deve ser 

essencialmente epilinguística, ou seja, mais restrita 

à reflexão sobre o texto lido/escrito para compreen-

são e atribuição de sentidos, no ensino médio os es-

tudos metalinguísticos são reforçados, com ênfase 

na análise linguística voltada para a sistematização 

dos conhecimentos. 

Levando em consideração o que conversamos até 

aqui, é muito importante que você organize o seu 

trabalho com a contribuição do diagnóstico externo.

A análise dos resultados da avaliação externa 

fornece elementos importantes para compreen-

der como os estudantes estão se desenvolven-

do como leitores. A interpretação pedagógica do 

desempenho dos estudantes é capaz de nortear 

suas necessidades, de modo que você, professor, 

possa, por exemplo, organizar e/ou elaborar ma-

teriais didáticos que contemplem a diversidade de 

textos presentes nos diferentes campos de atua-

ção definidos pela BNCC, considerando a circula-

ção deles na sociedade; ou, ainda, (re)planejar o 

trabalho pedagógico baseado em evidências, a 

fim de subsidiar ações mais proveitosas para o de-

senvolvimento dos estudantes.

A sua atuação em sala de aula apoia a constitui-

ção de leitores proficientes e plurais, garantindo 

uma aprendizagem equânime e de qualidade dos 

seus estudantes. Para isso, é preciso também per-

mitir que eles trabalhem com a sua própria história 

de leitura, fazendo com que sua trajetória apare-

ça no seu percurso de formação leitora, ou seja, 

permitindo que os estudantes sejam protagonistas 

desse percurso.

A próxima seção esclarece como os resulta-

dos do SAEPE são apresentados na platafor-

ma de avaliação e monitoramento. 

É importante, também, a utilização do roteiro 

de leitura e análise dos resultados da avalia-

ção do SAEPE, proposto na sexta seção deste 

volume, para sistematizar o exercício de apro-

priação das informações do diagnóstico.
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RESULTADOS DE 

DESEMPENHO ESCOLAR

5



Os resultados da sua escola nos testes do SAEPE 2019, em Língua 

Portuguesa, podem ser consultados de três formas:

* Informados ao gestor da escola pela secretaria de educação.

1. Ambiente restrito da plataforma 
do programa (MINHA PÁGINA).

• Card: Resultados da avaliação. 

• Acesso: login e senha*.

• Link: https://avaliacaoemonitoramentopernambuco.caeddigital.net/#!/login

2. Ambiente público da 
plataforma do programa

• Menu: Resultados. 

• Acesso: login e senha*.

• Link: https://avaliacaoemonitoramentopernambuco.caeddigital.net/#!/resultados

3. Encartes 
impressos

• Acesso: anexos a esta coleção. 
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Resultados 
Gerais

Clicando no botão Resultados 

gerais, é possível acessar os 

resultados de desempenho de 

todos os estudantes da rede 

que participaram da avaliação 

do SAEPE 2019: distribuição por 

padrão de desempenho e pro-

ficiência média, bem como da-

dos referentes à participação 

na avaliação (quantitativos de 

estudantes previstos e de estu-

dantes avaliados).

Resultados 
Escola

Ao selecionar o botão Resulta-

dos da escola, são exibidos os 

resultados de desempenho es-

pecíficos da escola – distribui-

ção de estudantes por padrão 

de desempenho e proficiência 

média –, além dos dados de 

participação na avaliação, por 

componente curricular e etapa 

avaliada. Ler, interpretar e se 

apropriar dessas informações 

é imprescindível para a tomada 

de decisões baseadas em um 

diagnóstico mais preciso sobre 

a aprendizagem dos estudantes.

Resultados da avaliação 

Nas abas que compõem o card Resultados da avaliação – disponível no ambiente restrito da plata-

forma do SAEPE, é possível consultar os resultados gerais da escola, das turmas e de cada estudante, 

para a alfabetização, os anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio.

Estão disponibilizados, nessas abas, os resultados gerais da rede, das regionais e municípios, das escolas, 

das turmas e de cada estudante, por etapa e componente curricular avaliados. A seguir, são apresentadas 

as principais informações contidas em cada página. Você deve clicar no botão desejado para acessá-las

O processo de avaliação em larga escala não se encerra quando os resultados chegam à secretaria e à 

escola. Ao contrário, faz-se necessário que todos os agentes educacionais apropriem-se das diferentes 

informações produzidas a partir dos resultados das avaliações, incorporando-os às suas reflexões sobre 

as dinâmicas de funcionamento da escola, detalhadas no Projeto Político-Pedagógico e no currículo.
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Desempenho nos 
campos temáticos

O objetivo desse indicador é 

trazer um conjunto de informa-

ções sobre os resultados dos 

estudantes que permitam uma 

melhor compreensão dos dados 

divulgados e uma maior aplica-

bilidade pedagógica desses re-

sultados. As informações conti-

das nesse indicador poderão ser 

uteis para a análise de desem-

penho de cada aluno, de grupo 

de alunos e até de uma turma 

inteira, tendo como referência 

os campos temáticos avaliados.

Exemplos de item 
por habilidade

Nesta página, você tem acesso 

a um conjunto de itens relacio-

nados a determinadas habilida-

des avaliadas, em cada etapa 

e componente curricular. Para 

essas habilidades, há um item 

de exemplo com a indicação 

do descritor correspondente e o 

respectivo gabarito.

BNCC e  
currículo da rede

A Base Nacional Comum Curri-

cular (BNCC) estabelece, com 

maior detalhamento, o conjunto 

de aprendizagens essenciais e 

indispensáveis a que todos os 

estudantes têm direito e que de-

vem ser desenvolvidas ao longo 

das etapas e modalidades da 

educação básica. Nesta pági-

na, você tem acesso ao texto da 

BNCC e, ainda, ao currículo da 

sua rede.

Para prosseguir na leitura e interpretação 

dos resultados da escola, é preciso retomar 

alguns conceitos básicos da avaliação 

externa em larga escala. 

Resultados  

da avaliação

Aqui, você encontra os resultados 
de desempenho dos estudantes, 
organizados com base nos 
objetivos curriculares
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Para dar início ao processo de apropriação e 

uso dos resultados da avaliação externa em 

larga escala, é preciso compreender o signifi-

cado dos indicadores que constituem esses re-

sultados. 

Em primeiro lugar, é preciso conhecer a carac-

terização dos indicadores de desempenho e 

de participação da sua escola, divulgados na 

plataforma do programa e no encarte impresso.

Leitura e 
interpretação 
dos indicadores

PARTICIPAÇÃO

Esse indicador é muito importante, uma vez que, 

por se tratar de avaliação censitária, quanto maior 

a participação dos estudantes, mais fidedignos 

são os resultados dos testes cognitivos. Isso signi-

fica dizer que é possível generalizar os resultados 

para toda a escola quando a participação efetiva 

for igual ou superior a 80% do total de alunos pre-

vistos para realizar a avaliação.

Neste exemplo, é possível perceber que a partici-

pação dos alunos dessa escola na avaliação ex-

terna foi superior a 80% dos estudantes previstos, 

nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Verifique, nos resultados da sua escola, os percen-

tuais de participação dos estudantes nos testes de 

Língua Portuguesa, em cada etapa avaliada.

Participação

• Nº previsto de estudantes

• Nº efetivo de estudantes

• Percentual de participação

Desempenho

teoria da resposta ao item

• Proficiência média

• Distribuição dos estudantes por padrão 

de desempenho

• Desempenho por campo temático

teoria clássica dos testes

• Percentual de acerto por descritor

Participação
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Proficiência média

Esse indicador contribui para o monitoramento da 

qualidade da educação ofertada pelas escolas e 

pelas redes, especialmente quando se observa 

sua evolução entre ciclos de avaliação sucessivos.

Neste exemplo, observa-se a proficiência média 

alcançada pelos alunos de uma escola na avalia-

ção externa, em determinada disciplina e etapa, 

nos anos de 2017, 2018 e 2019.

I. Proficiência média

DESEMPENHO

A proficiência média da escola corresponde 

à média aritmética das proficiências dos 

estudantes em cada componente curricular 

e etapa avaliada.

Valor estimado do conhecimento do estudante, 

calculado a partir das tarefas que ele é capaz de 

realizar na resolução dos itens do teste.

Proficência

332,5

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

191,2
260,3 374,5

313,4 427,8

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Proficiência média da escola
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A escala de proficiência do SAEPE é a mesma escala utilizada pelo Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), cuja variação vai de 0 a 500 pontos. Essa escala é dividida em intervalos de 25 pontos, 

chamados de níveis de desempenho. Com base nas expectativas de aprendizagem para cada etapa de 

escolaridade e nas projeções educacionais estabelecidas pelo SAEPE, os níveis da escala são agrupa-

dos em intervalos maiores, chamados de padrões de desempenho. 

As etapas de alfabetização, por sua vez, utilizam uma escala própria, que varia de 0 a 1.000 e é dividida 

em intervalos de 50 pontos.

Para entender a relação entre a proficiência e o desempenho dos estudantes, é importante observá-la 

na escala de proficiência.

COMPETÊNCIAS
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Identifica letras 
Reconhece convenções gráficas 
Manifesta consciência fonológica 
Lê palavras 
Localiza informação 
Identifica tema 
Realiza inferência 
Identifica gênero, função e destinatário de um texto 
Estabelece relações lógico-discursivas 
Identifica elementos de um texto narrativo 
Estabelece relações entre textos 
Distingue posicionamentos 
Identifica marcas linguísticas 

DOMÍNIOS

Apropriação do sistema 
da escrita

Estratégias de leitura

Processamento do texto
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COMPETÊNCIAS
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Identifica letras 
Reconhece convenções gráficas 
Manifesta consciência fonológica 
Lê palavras 
Localiza informação 
Identifica tema 
Realiza inferência 
Identifica gênero, função e destinatário de um texto 
Estabelece relações lógico-discursivas 
Identifica elementos de um texto narrativo 
Estabelece relações entre textos 
Distingue posicionamentos 
Identifica marcas linguísticas 

DOMÍNIOS

Apropriação do sistema 
da escrita

Estratégias de leitura

Processamento do texto

Padrões de 
desempenho

É importante observar que a 

média de proficiência da escola 

a coloca em um determinado 

padrão de desempenho. Mas 

isso não significa que todos 

os estudantes obtiveram o 

mesmo desempenho. Por 

isso, é fundamental conhecer 

a distribuição dos estudantes 

pelos padrões de desempenho, 

de acordo com a proficiência 

alcançada no teste. 

Intervalos da escala de 

proficiência correspondentes 

ao desenvolvimento de 

determinadas habilidades 

e competências, nos quais 

estão alocados estudantes 

com desempenho similar.

Os intervalos correspondentes a 

cada padrão de desempenho são 

estabelecidos pela SEE, e cada um 

desses padrões corresponde a um 

conjunto de tarefas que os alunos 

são capazes de realizar, de acordo 

com as habilidades que desenvol-

veram. 

Níveis de desempenho

363

Média de proficência 
da escola

Essa escala é dividida em intervalos 

de 25 pontos, chamados de níveis 

de desempenho.
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ELEMENTAR I ELEMENTAR II BÁSICO DESEJÁVEL

Estudantes revelam 

carência de aprendizagem 

em relação às habilidades 

previstas para sua etapa de 

escolaridade. 

Estudantes ainda 

não demonstram um 

desenvolvimento adequado das 

habilidades esperadas para sua 

etapa de escolaridade. 

Estudantes revelam ter 

consolidado as habilidades 

consideradas mínimas e 

essenciais para sua etapa 

de escolaridade. 

Estudantes conseguiram 

atingir um patamar um pouco 

além do que é considerado 

essencial para sua etapa de 

escolaridade. 

II. Distribuição dos estudantes por 
padrão de desempenho estudantil

De acordo com a proficiência alcançada no teste, 

o estudante apresenta um perfil que nos permite 

alocá-lo em um dos padrões de desempenho. Em 

uma mesma turma e escola, podemos ter vários 

alunos em cada um dos padrões de desempenho. 

Esta distribuição pode ser representada por núme-

ros absolutos e por percentual. Importante saber 

quantos estudantes se encontram em cada pa-

drão e o que eles são capazes de realizar, tendo 

em vista o seu desempenho.

Esse indicador é imprescindível ao monitoramento 

da equidade da oferta educacional em sua escola, 

ao se constatar que os dois últimos padrões são 

considerados desejáveis, enquanto os dois primei-

ros sinalizam para a necessidade de ações de in-

tervenção pedagógica.

Percentuais de estudantes em cada padrão de desempenho

2019

 

Padrão 1

dos estudantes 

encontram-se no 

padrão Elementar I

Nº de estudantes que se 

encontram neste padrão: 6199

Nº de estudantes que se 

encontram neste padrão: 28173

Nº de estudantes que se 

encontram neste padrão: 23093

Nº de estudantes que se 

encontram neste padrão: 37234

dos estudantes 

encontram-se no 

padrão Elementar II

dos estudantes 

encontram-se no 

padrão Básico

dos estudantes 

encontram-se no 

padrão Desejável
7% 30% 24% 39%

Padrão 2 Padrão 3 Padrão 4

A descrição pedagógica de cada padrão de desempenho pode ser conferida na seção 

Padrões de desempenho e níveis, bem como na plataforma do programa, no menu O 

PROGRAMA > Padrões de Desempenho.
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III. Desempenho nos
campos temáticos

Os resultados de desempenho nos campos temáti-

cos foram apresentados na seção 3 desta revista. 

Retome a sua leitura e conheça as formas como 

são apresentados esses resultados e como eles 

podem ser interpretados. Como se trata de um 

novo indicador, é importante fazer mais de uma 

leitura para compreender o que é divulgado. 

Uma dica! Tenha sempre à mão um caderno (diário 

de bordo) para fazer suas anotações sobre a aná-

lise dos resultados da avaliação. Elas poderão ser 

muito úteis nas reuniões pedagógicas da sua es-

cola e no processo de avaliação interna dos seus 

alunos.

IV. Percentual de acerto por descritor

Além da proficiência, da distribuição dos estudantes pelos padrões de desempenho e da participação, 

nos resultados da avaliação do SAEPE, você pode conferir quais foram as habilidades avaliadas e o 

desempenho dos estudantes em relação a cada uma. Essas habilidades vêm descritas na matriz de 

referência por meio dos seus descritores. 

Para conhecer esses resultados, acesse a página de resultados na plataforma de avaliação e monito-

ramento, pelo link abaixo:  

 https://avaliacaoemonitoramentopernambuco.caeddigital.net/#!/resultados

Turma D01 D02 D03 D04

A - TARDE 78,45 68,49 62,97 74,52

B - TARDE  68,37 67,54 61,12 54,44

D07

D08

D01

D02

D03

D04

D05

D06

MATRIZ DE REFERÊNCIA
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Uma vez compreendidos os conceitos relativos a uma ava-

liação externa em larga escala, os profissionais da escola 

precisam conhecer o trajeto necessário para analisar e inter-

pretar os resultados educacionais de forma colaborativa e 

eficiente. Esse trabalho deve reunir todos os envolvidos com 

o desempenho dos alunos, uma vez que as ações propostas 

não serão responsabilidade de um indivíduo somente, e sim 

de todos os membros das equipes pedagógica e gestora.

Nesse intuito, a próxima seção sugere um roteiro com o caminho a ser percorrido para a 

análise dos resultados da avaliação externa. O roteiro restringe essa análise a alguns da-

dos bastante significativos, que podem incentivar reflexões mais direcionadas à realidade 

da escola, mas você pode ampliar as discussões com as equipes da sua escola, manten-

do um debate permanente sobre avaliação, currículo, ensino e aprendizagem. 

No ambiente de desenvolvimento profissional, disponível na plataforma do SAEPE 2019, 

há um conjunto de aulas sobre os conhecimentos esperados para a educação básica, em 

cada componente curricular avaliado, assim como um roteiro de leitura dos resultados. 

Não deixe de conhecer esse ambiente virtual de aprendizagem, feito para você!
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ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE 

E USO DOS RESULTADOS DA 

AVALIAÇÃO EXTERNA

6



SAEPE 2019 - Análise dos resultados da avaliação

OBS.: Você deve reproduzir esse formulário para cada etapa avaliada neste componente, na sua 

escola.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

ETAPA: ____________________________________________________________________

PARTICIPAÇÃO

Edição Taxa

  
  

A participação diz respeito ao comprometimento dos estudantes com o processo avaliativo e à 

possível generalização dos dados, de modo que os resultados possam ser representativos da 

realidade observada por meio dos testes cognitivos. Idealmente, a taxa de participação deve cor-

responder a 80% ou mais, considerando o fato de a avaliação ser censitária. A opção por iniciar 

este roteiro com o olhar acerca deste indicador revela o norte de análise – os resultados são re-

presentativos da escola como um todo ou correspondem apenas aos resultados dos estudantes 

avaliados?

P
ara realizar a leitura e a análise dos resultados, organize as informações conforme indi-

cado a seguir e responda aos questionamentos propostos. Esse movimento de leitura e 

análise, no seu contexto de trabalho, deve considerar os conhecimentos sobre o tema 

avaliação e o trabalho colaborativo, isto é, deve levar em conta o saber mais a respeito do que 

é avaliado, como é avaliado etc. e, ainda, a necessidade de partilhar informações, intenções de 

melhoria e decisões, a fim de efetivar mudanças substantivas (e positivas) na oferta educacional.

*Este roteiro também está disponível no ambiente de desenvolvimento profissional, no item Lei-

tura e análise dos resultados relativo a cada componente curricular.
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• Na sua análise, a taxa de participação retrata a frequência média de estudantes no decorrer do 

ano letivo?

Sim Não

• Quais são as hipóteses que podem explicar a sua resposta?

A comparação entre os resultados da avaliação, no que diz respeito à adesão dos estudantes 

(razão entre o quantitativo de estudantes efetivos e o quantitativo de estudantes previstos), e a fre-

quência escolar põe em destaque a importância de acompanhar, durante o ano letivo, a presença 

dos estudantes na escola. 

Por vezes, uma baixa taxa de participação na avaliação externa pode corresponder a uma baixa 

frequência estudantil, observada durante o ano letivo. Um padrão habitual de ausências às aulas 

pode revelar, por exemplo, fatores externos ao contexto escolar interferentes no processo de 

ensino-aprendizagem, os quais requerem, por exemplo, a atuação de outras instâncias, que não 

apenas a intervenção da gestão escolar. Existe a possibilidade, ainda, de que fatores internos à 

escola influenciem a frequência dos estudantes; esse fatores precisam ser enfrentados, de modo 

que seja encontrado o melhor caminho para resolver essa questão fundamental na garantia do 

direito ao acesso à escola.

• Em relação à edição anterior, se for o caso, houve aumento ou diminuição da taxa de participação 

na avaliação externa?

Aumento Diminuição
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• Indique as hipóteses acerca das evidências sobre a evolução da participação.

O seu registro pode ter relação, por exemplo, com a realização de alguma estratégia de com-

prometimento com o processo avaliativo externo, em que a escola pôde sensibilizar e mobilizar 

profissionais, estudantes e seus responsáveis.

DESEMPENHO

DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES POR PADRÃO DE DESEMPENHO

Língua Portuguesa (Leitura)

Edição Elementar I Elementar II Básico Desejável
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• Na sua percepção, a distribuição registrada reflete bons resultados? Por quê?

Busque, inicialmente, sistematizar a sua percepção para cada turma e, ao final, pontue de forma 

global.

• Indique as ações pedagógicas e/ou de gestão que possivelmente estabelecem relação com as 

evidências sobre a distribuição dos estudantes pelos padrões de desempenho.

O seu registro pode ter relação, por exemplo, com projetos desenvolvidos paralelamente às aulas 

ou, ainda, com a constante revisão de práticas pedagógicas focadas em competências leitoras.

• Compare a distribuição de estudantes por padrão de desempenho: é possível constatar que o 

percentual de estudante nos dois padrões inferiores aumentou ou diminuiu? O que a comparação 

indica – há quadro de notórias dificuldades de aprendizagem dos estudantes, ou constatação de 

qualidade e/ou equidade da oferta educacional aferida pelos testes padronizados?  
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Idealmente, os estudantes devem estar concentrados nos dois padrões superiores sequenciados 

(oferta educacional de qualidade e equidade). As dificuldades de aprendizagem são mais eviden-

tes quando (mais) estudantes estão alocados nos padrões inferiores. 

PROFICIÊNCIA MÉDIA

Língua Portuguesa (Leitura)

Edição Proficiência Média Padrão de Desempenho Médio
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• Na sua análise, a proficiência média registrada na edição mais recente da avaliação para a escola, 

turma ou outro nível de análise, reflete bons resultados? Por quê?

• Compare os resultados alcançados em cada edição, se for o caso, e responda: houve aumento ou 

diminuição da proficiência média alcançada?

Aumento Diminuição

• Considerando ainda a comparação, se for o caso, indique se a diferença entre os valores de profi-

ciência média nas edições é suficiente para alterar o padrão de desempenho médio. Se sim, a al-

teração é considerada positiva ou negativa? A qual(is) motivo(s) pode ser atribuída essa diferença?

• De maneira geral, os resultados da avaliação externa correspondem ao desempenho esperado 

para o ano de escolaridade em análise? Comente a respeito, considerando o seu contexto de tra-

balho e as condições da oferta educacional.
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• De maneira geral, os resultados da avaliação externa correspondem aos resultados da avaliação 

interna (realizada na e pela escola)? Quais variáveis relativas ao ensino e aos processos avaliati-

vos externo e interno podem ter contribuído para a diferença, se for constada? Comente a respeito.

Para aprofundar a análise dos resultados, em cada componente curricular, siga o proposto abaixo.

• Especificamente sobre o componente curricular Língua Portuguesa, para o ano de escolaridade em 

análise, identifique o que é importante que os alunos aprendam.

Considere as expectativas de aprendizagem vinculadas às competências leitoras presentes na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nas diretrizes curriculares da rede de ensino e no currí-

culo da escola, para responder ao questionamento.

• Essas expectativas de aprendizagem encontram lugar nos planos de ensino e de aulas propostos 

para o componente curricular, no referido ano de escolaridade?

Sim Não
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• Na sua análise, quais conteúdos contribuem para o desenvolvimento das competências leitoras 

no ano de escolaridade em destaque e em que medida esses conteúdos estão incorporados nos 

planos?

• Quais métodos, estratégias e procedimentos podem/devem ser adotados para o desenvolvimento 

de estudantes e em que medida esses métodos, estratégias e procedimentos estão incorporados 

nos planos?
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PADRÕES E NÍVEIS DE 

DESEMPENHO

7



E
sta seção apresenta a descrição pedagógi-

ca dos padrões de desempenho estudantil 

em Língua Portuguesa estabelecidos para 

o SAEPE 2019 e um exemplo de item para cada 

padrão. 

Os padrões de desempenho consistem em uma 

caracterização do desenvolvimento das habilida-

des e competências correspondentes ao desem-

penho esperado dos estudantes que realizaram os 

testes cognitivos da avaliação externa. 

Essa caracterização é detalhada nos níveis de de-

sempenho da escala de proficiência relacionados 

a cada padrão. Desse modo, você, professor, pode 

conferir qual é o padrão de desempenho em que 

sua escola, suas turmas e seus alunos estão situa-

dos, de acordo com a proficiência que os estudan-

tes alcançaram nos testes, e verificar quais são os 

conhecimentos já desenvolvidos e os que ainda 

precisam de atenção.

Esse movimento é extremamente importante para 

que você possa orientar, junto às equipes pedagó-

gica e gestora, as ações de intervenção pedagógi-

ca necessárias para que os estudantes obtenham 

o desenvolvimento esperado para sua etapa de 

escolaridade.

Elementar I Elementar II Básico Desejável

5º ano EF até 125 125 a 175 175 a 210 acima de 210

9º ano EF até 200 200 a 235 235 a 270 acima de 270

3º ano EM até 225 225 a 270 270 a 305 acima de 305
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Elementar I

5º ano do ensino fundamental

ATÉ 125 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Esse item avalia a habilidade de os estudantes interpretarem textos 

que articulam elementos verbais e não verbais. Os estudantes que 

marcaram a alternativa B, o gabarito, desenvolveram a habilidade 

avaliada.

Questão P040129B1

Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://www.monica.com.br/cookpage/cookpage.cgi?!pag=comics/tirinhas/tira253>. Acesso em: 14 ago. 2010. (P040129B1_SUP)

O que aconteceu no final dessa história?
A) O menino nadou até a margem do rio.
B) O cabelo do menino furou a boia.
C) A menina retirou o menino da água.
D) A boia era pequena para salvar o menino.
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NÍVEL 1 – ATÉ 125 PONTOS

 C Ler frases.

 C Localizar informações em frases, em bilhetes curtos e em versos.

 C Reconhecer gênero e finalidade de receitas.

 C Interpretar textos curtos com auxílio de elementos não verbais, como tirinhas e cartuns.

 C Identificar o personagem principal em contos.
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Elementar II

5º ano do ensino fundamental

DE 125 A 175 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem o as-

sunto em uma reportagem. Os estudantes que marcaram a alterna-

tiva D, o gabarito, demonstraram ter desenvolvido essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

Que maravilha, chegaram as férias de inverno! Tudo bem que elas são um 
pouco mais curtas, mas é uma delícia poder dormir até mais tarde com esse 
frrrriiiooo! E não é só isso: dá também para assistir ao seu desenho predileto 
sem ficar preocupado com a tarefa, brincar o tempo que quiser, ficar mais 
tempo na casa da vovó ou dos amigos.

Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/especiais/>. Acesso em: 24 set. 2012. Fragmento. (P030398E4_SUP)

(P030399E4) Qual é o assunto desse texto?
A) Brincadeiras de criança.
B) Desenhos animados.
C) Deveres escolares.
D) Férias de inverno.
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NÍVEL 3 – DE 150 A 175 PONTOS

 C Localizar informação explícita em contos, em receitas e em textos informativos curtos.

 C Identificar o assunto principal em reportagens e a personagem principal em fábulas.

 C Reconhecer a finalidade de receitas, manuais, textos informativos e regulamentos.

 C Inferir características de personagem em fábulas.

 C Interpretar linguagem verbal e não verbal em tirinhas e inferir o sentido de expressão em tirinhas.

 C Inferir a causa do comportamento de um personagem em fragmentos de diários e em lendas.

NÍVEL 2 – DE 125 A 150 PONTOS

 C Localizar informações em poemas narrativos.

 C Realizar inferência em textos não verbais e que conjugam linguagem verbal e não verbal, como 

tirinhas.

 C Identificar expressões próprias da oralidade e marcas de informalidade na fala de personagem em 

histórias em quadrinhos.

 C Reconhecer os gêneros receita e adivinha e a finalidade de textos informativos.

 C Identificar o personagem principal em narrativas simples
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Básico

5º ano do ensino fundamental

DE 175 A 210 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem a rela-

ção entre um pronome e seu referente em um texto didático. Aqueles 

que assinalaram a alternativa C, o gabarito, demonstraram ter de-

senvolvido a habilidade em questão.

Leia o texto abaixo.

O que é febre?

A febre é uma reação do organismo para avisar que ele não está funcionando normalmente. 
A febre, por si só, não é uma doença, é um sintoma. Ela se manifesta através do aumento da 
temperatura do corpo e representa uma resposta organizada a uma doença.

Temperaturas acima de 37,5 ºC podem ser consideradas febre. Para alguns médicos, apenas 
temperaturas acima de 38 ºC ou mais são consideradas febre.

É importante saber que pode haver pequenas variações na temperatura de uma criança. 
Dependendo da temperatura ambiente e das atividades que estejam sendo realizadas, isso pode 
ser considerado normal. 

O que é febre? Manual Araújo de saúde infantil. Drogaria Araújo, s/d. (P050043B1_SUP)

(P050044B1) Leia novamente a frase.

“Ela se manifesta através do aumento da temperatura do corpo e representa uma resposta 
organizada a uma doença.”

Nessa frase, a palavra destacada refere-se à
A) criança.
B) doença.
C) febre.
D) temperatura.
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NÍVEL 4 – DE 175 A 200 PONTOS

 C Localizar informação explícita em contos, reportagens e fábulas. 

 C Localizar informação explícita em propagandas, com ou sem apoio de recursos gráficos, e em ins-

truções de jogo.

 C Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos e tirinhas.

 C Inferir o sentido de palavra, o sentido de expressão ou o assunto em cartas, contos, poemas, tirinhas 

e histórias em quadrinhos, com o apoio de linguagem verbal e não verbal.

 C Depreender o efeito de sentido sugerido pelo ponto de exclamação em contos e pelo travessão em 

fábulas.

 C Reconhecer o gênero fábula.

 C Identificar a finalidade de textos informativos.
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NÍVEL 5 – DE 200 A 225 PONTOS

 C Identificar informação explícita em sinopses e receitas culinárias. 

 C Identificar assunto principal e personagem em contos e letras de música. 

 C Identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens. 

 C Identificar assunto comum a duas reportagens. 

 C Identificar o efeito de humor em piadas. 

 C Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, notícias, con-

tos e poemas. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fá-

bulas, poemas, contos, tirinhas e textos didáticos, além de reconhecer o referente de expressão 

adverbial em contos.

 C Inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressões em poemas, 

fábulas e contos.

 C Inferir efeito de humor em tirinhas e em histórias em quadrinhos.

 C Estabelecer relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial de lugar em textos didáticos 

e em contos.

 C Reconhecer marcas características da linguagem científica em textos didáticos.
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Desejável

5º ano do ensino fundamental

ACIMA DE 210 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem o 

sentido de relações lógico-discursivas marcadas por advérbios em 

um conto. Os estudantes que fizeram a opção pela alternativa B de-

monstraram ter desenvolvido a habilidade em questão.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

O ouriço viajante

Pipo era um ouriço jovem, desesperado para conhecer a cidade. Tanto que, um dia, 
ele foi para a estação comprar uma passagem. No dia da partida, com a sua malinha, ele 
aguarda calmamente sobre a plataforma quase deserta. Mas quando o trem finalmente 
chega, que horror! Os vagões estão cheios de pessoas. “Mas como conseguir um lugar?” – 
Pipo se pergunta. O jeito é forçar um caminho no meio da multidão, mas, ao tentar isso, ele 
machuca sem querer todos os passageiros que se aproximam. Os passageiros começam 
a reclamar, a gritar e, então, Pipo acaba expulso do trem! Pacientemente, o ouriço espera 
o segundo trem, que chega tão lotado quanto o primeiro e Pipo resolve esperar o próximo. 
“Isso é demais!” – disse ele – “Já que é assim, não vou mais para a cidade, é isso aí!”. 
Irritado, Pipo se prepara para sair da estação, quando ouve um grito: “Ei, Pipo! Aquele é 
o maquinista do próximo trem.” Ele se aproxima e descobre que o maquinista não é outro 
senão seu primo Pipoca. “Pipo, meu primão! Há quanto tempo, hein? Estou indo para a 
cidade, você quer vir junto?” E Pipo, todo feliz, senta confortavelmente ao lado de seu 
primo. Há muito espaço na locomotiva e o melhor é que ali ele não machuca ninguém. O 
trem apita e lá vai Pipo a caminho da cidade.

MURAT. D’Annie. 365 histórias – uma para cada dia do ano! Martim G. Wollstein (Trad.). Blumenau: Blu editora. 2010. p.108-109. (P050035F5_SUP)

(P050039F5) No trecho “... ele aguarda calmamente sobre a plataforma...” (ℓ. 2-3), a palavra destacada 
indica
A) o lugar onde o ouriço aguardava o trem. 
B) o modo como o ouriço esperou.
C) o motivo de o ouriço aguardar o trem.
D) o tempo que o ouriço esperou. 
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NÍVEL 6 – DE 225 A 250 PONTOS

 C Identificar assunto e informação principal em reportagens e contos. 

 C Identificar assunto comum a cartas e poemas e a poemas e notícias. 

 C Identificar informação explícita em letras de música e contos. 

 C Reconhecer assunto em poemas e tirinhas.

 C Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos. 

 C Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em tirinhas, 

contos e reportagens.

 C Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. 

 C Inferir a finalidade de fábulas e de resenhas. 

 C Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. 

 C Inferir informação em poemas, reportagens, cartas e fábulas. 

 C Diferenciar opinião de fato em reportagens e em contos.

 C Interpretar efeito de humor e inferir sentido de palavra em piadas e tirinhas.

 C Inferir sentido de palavra ou expressão em reportagens.

NÍVEL 7 – DE 250 A 275 PONTOS

 C Identificar opinião em reportagens, biografias e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e 

reportagens. 

 C Identificar informação explícita em reportagens com ou sem o auxílio de recursos gráficos. 

 C Reconhecer a finalidade de verbetes, fábulas, charges e reportagens. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência em reportagens, relação lógico-discursiva em contos 

e relação entre pronomes e seus referentes em poemas, fábulas e contos.

 C Inferir assunto principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, notícias, re-

portagens e tirinhas. 

 C Inferir informação em contos e reportagens. 

 C Inferir moral e efeito de humor em piadas, fábulas e histórias em quadrinhos.
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NÍVEL 8 – DE 275 A 300 PONTOS

 C Identificar assunto principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música. 

 C Identificar opinião em poemas, crônicas, cartas pessoais e notícias. 

 C Reconhecer o gênero textual a partir da comparação entre textos e o assunto comum a duas repor-

tagens.

 C Inferir informação comum na comparação entre reportagens e charges.

 C Reconhecer elementos da narrativa em fábulas e em contos. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábu-

las, contos, crônicas e em textos didáticos e informativos. 

 C Inferir informação em fábulas e em contos, efeito de sentido decorrente do uso de sinais gráficos em 

reportagens e em letras de música e o significado de palavra em textos didáticos. 

 C Interpretar efeito de humor em piadas, tirinhas e contos. 

 C Interpretar linguagem verbal e não verbal em histórias em quadrinhos.

 C Identificar marcas da linguagem formal/padrão em reportagens e as marcas linguísticas que carac-

terizam o público-alvo de textos de orientação.

 C Reconhecer a finalidade de textos didáticos.
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NÍVEL 9 – DE 300 A 325 PONTOS

 C Identificar assunto principal e opinião em contos, textos informativos e cartas do leitor.

 C Identificar o trecho que apresenta uma opinião em reportagens.

 C Reconhecer sentido de locução adverbial e conjunção aditiva em notícias e elementos da narrativa 

em fábulas e contos.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fá-

bulas e reportagens. 

 C Reconhecer assunto comum entre textos de gêneros diferentes. 

 C Inferir informações e o sentido de expressão em poemas narrativos, em textos informativos e em 

fábulas.

 C Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em fábulas, piadas e tirinhas.

 C

NÍVEL 10 – ACIMA DE 325 PONTOS

 C Identificar o trecho que apresenta uma opinião em fábulas, resenhas e notícias.

 C Reconhecer sentido de advérbios em poemas, cartas do leitor e textos didáticos.

 C Reconhecer a informação comum em duas reportagens.

 C Inferir o efeito de espanto sugerido pelo uso de exclamação na fala de personagem em tirinhas.

 C Inferir informação sobre a ação de um personagem em lendas e tirinhas.

 C Identificar marcas da linguagem informal em trecho de reportagens e de contos.

 C Identificar o fato gerador do enredo em contos. 
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Elementar I

9º ano do ensino fundamental

ATÉ 200 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem a fina-

lidade de uma receita. Os estudantes que marcaram a alternativa 

B, o gabarito, demonstraram ter consolidado a habilidade avaliada.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

Sequilhos

Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado;
• 2 ovos;
• 5 colheres de sopa de manteiga;
• 1 colher de chá de sal;
• ½ colher de essência de baunilha;
• 2 colheres de sopa de fermento;
• 5 xícaras de amido de milho.

Modo de fazer:
Em uma tigela, misture bem o leite condensado com os ovos, a manteiga, o sal, a 

essência de baunilha e o fermento. Junte aos poucos o amido de milho, mexendo até obter a 
consistência de enrolar. Faça bolinhas, coloque-as em uma assadeira untada com manteiga e 
polvilhada com farinha bem separadas, deixando uma distância de cerca de 2 cm entre elas, 
e achate-as ligeiramente com um garfo. Asse em forno médio-alto (200°C), por 15 minutos. 
Rendimento: 100 sequilhos. 

Disponível em: <http://www.nestle.com.br/site/cozinha/receitas/Sequilhos.aspx>. Acesso em: 25 maio 2014. (P090231G5_SUP)

(P090231G5) Esse texto tem por finalidade
A) descrever.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
B) ensinar.
C) informar. 
D) relatar.
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NÍVEL 2 – DE 175 A 200 PONTOS

 C Localizar informação explícita em propagandas, com ou sem apoio de recursos gráficos, e em ins-

truções de jogo.

 C Identificar o assunto principal em reportagens, cartas, contos, tirinhas e histórias em quadrinhos.

 C Inferir informações e características de personagem e do narrador e a personagem principal em 

fábulas e piadas, elementos do cenário em fragmentos de romances e o desfecho em lendas.

 C Realizar inferência em textos que conjugam linguagem verbal e não verbal, como tirinhas e charges.

 C Reconhecer a finalidade de manuais, regulamentos e textos de orientação.

 C Inferir o sentido de palavra e o sentido de expressão em letras de música, cartas, contos, crônicas, 

tirinhas e histórias em quadrinhos com o apoio de linguagem verbal e não verbal.

 C Inferir a causa do comportamento de um personagem em fragmentos de diários.

 C Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos e tirinhas.

 C Depreender o efeito de sentido sugerido pelo ponto de exclamação em conto e em textos de orien-

tação.

NÍVEL 1 – ATÉ 175 PONTOS

 C Localizar informação explícita em contos, fábulas, reportagens e mitos.

 C Inferir a causa do comportamento de um personagem em fragmentos de diários, em tirinhas e em 

cartuns e realizar inferência em textos não verbais. 

 C Reconhecer a finalidade de receitas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes infe-

rirem uma informação implícita em uma crônica. Os 

estudantes que optaram pela alternativa A, o gaba-

rito, demonstraram ter consolidado essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

20

Caso de recenseamento

O agente do recenseamento vai bater na casa de subúrbio longínquo, aonde nunca 
chegam as notícias.

– Não quero comprar nada.
– Eu não vim vender, minha senhora. Estou fazendo o censo da população e lhe peço o 

favor de me ajudar.
– Ah moço, não estou em condições de ajudar ninguém. Tomara eu que Deus me ajude. 

Com licença, sim?
E fecha-lhe a porta.
Ele bate de novo.
– O senhor, outra vez?! Não lhe disse que não adianta pedir auxílio?
– A senhora não me entendeu bem, desculpe. Desejo que me auxilie mas é a encher esse 

papel. Não vai pagar nada, não vou tomar nada. Basta responder a umas perguntinhas.
– Não vou responder a perguntinha nenhuma, estou muito ocupada, até logo!
A porta é fechada de novo, de novo o agente obstinado tenta restabelecer o diálogo.
– Sabe de uma coisa? Dê o fora depressa antes que eu chame meu marido!
– Chame sim, minha senhora, eu me explico com ele.
(Só Deus sabe o que irá acontecer. Mas o rapaz tem uma ideia na cabeça: é preciso preencher 

o questionário, é preciso preencher o questionário, é preciso preencher o questionário).
– Que é que há? – resmunga o marido, sonolento, descalço e sem camisa, puxado pela mulher.
– É esse camelô aí que não quer deixar a gente sossegada!
– Não sou camelô, meu amigo, sou agente do censo...
– Agente coisa nenhuma, eles inventam uma besteira qualquer, depois empurram a 

mercadoria! A gente não pode comprar mais nada este mês, Ediraldo! [...]
ANDRADE, Carlos Drummond. Caso de recenseamento. In: Para gostar de ler. v. 2. Crônicas. São Paulo: Ática, 1995. p. 30-31. (P090022B1_SUP)

(P090023B1) Ao final desse texto, percebe-se que a dona da casa
A) desconhecia o que era censo.
B) detestava ver estranhos à porta.
C) evitava receber visitas em casa.
D) tinha muito medo do marido.

Elementar II

9º ano do ensino fundamental

DE 200 A 235 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
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NÍVEL 3 – DE 200 A 225 PONTOS

 C Localizar informação explícita em sinopses e receitas culinárias.

 C Identificar o assunto principal em reportagens e a personagem principal em fábulas, contos e letras 

de música.

 C Inferir ação de personagem em crônicas e em sinopses.

 C Inferir informação a respeito do eu lírico em letras de música e de personagem em tirinhas.

 C Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, contos, fábu-

las e poemas.

 C Inferir efeito de humor em piadas, tirinhas e histórias em quadrinhos.

 C Inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressões em poemas, 

fábulas e contos. 

 C Identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens.

 C Identificar o assunto comum a duas reportagens, o assunto comum a duas notícias, o assunto co-

mum a poemas e crônicas e a semelhança entre cartas do leitor e cartuns.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábu-

las, poemas, contos, tirinhas e reportagens.

 C Reconhecer expressões características da linguagem (científica, jornalística etc.), termos caracterís-

ticos de contextos informais e a relação entre expressão e seu referente em reportagens, artigos de 

opinião e crônicas. 

 C Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens.

 C Inferir o efeito de sugestão pelo uso da forma verbal imperativa em cartas do leitor e de orientação 

em manuais de instruções e o efeito do uso de diminutivo em contos.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes localizarem uma in-

formação explícita em uma reportagem. Os estudantes que marca-

ram a alternativa A, o gabarito, demonstraram que têm essa habili-

dade consolidada.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

Qual é a cor do cavalo?

A piada é sem graça de tão velha: qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Pois 
a resposta é: depende de quem o retratou. Usar um cavalo branco ajuda a distinguir o 
protagonista de outros elementos presentes em uma pintura, por isso o uso frequente. Mas 
os artistas registraram o general francês em cavalos de várias cores.

Jacques-Louis David representou Napoleão Bonaparte sobre um grande corcel branco 
– a imagem mais famosa do general em ação – em “Napoleão Cruzando os Alpes”. Pois 
há um quadro, de 1848, que é uma versão mais realista da mesma cena. Depois de ver a 
pintura de David no Museu do Louvre, que julgou implausível (um cavalo empinando no alto 
de uma montanha?), o pintor de Paul Delaroche decidiu colocar Napoleão montado numa 
mula castanha. Outro pintor, Jean-Léon Gérome, que registrou a invasão francesa ao Egito, 
mostra o general contemplando as pirâmides sobre um cavalo marrom. Na campanha da 
Rússia, Napoleão usou uma mula – branca.

 “Ele deve, sim ter usado muitos cavalos brancos, mas trocava de montaria durante as 
batalhas, que eram muito longas”, diz a professora da UNESP Beatriz Westin, autora de “A 
Arte como Expressão da Glória – Napoleão Bonaparte”.

Disponível em: <http://www.nucleodebroglie.com/2013/03/qual-e-cor-do-cavalo.html>. Acesso em: 23 fev. 2014. (P090324G5_SUP)

(P090325G5) De acordo com esse texto, na pintura de Jean-Léon Gérome, Napoleão Bonaparte montava
A) um cavalo marrom.
B) um corcel branco.
C) uma mula branca.
D) uma mula castanha.

Básico

9º ano do ensino fundamental

DE 235 A 270 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
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NÍVEL 4 – DE 225 A 250 PONTOS

 C Identificar assunto e opinião em reportagens e contos.

 C Identificar tema e assunto em poemas, tirinhas e charges, relacionando elementos verbais e não 

verbais, e textos informativos.

 C Identificar assunto comum a cartas e poemas. 

 C Identificar informação explícita em letras de música, contos, fragmentos de romances, crônicas e 

textos didáticos.

 C Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos.

 C Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação e de conjunções em 

poemas, charges e fragmentos de romances. 

 C Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes.

 C Reconhecer o gênero biografia, mesmo quando apresentado em uma comparação de dois textos.

 C Reconhecer o gênero artigo.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em tirinhas, 

contos e reportagens.

 C Reconhecer relações de causa e consequência e características de personagens em lendas e fábulas.

 C Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. 

 C Inferir finalidade e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. 

 C Inferir informação em poemas, reportagens e cartas. 

 C Diferenciar fato de opinião em reportagens.

 C Reconhecer recurso argumentativo em artigos de opinião.

 C Interpretar efeito de humor e sentido de palavra em piadas e tirinhas.

 C Inferir efeito de sentido da repetição de expressões em crônicas.

 C Inferir o efeito de sentido provocado pela escolha de expressão em guias de viagem e em romances 

e o efeito de sentido provocado pelo uso de recursos ortográficos em fábulas.

7 2
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NÍVEL 5 – DE 250 A 270 PONTOS

 C Localizar informações explícitas em crônicas e fábulas.

 C Identificar opinião e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens. 

 C Identificar informação explícita em reportagens com ou sem o auxílio de recursos gráficos. 

 C Reconhecer a finalidade de receitas culinárias, verbetes, fábulas, charges, reportagens e abaixo-as-

sinados e o gênero sinopse. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em poe-

mas, fábulas e contos.

 C Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em 

fragmentos de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas (provérbios).

 C Interpretar sentido de conjunções e de advérbios e relações entre elementos verbais e não verbais 

em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas.

 C Inferir assunto principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens e 

tirinhas. 

 C Inferir informação em contos e reportagens. 

 C Inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. 

 C Inferir o sentido de palavra ou expressão em histórias em quadrinhos, poemas e fragmentos de roman-

ces.

 C Inferir efeito de humor em piadas e a moral em fábulas.

 C Inferir o efeito de sentido do uso de expressão popular em artigos de opinião.

 C Identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas.

 C Comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema.

 C Reconhecer o assunto comum entre textos informativos.
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Desejável

9º ano do ensino fundamental

ACIMA DE 270 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Esse item avalia a habilidade de os estudantes re-

conhecerem o sentido de relações lógico-discursi-

vas marcadas por conjunções em um texto expo-

sitivo. Os estudantes que optaram pela alternativa 

C, o gabarito, demonstraram ter consolidado a ha-

bilidade em questão.

Leia o texto abaixo.

5

10

 Por que sentimos mais dor no frio?
A psicologia evolutiva diz algo parecido com o que sua mãe diria: “É pra você aprender”.

Sabe a diferença entre fatalidade e tragédia? Fatalidade é bater o pé no batente da porta; 
tragédia é bater em um dia de frio. O que torna a dor maior nas temperaturas menores é a 
contração dos músculos e dos vasos sanguíneos.

A intenção do nosso corpo até que é das melhores: os músculos se contraem 
involuntariamente para se manterem aquecidos, e o sangue sai das articulações em direção 
ao tronco para manter nossa temperatura constante. O problema, como qualquer mindinho 
pode confirmar, é que uma pancada em uma articulação contraída e sem sangue dói muito 
mais que uma normal. Uma hipótese é que, além disso, o frio tornaria mais sensível os 
receptores livres, os terminais nervosos que levam a sensação de dor para o cérebro. 

Segundo a psicologia evolutiva, a intenção é que doa mais mesmo. Parece contraintuitivo, 
mas a teoria é a seguinte: como no frio a prioridade é se aquecer, não se mexer, ao longo do 
tempo teriam sido selecionados os indivíduos que sentiam mais dor e, consequentemente, 
se arriscavam menos em baixas temperaturas. Como diz o sociobiólogo Robert Trivers, “a 
Mãe Natureza prefere seus filhos mais comportados”. 

Superinteressante. Edição 283, out. 2010. Editora Abril. p. 46 (P090717ES_SUP)

(P090720ES) No trecho “... para se manterem aquecidos,...” (ℓ. 5), a palavra destacada indica
A) causa.
B) condição.
C) finalidade.
D) tempo. 

74
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NÍVEL 6 – DE 270 A 300 PONTOS

 C Identificar assunto principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música. 

 C Localizar informações explícitas em artigos de opinião e crônicas.

 C Identificar opinião em poemas e crônicas e o trecho que apresenta uma opinião em sinopses e em 

reportagens. 

 C Reconhecer o gênero textual a partir da comparação entre textos e assunto comum a duas reportagens.

 C Reconhecer elementos da narrativa em fábulas e contos. 

 C Identificar a finalidade em fábulas e contos.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábu-

las, contos, crônicas, fragmentos de romances, artigos de opinião e reportagens.

 C Inferir informação e efeito de sentido decorrente do uso de sinais gráficos em reportagens e em 

letras de música. 

 C Inferir informações em fragmentos de romances. 

 C Interpretar efeito de humor em piadas, contos e em crônicas. 

 C Inferir o efeito de sentido da pontuação, da polissemia como recurso para estabelecer humor e da 

ironia em tirinhas, anedotas e contos.

 C Interpretar linguagem verbal e não verbal em histórias em quadrinhos.

 C Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em charges e histórias em quadrinhos. 

 C Inferir o sentido de expressão em letras de música, tirinhas, poemas, fragmentos de romances e o 

sentido de palavra em cartas do leitor e contos.

 C Inferir o sentido de expressão característica da área da informática em textos jornalísticos.

 C Reconhecer o uso de variantes linguísticas em letras de música, tirinhas, poemas e fragmentos de 

romances.

 C Inferir tema, tese e ideia principal em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas e 

artigos.

 C Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo assunto em reportagens, contos e enquetes.
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NÍVEL 7 – DE 300 A 325 PONTOS

 C Localizar a informação principal em reportagens. 

 C Identificar ideia principal e finalidade em notícias, reportagens e resenhas.

 C Identificar assunto principal em notícias e opinião em contos e cartas do leitor. 

 C Reconhecer sentido de locução adverbial e elementos da narrativa em fábulas e contos.

 C Reconhecer relação de causa e consequência, entre pronomes e seus referentes e entre advérbio 

de lugar e o seu referente em fábulas e reportagens e o sentido de conjunção proporcional em 

textos expositivos.

 C Reconhecer características da linguagem (científica, jornalística, padrão) em reportagens e crônicas.

 C Reconhecer elementos da narrativa em crônicas.

 C Reconhecer argumentos e opiniões em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romances. 

 C Reconhecer assunto comum entre textos de gêneros diferentes.

 C Inferir aspecto comum na comparação de cartas do leitor.

 C Diferenciar abordagem do mesmo tema em textos de gêneros distintos. 

 C Inferir informação em contos, crônicas, notícias e charges. 

 C Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de expressões, de linguagem verbal e não ver-

bal e de pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas, fragmentos de romances e reportagens.

 C Inferir informações e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em fábulas e piadas.

 C Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de diminutivo em crônicas.

7 6
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NÍVEL 8 – DE 325 A 350 PONTOS

 C Identificar ideia principal e elementos da narrativa em reportagens e crônicas.

 C Identificar argumento em reportagens e crônicas. 

 C Reconhecer o efeito de sentido da repetição de expressões e palavras, do uso de pontuação, de varian-

tes linguísticas e de figuras de linguagem em reportagens, poemas, contos e fragmentos de romances. 

 C Reconhecer a relação de causa e consequência em contos. 

 C Reconhecer diferentes opiniões entre cartas do leitor que abordam o mesmo tema e entre artigos 

de opinião.

 C Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunções em crônicas, contos, cordéis e repor-

tagens. 

 C Reconhecer o tema comum entre textos de gêneros distintos.

 C Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem e de recursos gráficos 

em poemas e fragmentos de romances.

 C Diferenciar fato de opinião em artigos, reportagens e crônicas.

 C Identificar opinião em fábulas e reconhecer sentido de advérbios em cartas do leitor.

 C Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em tirinhas.

 C Reconhecer a finalidade de textos informativos com linguagem científica.

 C Reconhecer a ideia defendida em artigos de opinião.

 C Reconhecer o trecho retomado por pronome demonstrativo em textos de orientação e o termo reto-

mado por pronome relativo em reportagens.

 C Inferir informação em crônicas.
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NÍVEL 9 – DE 350 A 375 PONTOS

 C Localizar informações explícitas, ideia principal e expressão que causa humor em contos, crônicas 

e artigos de opinião.

 C Distinguir o trecho que apresenta a informação principal em reportagens.

 C Identificar variantes linguísticas em letras de música e marcas da linguagem informal em trecho de 

reportagens, contos e crônicas.

 C Reconhecer a finalidade, o gênero e a relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas, 

crônicas, poemas e reportagens.

 C Inferir o sentido de palavra em reportagens e inferir informação em poemas.

 C Reconhecer a ideia defendida pelo autor em artigos de opinião.

NÍVEL 10 – ACIMA DE 375 PONTOS

 C Reconhecer a ideia principal em manuais, reportagens, artigos e teses. 

 C Identificar os elementos da narrativa em contos e crônicas.

 C Diferenciar fato de opinião e opiniões diferentes em artigos e notícias.

 C Inferir o sentido de palavras em poemas e em contos.

 C Inferir o efeito de sentido provocado pela repetição de formas verbais em fábulas.

 C Reconhecer o tema comum entre textos do gênero poema.

 C Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunção adversativa em sinopses e o gênero 

artigo de opinião.

 C Inferir o efeito de sentido causado pelo uso do recurso estilístico da rima e por escolha de expressão 

em poemas e crônicas.

 C Inferir efeito de ironia em poemas.

7 8
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Elementar I

3º ano do ensino médio

ATÉ 225 PONTOS
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NÍVEL 1 – ATÉ 200 PONTOS

 C  Localizar informação explícita a respeito da ação de personagem em crônicas e em fragmentos de 

romances.

 C  Localizar informação explícita a respeito de um local em que acontece uma cena em crônicas.

 C  Localizar informação explícita em propagandas com ou sem apoio de recursos gráficos, em instru-

ções de jogo e em notícias.

 C  Inferir efeito do uso da exclamação em textos de orientação.

 C  Realizar inferência em textos que conjugam linguagem verbal e não verbal.

 C  Reconhecer a finalidade de cartazes e de manuais.

7 9
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem a finali-

dade de uma postagem. Os estudantes que marcaram a alternativa 

D, o gabarito, demonstraram ter desenvolvido a habilidade avaliada.

Leia o texto abaixo.

Disponível em: <https://blogueirashame.files.wordpress.com/2012/12/e9783-capturadetela2012-12-05acc80s10-43-59.png?w=584>. 
Acesso em: 4 nov. 2015. (P110057H6_SUP)

(P110057H6) Esse texto foi escrito com a finalidade de
A) anunciar um evento.
B) defender uma opinião.
C) divulgar um trabalho.
D) relatar um acontecimento.
E) vender um produto.

8 0
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NÍVEL 2 – DE 200 A 225 PONTOS

 C  Reconhecer a causa de ação de personagem em fragmentos de romances.

 C  Inferir características de personagem em fábulas e ação de personagem em crônicas e em histórias 

em quadrinhos. 

 C  Inferir informação a respeito do eu lírico em letras de música.

 C  Inferir o sentido de palavra e o sentido de expressão em letras de música, em contos e em repor-

tagens.

 C  Identificar o assunto principal em reportagens.

 C  Reconhecer expressões características da linguagem (científica, jornalística etc.) e a relação entre 

expressão e seu referente em reportagens e artigos de opinião.

 C  Estabelecer relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial de lugar em textos didáticos 

e em contos e por advérbio de modo em poemas.

 C  Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens.

 C  Inferir o efeito do uso de notação e do uso da exclamação na fala de personagem em tirinhas.

 C  Inferir o trecho que provoca efeito de humor em piadas e o fato que gera humor em histórias em 

quadrinhos.

 C  Identificar o público-alvo de cartazes.

 C  Inferir a crítica apresentada em cartuns.

 C  Identificar a finalidade de postagens.

3º ano do ensino médioElementar I
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes realizarem uma infe-

rência em um texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. Os 

estudantes que marcaram a alternativa B, o gabarito, demonstraram 

que já desenvolveram a habilidade avaliada.

Leia o texto abaixo.

TOKUMOTO, Ricardo. In: Inturnut. Disponível em: <http://ryotiras.com/inturnut/>. Acesso em: 7 fev. 2018. (P100309H6_SUP)

(P100446H6) De acordo com esse texto, infere-se que o menino do quarto quadrinho
A) desistiu de esperar os amigos voltarem.
B) distraiu-se com as opções da internet.
C) não se lembrou do pedido dos amigos.
D) não soube como fazer a pesquisa.
E) quis fazer a pesquisa sobre outro assunto.

8 2
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes inferirem o sentido de 

uma expressão em uma reportagem. Os estudantes que marcaram 

a alternativa A, o gabarito, conseguiram desenvolver a habilidade 

avaliada.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

20

Minhocas aliadas

Apesar de inofensivas, as minhocas não despertam muita simpatia na maioria das 
pessoas, não é mesmo? O que você faria se encontrasse uma em seu jardim? Espero que 
não tenha nojo, pois esses pequenos animais [...] são de grande ajuda para que a qualidade 
do solo esteja sempre em dia!

[...] Há séculos a presença de minhocas nas lavouras é considerada um indicador de 
qualidade do solo – agrônomos italianos escreveram sobre isso ainda no século 17 [...].

Entretanto, ainda não se sabia exatamente por que esses anelídeos acabavam sendo 
benéficos para a terra. É aí que entra em cena um estudo feito por cientistas da Universidade 
de Wageningen, nos Países Baixos, e da Universidade do Norte do Arizona, nos Estados 
Unidos, em parceria com o ecólogo brasileiro George Brown [...].

Eles conduziram um tipo de pesquisa que chamamos de revisão bibliográfica – é quando 
o pessoal reúne tudo que já foi descoberto sobre o assunto e, a partir disso, tenta tirar 
conclusões gerais sobre o tema. E veja que audacioso: a equipe de George analisou 
praticamente tudo que já havia sido escrito sobre minhocas em 53 artigos científicos, 
publicados entre 1910 e 2013. [...]

Depois de tanto trabalho, eles concluíram que as minhocas fazem mesmo muito bem 
para a terra. Um exemplo disso é o fato de que a presença delas tende a aumentar a 
produção de grãos em 25%. Bastante, não é mesmo? [...]

Mas atenção: elas não fazem milagre. Para desfrutar dos benefícios da presença delas 
na terra, o agricultor também deve ser aliado das minhocas e evitar o uso excessivo de 
agrotóxicos. Esses venenos podem fazer um mal danado para as minhoquinhas – podem 
matá-las ou mesmo impedir que elas deem aquela força para o solo. [...]

TOSCANO, Gabriel. Minhocas aliadas. In: Ciência Hoje das Crianças. 2014. Disponível em: <http://chc.org.br/minhocas-aliadas/>. 
Acesso em: 5 fev. 2018. Fragmento. (P121549H6_SUP)

(P120008I7) Nesse texto, no trecho “... ou mesmo impedir que elas deem aquela força...” (ℓ. 22), a expressão 
em destaque significa
A) ajudar.
B) concordar.
C) construir.
D) resistir.
E) segurar.
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Elementar II

3º ano do ensino médio

DE 225 A 270 PONTOS

NÍVEL 3 – DE 225 A 250 PONTOS

 C  Localizar informações explícitas em fragmentos de romances, crônicas, textos didáticos e artigos. 

 C  Identificar tema e assunto em poemas e charges, relacionando elementos verbais e não verbais. 

 C  Identificar elementos da narrativa em histórias em quadrinhos.

 C  Reconhecer a finalidade de recurso gráfico em artigos.

 C  Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação, de conjunções em poe-

mas, charges, fragmentos de romances, anedotas e contos. 

 C  Inferir o sentido de palavra em letras de música, reportagens e artigos.

 C  Reconhecer relações de causa e consequência em lendas e fábulas.

 C  Reconhecer relação entre pronome e seu referente em manuais de instruções.

 C  Inferir características de personagens em lendas e letras de música e fábulas e inferir sentimento 

expresso pelo narrador em contos.

 C  Reconhecer recurso argumentativo em artigos de opinião. 

 C  Inferir efeito de sentido da repetição de expressões em crônicas.

 C  Inferir causa da ação de um personagem e interpretar expressão de personagem em tirinhas.

 C  Reconhecer o objetivo comunicativo de notícias e reportagens.

 C  Reconhecer aspecto comum na comparação de letras de música e poemas e entre textos jornalís-

ticos e charges.

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem o gê-

nero peça de teatro. Os estudantes que marcaram a alternativa C, o 

gabarito, conseguiram desenvolver a habilidade avaliada.

Leia o texto abaixo.
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Amigos de infância

ATO 1
Sala do pequeno apartamento alugado pelos amigos. No centro do palco (sala), há uma 

mesinha e, a sua volta, dois sofás do mesmo tamanho, um de frente para o outro, os dois 
de lado para a plateia, um carpete cinza toma conta do chão. Aos fundos, um pequeno rack 
apoia um rádio moderno [...]. À esquerda do palco, fica a cozinha, que se resume em um 
balcão grande que esconde a pia por trás, à frente do balcão, uma mesa de jantar redonda 
com três cadeiras a sua volta. À direita do palco, fica a porta da frente [...], à esquerda do 
palco, fica a saída para o banheiro e os quartos. [...] Dia.

 CENA 1
Jéssica, Pedro, Tomas. Os três acabam de se mudar para a nova casa em que passarão 

alguns dias juntos. Pedro e Tomas entram pela porta da frente, cada um deles traz duas 
malas nas mãos, Tomas entra primeiro, Pedro em segundo e Jéssica por último trazendo 
duas malas grandes. Os rapazes aparentam estar cansados, enquanto Jéssica, eufórica.

PEDRO (entrando na frente com duas malas grandes) – Não sei por que tanta mala de 
roupa, ela nem vai vestir tudo isso.

JÉSSICA – Não reclama, você fala demais.
TOMAS – Na boa, Jéssica, você tem mais roupa do que nós dois e nem veste tudo isso.
JÉSSICA – É claro que eu visto...
PEDRO (deixa as duas malas grandes no sofá) – Duvido. (Tomas e Jéssica colocam as 

malas no sofá em que Pedro colocou, os dois homens aparentam estar cansados).
JÉSSICA (agarra Pedro e Tomas pelo pescoço e os beija) – Vai ser muito bom morar 

com vocês. Como nos velhos tempos. (Tomas e Pedro reclamam da dor).
PEDRO (reclama da dor) – Caramba Jéssica, precisa apertar tão forte? E outra, a gente 

nem vai ficar tanto tempo juntos aqui, só alguns dias pra ajeitar as coisas...
JÉSSICA – É, mais vai dar pra pôr os velhos tempos em dia! [...]

RIBEIRO, Matheus. Disponível em: <http://zip.net/bctJp4>. Acesso em: 20 abr. 2016. Fragmento. (P121297H6_SUP)

(P121297H6) Qual é o gênero desse texto?
A) Crônica.
B) Entrevista.
C) Peça de teatro.
D) Relato de experiência.
E) Sinopse.

 C  Identificar a tese defendida pelo autor em artigos.

 C  Reconhecer o gênero peça de teatro.

 C  Identificar a informação principal em reportagens.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem a infor-

mação principal em uma reportagem. Os estudantes que marcaram 

a alternativa A, o gabarito, demonstraram ter desenvolvido essa ha-

bilidade.

Leia os textos abaixo.
Texto 1

5
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Estudo mostra que golfinhos têm memória de elefante

Os golfinhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos de 
separação, demonstrou um estudo que [...] atribui a estes mamíferos marinhos a mais longa 
memória social já registrada em animais.

Os elefantes têm a fama de nunca esquecer um dos seus, mas ela se baseia unicamente 
em “indícios anedóticos”, destacou o autor do estudo, Jason Bruck, da Universidade de 
Chicago, nos Estados Unidos. 

Seu trabalho se apoia no reconhecimento de longo prazo entre os golfinhos de [...] um 
assobio característico, que [...] torna cada indivíduo imediatamente identificável por seus 
semelhantes. [...] Seu estudo se baseou em 43 golfinhos alojados em 6 jardins zoológicos 
ou parques aquáticos diferentes [...]. 

A experiência que se seguiu consistiu em fazer os golfinhos ouvirem gravações dos 
assobios de seus semelhantes. O resultado demonstrou que os animais reagiram durante 
mais tempo quando ouviram assobios familiares, ou seja, aqueles dos golfinhos com os 
quais tiveram contato, mesmo que anos atrás. [...]

Segundo o autor do estudo, [...] os golfinhos demonstraram um nível de reconhecimento 
“muito comparável à memória social do homem”.

Este tipo de reconhecimento pode, inclusive, ser mais duradouro entre os golfinhos do 
que entre os humanos, acrescentou, porque o assobio do golfinho permanece estável por 
várias décadas, enquanto o rosto humano muda com o passar do tempo.

Não se sabe, entretanto, por que os golfinhos têm uma memória social tão longa, já que 
[...] estes animais têm uma expectativa de vida média de 20 anos [...].

Disponível em: <http://migre.me/m10A6>. Acesso em: 25 set. 2014. Fragmento.

Texto 2

5

10

Os elefantes têm boa memória?

Se você lembra as datas de aniversários de todos seus amigos, os números dos seus 
documentos, [...] não estranhe se alguém comparar sua memória à de um elefante. Não 
se trata de uma referência ao tamanho do bicho, mas, sim, uma menção a um animal 
reconhecido pela sua grande capacidade de guardar informações.

A habilidade dos elefantes de memorizar foi forjada pelas exigências de seu modo de 
vida, segundo o professor de neurofisiologia do Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo (USP) Gilberto Xavier. Acostumados a percorrer grandes áreas, os elefantes 
desenvolvem uma precisa memória espacial que permite recordar exatamente onde 
encontrar água e comida, mesmo depois de andar centenas de quilômetros. [...]

A memória prodigiosa dos elefantes reflete o processo que faz os animais terem melhor 
ou pior memória, conforme Xavier. Para ele, não é possível apontar se uma espécie tem 
capacidade melhor do que outra, já que são as condições de vida que fazem um animal 
aprimorar essa habilidade. [...]

Disponível em: <https://goo.gl/lmii3r>. Acesso em: 26 set. 2014. Fragmento.

(P100085F5_SUP)

(P100086F5) A informação principal do Texto 1 está no trecho:
A) “Os golfinhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos...”. (ℓ. 1)
B) “Os elefantes têm a fama de nunca esquecer um dos seus,...”. (ℓ. 4)
C) “... os animais reagiram durante mais tempo quando ouviram assobios familiares...”. (ℓ. 12-13)
D) “... o rosto humano muda com o passar do tempo.”. (ℓ. 19)
E) “... estes animais têm uma expectativa de vida média de 20 anos...”. (ℓ. 21)
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes localizarem uma in-

formação explícita em uma reportagem. Os estudantes que marca-

ram a alternativa A, o gabarito, demonstraram que já desenvolveram 

a habilidade em questão.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

20

25

Órgão revê previsão de aquecimento global e alimenta polêmica

O Met Office, o centro nacional de meteorologia britânico, revisou uma de suas previsões 
sobre o quanto o mundo ficará mais quente nos próximos anos. A nova projeção calcula 
que o aumento na temperatura pode ser menor do que o previsto anteriormente. Segundo 
o novo estudo, a temperatura média deve ser elevada em 0,43º C até 2017 – enquanto a 
projeção anterior sugeria o aquecimento global de 0,54º C.

O centro afirma que a mudança ocorreu porque foi usado um novo tipo de modelo de 
computador, que utiliza parâmetros diferentes. Se a nova previsão se mostrar correta, a 
temperatura média global teria permanecido praticamente a mesma por cerca de duas décadas.

Os novos dados reabriram uma polêmica no mundo científico, já que um dos principais 
argumentos usados por críticos que não concordam com a tese do aquecimento global é o 
de que não há evidências suficientes para a constatação de uma mudança significativa nas 
temperaturas mundiais.

Para os céticos, uma aparente estabilização do aquecimento global representa um sinal 
de que os alertas sobre a ameaça do aquecimento global foram exagerados.

Mais calor 
No entanto, o Met Office procurou ressaltar que o novo projeto é resultado de um trabalho 

experimental e que ele não altera as projeções de longo prazo do órgão. As previsões são 
baseadas em uma comparação com a média de temperatura global no período entre 1971 
e 2000.

O modelo anterior projetava que o período de 2012 a 2016 seria 0,54º C mais quente que 
a média – com uma margem de erro de 0,36 a 0,72º C. Já o novo modelo prevê um aumento 
cerca de 20%, de 0,43º C – com uma margem de 0,28% a 0,59%. Essa temperatura seria 
apenas um pouco mais alta do que o ano recorde, 1998, quando acredita-se que o fenômeno 
conhecido como El Niño tenha causado mais calor.

Cientistas climáticos do Met Office e de outros centros vêm tentando entender o que está 
acontecendo no período mais recente. A explicação mais óbvia baseia-se em uma variação natural, 
com ciclos de mudanças na atividade solar, na temperatura e nos movimentos dos oceanos.

Disponível em: <http://migre.me/tax4D>. Acesso em: 6 set. 2013. (P120130F5_SUP)

(P120134F5) De acordo com esse texto, o Met Office é um
A) centro nacional de meteorologia britânico.
B) estudo sobre o aumento da temperatura.
C) fenômeno responsável pelo aumento de calor.
D) nome de um modelo de computador.
E) novo tipo de movimento do oceano.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem uma in-

formação comum entre textos. Os estudantes que marcaram a alter-

nativa A, o gabarito, demonstraram ter desenvolvido essa habilidade.

Leia os textos abaixo.
Texto 1

5

10

15

20

Estudo mostra que golfi nhos têm memória de elefante

Os golfi nhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos de 
separação, demonstrou um estudo que [...] atribui a estes mamíferos marinhos a mais longa 
memória social já registrada em animais.

Os elefantes têm a fama de nunca esquecer um dos seus, mas ela se baseia unicamente 
em “indícios anedóticos”, destacou o autor do estudo, Jason Bruck, da Universidade de 
Chicago, nos Estados Unidos. 

Seu trabalho se apoia no reconhecimento de longo prazo entre os golfi nhos de [...] um 
assobio característico, que [...] torna cada indivíduo imediatamente identifi cável por seus 
semelhantes. [...] Seu estudo se baseou em 43 golfi nhos alojados em 6 jardins zoológicos 
ou parques aquáticos diferentes [...]. 

A experiência que se seguiu consistiu em fazer os golfi nhos ouvirem gravações dos 
assobios de seus semelhantes. O resultado demonstrou que os animais reagiram durante 
mais tempo quando ouviram assobios familiares, ou seja, aqueles dos golfi nhos com os 
quais tiveram contato, mesmo que anos atrás. [...]

Segundo o autor do estudo, [...] os golfi nhos demonstraram um nível de reconhecimento 
“muito comparável à memória social do homem”.

Este tipo de reconhecimento pode, inclusive, ser mais duradouro entre os golfi nhos do 
que entre os humanos, acrescentou, porque o assobio do golfi nho permanece estável por 
várias décadas, enquanto o rosto humano muda com o passar do tempo.

Não se sabe, entretanto, por que os golfi nhos têm uma memória social tão longa, já que 
[...] estes animais têm uma expectativa de vida média de 20 anos [...].

Disponível em: <http://migre.me/m10A6>. Acesso em: 25 set. 2014. Fragmento.

Texto 2

5

10

Os elefantes têm boa memória?

Se você lembra as datas de aniversários de todos seus amigos, os números dos seus 
documentos, [...] não estranhe se alguém comparar sua memória à de um elefante. Não 
se trata de uma referência ao tamanho do bicho, mas, sim, uma menção a um animal 
reconhecido pela sua grande capacidade de guardar informações.

A habilidade dos elefantes de memorizar foi forjada pelas exigências de seu modo de 
vida, segundo o professor de neurofi siologia do Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo (USP) Gilberto Xavier. Acostumados a percorrer grandes áreas, os elefantes 
desenvolvem uma precisa memória espacial que permite recordar exatamente onde 
encontrar água e comida, mesmo depois de andar centenas de quilômetros. [...]

A memória prodigiosa dos elefantes refl ete o processo que faz os animais terem melhor 
ou pior memória, conforme Xavier. Para ele, não é possível apontar se uma espécie tem 
capacidade melhor do que outra, já que são as condições de vida que fazem um animal 
aprimorar essa habilidade. [...]

Disponível em: <https://goo.gl/lmii3r>. Acesso em: 26 set. 2014. Fragmento.

(P100085F5_SUP)

(P100085F5) Uma informação comum a esses textos é a
A) capacidade de memorização de alguns animais.
B) experiência realizada com os golfi nhos.
C) explicação para a boa memória dos elefantes.
D) habilidade de reconhecimento dos golfi nhos.
E) referência à expectativa de vida dos animais.
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NÍVEL 4 – DE 250 A 275 PONTOS

 C  Localizar informações explícitas em crônicas, fábulas, notícias e reportagens. 

 C  Identificar os elementos da narrativa em letras de música, fábulas e contos e o narrador em primeira 

pessoa em fragmentos de romances.

 C  Reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbetes.

 C  Identificar o gênero notícia com temática e linguagem técnicas.

 C  Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em 

fragmentos de romances, contos, diários, crônicas, reportagens, máximas (provérbios) e artigos.

 C  Inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. 

 C  Inferir o sentido de palavra ou expressão em histórias em quadrinhos, poemas e fragmentos de 

romances.

 C  Comparar textos de gêneros diferentes para reconhecer a ideia comum entre eles.

 C  Interpretar o sentido de conjunções, de advérbios e as relações entre elementos verbais e não ver-

bais em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas.

 C  Reconhecer relações de sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letras 

de música e crônicas. 

 C  Reconhecer o uso de expressões características da linguagem (científica, profissional etc.), marcas 

linguísticas que evidenciam o locutor em reportagens, marcas da linguagem informal em crônicas e 

a relação entre pronome e seu referente em artigos e reportagens. 

 C  Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal em notícias e charges.

 C  Reconhecer o trecho que caracteriza uma opinião em entrevistas e em reportagens.

 C  Inferir efeito de humor e de ironia em tirinhas.

 C  Inferir efeito do uso de letras maiúsculas em artigos.

 C  Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de recurso morfossintático em crônicas.

 C  Inferir informação em crônicas.

3º ano do ensino médioElementar II
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem a va-

riante linguística informal em uma crônica. Os estudantes que mar-

caram alternativa B, o gabarito, demonstraram ter desenvolvido 

essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

Se você me conheceu há cinco anos atrás, talvez você não saiba mais quem sou

Sabe o que rola? É que mudei demais. Cortei partes de mim que me faziam mal; deixei 
para trás os velhos hábitos, mudei o corte de cabelo, [...] levantei a cabeça pra vida, saca?

Não sou mais aquela pessoa que cometia erros sem se importar com as consequências. 
A vida me bateu forte, e eu aprendi que apanhar não vale a pena. Se hoje erro, logo me 
desculpo. Percebi com as perdas que a vida é muito breve para guardar qualquer coisa que 
não seja lembranças. Por isso, talvez você não me reconheça mais, pois cheguei à minha 
melhor versão; ainda cheia de problemas, mas bem mais estável e madura do que todas as 
outras que tentei ser até aqui.

Então, se você me conheceu no momento errado, a gente se conhece de novo, afinal, eu 
também não posso garantir que daqui a cinco anos você irá saber quem sou.

ALVES, Neto. Se você me conheceu há cinco anos atrás, talvez você não saiba mais quem sou. In: Eoh.2018. Disponível em: <http://eoh.com.br
/se-voce-me-conheceu-ha-cinco-anos-atras-talvez-voce-nao-saiba-mais-quem-sou/>. Acesso em: 26 jul. 2018. Fragmento. (P120010I7_SUP)

(P120016I7) Em qual trecho desse texto há uma marca de linguagem informal?
A)  “... mudei o corte de cabelo,...”. (ℓ. 2)
B) “... levantei a cabeça pra vida, saca?”. (ℓ. 2)
C) “... talvez você não me reconheça mais,...”. (ℓ. 6)
D) “... se você me conheceu no momento errado,...”. (ℓ. 9)
E) “... você irá saber quem sou...”. (ℓ. 10)

9 0

R E V I S T A  D O  P R O F E S S O R  -  L Í N G U A  P O R T U G U E S A



Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem o efei-

to de sentido decorrente do uso de um recurso morfossintático em 

uma crônica. Os estudantes que marcaram alternativa B, o gabarito, 

demonstraram ter desenvolvido essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

20

Feliz por nada

Geralmente, quando uma pessoa exclama Estou tão feliz!, é porque engatou um 
novo amor, conseguiu uma promoção, ganhou uma bolsa de estudos, perdeu os quilos 
que precisava ou algo do tipo. Há sempre um porquê. Eu costumo torcer para que essa 
felicidade dure um bom tempo, mas sei que as novidades envelhecem e que não é seguro 
se sentir feliz apenas por atingimento de metas. Muito melhor é ser feliz por nada.

Digamos: feliz porque maio recém começou e temos longos oito meses para fazer de 2010 um 
ano memorável. Feliz por estar com as dívidas pagas. Feliz porque alguém o elogiou. [...]

Esquece. Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por muito.
Feliz por nada, nada mesmo?
Talvez passe pela total despreocupação com essa busca. Essa tal de felicidade inferniza. [...]
Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a alegria, que procura relativizar 

as chatices diárias e se concentrar no que importa pra valer, e assim alivia o seu cotidiano e não 
atormenta o dos outros. Mas não estando alegre, é possível ser feliz também. Não estando 
“realizado”, também. Estando triste, felicíssimo igual. Porque felicidade é calma.

Consciência. É ter talento para aturar o inevitável, é tirar algum proveito do imprevisto, 
é ficar debochadamente assombrado consigo próprio [...]. Pois é, são os efeitos colaterais 
de se estar vivo.

Benditos os que conseguem se deixar em paz. Os que não se cobram por não 
terem cumprido suas resoluções, que não se culpam por terem falhado, não se torturam 
por terem sido contraditórios, não se punem por não terem sido perfeitos. Apenas fazem o 
melhor que podem. [...]

Ser feliz por nada talvez seja isso.
MEDEIROS, Martha. Disponível em: <http://migre.me/rCAA1>. Acesso em: 25 set. 2015. Fragmento. (P121023H6_SUP)

(P121026H6) Nesse texto, no trecho “Estando triste, felicíssimo igual.” (ℓ. 14), a terminação “-íssimo” na 
palavra destacada sugere
A) a duração da felicidade.
B) a intensidade da felicidade.
C) a maneira de ser feliz.
D) a razão de ser feliz.
E) a repetição da felicidade. 
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem uma 

relação de causa e consequência em uma reportagem. Os estudan-

tes que marcaram a alternativa C, o gabarito, demonstraram que já 

desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo. 

5

10

Geração interligada

Cerca de 96% dos jovens com menos de 25 anos fazem parte de alguma rede social. 
Conhecidos como Geração Y, eles cresceram em contato constante com aparelhos 
eletrônicos e entendem como a internet funciona sem precisar de uma comparação com o 
mundo real. Por causa desta turma, os números da internet são superlativos. O Facebook 
tem 400 milhões de usuários com perfil cadastrado. É tanta gente que, se ele fosse um 
país, só seria menor do que a China e a Índia. No Brasil, uma das redes sociais de maior 
popularidade é o Orkut, onde há 12 milhões de cadastrados, metade do público mundial. Em 
média, o brasileiro passa seis horas por mês navegando nestes sites de relacionamento, 
uma das permanências mais altas do mundo. O que tanto se faz por lá? Tudo o que sempre 
fizemos pessoalmente, por telefone e por e-mail: conversar, paquerar, namorar, espalhar 
notícias, contar fofocas e piadas, trocar ideias, mostrar fotos etc.

Vital, ano 2, 2. ed. p. 21. (P120104ES_SUP)

(P120105ES) De acordo com esse texto, a internet apresenta números expressivos devido
A) ao brasileiro navegar seis horas por mês.
B) ao público cadastrado no Orkut.
C) aos jovens da Geração Y.
D) aos moradores da China e da Índia.
E) aos usuários do Facebook.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes inferirem uma infor-

mação em uma crônica. Os estudantes que marcaram alternativa E, 

o gabarito, demonstraram que já desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

Se você me conheceu há cinco anos atrás, talvez você não saiba mais quem sou

Sabe o que rola? É que mudei demais. Cortei partes de mim que me faziam mal; deixei 
para trás os velhos hábitos, mudei o corte de cabelo, [...] levantei a cabeça pra vida, saca?

Não sou mais aquela pessoa que cometia erros sem se importar com as consequências. 
A vida me bateu forte, e eu aprendi que apanhar não vale a pena. Se hoje erro, logo me 
desculpo. Percebi com as perdas que a vida é muito breve para guardar qualquer coisa que 
não seja lembranças. Por isso, talvez você não me reconheça mais, pois cheguei à minha 
melhor versão; ainda cheia de problemas, mas bem mais estável e madura do que todas as 
outras que tentei ser até aqui.

Então, se você me conheceu no momento errado, a gente se conhece de novo, afinal, eu 
também não posso garantir que daqui a cinco anos você irá saber quem sou.

ALVES, Neto. Se você me conheceu há cinco anos atrás, talvez você não saiba mais quem sou. In: Eoh.2018. Disponível em: <http://eoh.com.br
/se-voce-me-conheceu-ha-cinco-anos-atras-talvez-voce-nao-saiba-mais-quem-sou/>. Acesso em: 26 jul. 2018. Fragmento. (P120010I7_SUP)

(P120010I7) Infere-se desse texto que 
A) as consequências dos erros atrapalham as pessoas.
B) as pessoas adultas são estáveis e maduras.
C) é importante conhecer as pessoas no momento certo.
D) errar faz parte dos acontecimentos cotidianos.
E) vale a pena mudar para ser uma pessoa melhor.
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Básico

3º ano do ensino médio

DE 270 A 305 PONTOS

NÍVEL 5 – DE 275 A 300 PONTOS

 C  Localizar informações explícitas em artigos de opinião, crônicas e notícias.

 C  Identificar finalidade e elementos da narrativa em fábulas e contos.

 C  Identificar a finalidade de relatórios científicos, resenhas e reportagens.

 C  Determinar informação comum entre artigos de opinião e tirinhas.

 C  Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo assunto em reportagens, contos e enquetes. 

 C  Reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos.

 C  Distinguir o trecho que apresenta opinião do narrador em crônicas.

 C  Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunções, a relação de causa e consequência e 

entre pronomes e seus referentes em fragmentos de romances, fábulas, crônicas, contos, artigos de 

opinião, reportagens e entrevistas.

 C  Reconhecer o sentido de expressão e de variantes linguísticas em letras de música, tirinhas, poe-

mas e fragmentos de romances.

 C  Inferir tema, tese e ideia principal em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas, 

artigos, resenhas e entrevistas.

 C  Reconhecer o tema de crônicas e assunto em reportagens.

 C  Identificar o tema de notícias, que apresentam temática e linguagem técnicas.

 C  Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em charges e histórias em quadrinhos. 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes in-

ferirem o efeito de sentido decorrente da escolha 

de uma expressão em um fragmento de romance. 

Os estudantes que marcaram a alternativa E, o ga-

barito, demonstraram ter desenvolvido a habilida-

de em questão.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

Cidades de papel

Eu estava tentando pensar em algo mais quando nós três vimos, ao mesmo tempo, a 
massa humana [...] que atende pelo nome de Chuck Parson caminhando cheio de si em 
nossa direção. [...]

Havia uns dois anos que Chuck não representava um problema maior para nós – alguém 
do grupinho de alunos descolados tinha decretado que não era para mexer com a gente. 
Então era meio esquisito ele vir falar conosco. [...]

– O que você sabe sobre Margo e Jase? [...]
Pensei em tudo que sabia sobre eles: Jase era o primeiro e único namorado sério de 

Margo Roth Spiegelman. [...] 
– Eu mal conheço a Margo – falei, o que tinha se tornado verdade.
 Ele refletiu por um instante, e eu tentei encarar aqueles olhos juntos. Ele assentiu 

muito ligeiramente [...] e se afastou, a caminho de sua primeira aula do dia: como manter e 
cultivar os músculos peitorais. O segundo sinal tocou. Um minuto para a aula. Radar e eu 
estávamos na turma de cálculo; Ben, na de matemática finita. As salas eram geminadas; 
caminhamos juntos, os três lado a lado, confiando que o mar de alunos iria abrir passagem 
para nós, e abriu.
GREEN, John. Cidades de papel. Tradução Juliana  Romeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. cap. 1. In: Google livros. 

Disponível em: <https://bit.ly/2NZvMvh>. Acesso em: 18 jul. 2018. Fragmento. (P120006I7_SUP)

(P120011I7) Nesse texto, no trecho “... confiando que o mar de alunos iria abrir passagem...” (ℓ. 15), a 
expressão destacada foi utilizada para
A) demonstrar entusiasmo.
B) expressar espanto.
C) indicar deboche.
D) revelar irritação.
E) sugerir quantidade.

 C  Inferir informações em fragmentos de romances e em poemas e ação de personagem em histórias 

em quadrinhos e em tirinhas.

 C  Inferir o efeito de sentido da pontuação e da polissemia como recurso para estabelecer humor ou 

ironia em tirinhas, anedotas e contos e o trecho que apresenta ironia em crônicas.

 C  Inferir o efeito de humor em histórias em quadrinhos.

 C  Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos em contos, artigos, 

crônicas e romances. 

 C  Inferir informação e o efeito de sentido produzido por expressão em reportagens, tirinhas, fragmen-

tos de romances e fábulas. 

 C  Reconhecer variantes linguísticas em artigos.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem, em 

uma crônica, o trecho que apresenta a tese defendida pelo autor. Os 

estudantes que marcaram a alternativa C, o gabarito, demonstraram 

que já desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

20

Feliz por nada

Geralmente, quando uma pessoa exclama Estou tão feliz!, é porque engatou um 
novo amor, conseguiu uma promoção, ganhou uma bolsa de estudos, perdeu os quilos 
que precisava ou algo do tipo. Há sempre um porquê. Eu costumo torcer para que essa 
felicidade dure um bom tempo, mas sei que as novidades envelhecem e que não é seguro 
se sentir feliz apenas por atingimento de metas. Muito melhor é ser feliz por nada.

Digamos: feliz porque maio recém começou e temos longos oito meses para fazer de 2010 um 
ano memorável. Feliz por estar com as dívidas pagas. Feliz porque alguém o elogiou. [...]

Esquece. Mesmo sendo motivos prosaicos, isso ainda é ser feliz por muito.
Feliz por nada, nada mesmo?
Talvez passe pela total despreocupação com essa busca. Essa tal de felicidade inferniza. [...]
Particularmente, gosto de quem tem compromisso com a alegria, que procura relativizar 

as chatices diárias e se concentrar no que importa pra valer, e assim alivia o seu cotidiano e não 
atormenta o dos outros. Mas não estando alegre, é possível ser feliz também. Não estando 
“realizado”, também. Estando triste, felicíssimo igual. Porque felicidade é calma.

Consciência. É ter talento para aturar o inevitável, é tirar algum proveito do imprevisto, 
é ficar debochadamente assombrado consigo próprio [...]. Pois é, são os efeitos colaterais 
de se estar vivo.

Benditos os que conseguem se deixar em paz. Os que não se cobram por não 
terem cumprido suas resoluções, que não se culpam por terem falhado, não se torturam 
por terem sido contraditórios, não se punem por não terem sido perfeitos. Apenas fazem o 
melhor que podem. [...]

Ser feliz por nada talvez seja isso.
MEDEIROS, Martha. Disponível em: <http://migre.me/rCAA1>. Acesso em: 25 set. 2015. Fragmento. (P121023H6_SUP)

(P121024H6) O trecho que apresenta a ideia defendida nesse texto é:
A) “Eu costumo torcer para que essa felicidade dure...”. (ℓ. 3-4)
B) “... sei que as novidades envelhecem...”. (ℓ. 4)
C) “Muito melhor é ser feliz por nada.”. (ℓ. 5)
D) “Essa tal de felicidade inferniza.”. (ℓ. 10)
E) “... é tirar algum proveito do imprevisto,...”. (ℓ. 15 )
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes inferirem o efeito de 

humor em uma história em quadrinhos. Os estudantes que marca-

ram a alternativa B, o gabarito, demonstraram que já desenvolveram 

essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

RUAS, Carlos. Disponível em: <http://www.umsabadoqualquer.com/category/caes-e-gatos/page/6/>. Acesso em: 7 ago. 2016. (P100208H6_SUP)

(P100208H6) O humor desse texto está
A) na atenção dos animais às atitudes do homem.
B) na conclusão dos animais sobre os truques feitos pelo homem.
C) na forma como o homem realiza a atividade física.
D) no fato de o homem ser interrompido pelo entregador.
E) no truque ensinado pelo homem aos animais.
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NÍVEL 6 – DE 300 A 325 PONTOS

 C  Localizar informações explícitas em infográficos, reportagens, crônicas e artigos.

 C  Localizar a informação principal em reportagens. 

 C  Identificar ideia principal e finalidade em notícias, reportagens e resenhas.

 C  Identificar a finalidade e a informação principal em notícias. 

 C  Reconhecer características da linguagem (científica, jornalística, coloquial) em reportagens, marcas 

da oralidade em entrevistas e da linguagem coloquial em contos.

 C  Reconhecer variantes linguísticas em contos, notícias, reportagens e crônicas. 

 C  Reconhecer elementos da narrativa em crônicas e em resenhas.

 C  Reconhecer argumentos e opiniões em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romances. 

 C  Identificar o argumento em contos.

 C  Diferenciar abordagem do mesmo tema em textos de gêneros distintos. 

 C  Inferir informação em contos, crônicas, notícias e charges. 

 C  Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de expressões, de linguagem verbal e não 

verbal e de pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas, fragmentos de romances e artigos de 

opinião.

 C  Inferir informação, sentido de expressão e o efeito de sentido decorrente da escolha de expressão 

e do uso de recursos morfossintáticos em crônicas. 

 C  Inferir o sentido decorrente do uso de recursos gráficos em poemas. 

 C  Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal e o efeito de humor em tirinhas.

 C  Inferir informação a respeito de personagem em tirinhas e em manuais de instruções com apoio de 

recursos visuais.

 C  Reconhecer a relação entre os pronomes e seus referentes em contos e o referente de pronome 

relativo em artigos de opinião.

3º ano do ensino médioBásico
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 C  Reconhecer elementos da narrativa em contos.

 C  Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos e pelo uso dos 

recursos estilísticos da antítese e da ironia em poemas.

 C  Reconhecer ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação entre dife-

rentes textos.

 C  Reconhecer ironia e efeito de humor em crônicas, entrevistas e tirinhas.

 C  Reconhecer o trecho que apresenta ironia em fragmentos de romances.

 C  Reconhecer a relação de causa e consequência em piadas e fragmentos de romances.

 C  Comparar poemas que abordem o mesmo tema. 

 C  Diferenciar fato de opinião em contos, artigos, reportagens e crônicas. 

 C  Diferenciar tese de argumentos em artigos, entrevistas e crônicas e reconhecer um argumento utili-

zado para defender uma ideia em entrevistas.

 C  Reconhecer o emprego do recurso estilístico da comparação entre elementos em um trecho de 

contos de longa extensão.

 C  Reconhecer o efeito do uso dos travessões em relatos.

 C  Reconhecer relação lógico-discursiva marcada por conjunção explicativa em crônicas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes inferirem o efeito de 

sentido decorrente da escolha de uma expressão em uma fábula. Os 

estudantes que marcaram a alternativa B, o gabarito, demonstraram 

ter desenvolvido a habilidade em questão.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

A rã sábia

Como a onça estivesse para casar-se, os animais todos andavam aos pulos, radiantes, 
com olho na festa prometida. Só uma velha rã sabidona torcia o nariz àquilo.

  O marreco observou-lhe o trejeito e disse:
– Grande enjoada! Que cara feia é essa, quando todos nós pinoteamos alegres no 

antegozo do festão?
– Por um motivo muito simples – respondeu a rã. Porque nós, como vivemos quietas, a 

filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Responda-me a 
isto: se o Sol se casasse e em vez de torrar o mundo sozinho o fizesse ajudado por dona 
Sol e por mais vários sóis filhotes? Que aconteceria?

– Secavam-se todas as águas, está claro.
– Isto mesmo. Secavam-se as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a breca. Pois 

calamidade semelhante vai cair sobre vocês. Casa-se a onça, e já de começo será ela e 
mais o marido a perseguirem os animais. Depois aparecem as oncinhas – e os animais 
terão que aguentar com a fome de toda a família. Ora, se um só apetite já nos faz tanto mal, 
que será quando forem três, quatro e cinco?

O marreco refletiu e concordou:
– É isso mesmo...

Moral: Pior que um inimigo, dois; pior que dois, três...
LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: Brasiliense. 1958. Fragmento. (P120666ES_SUP)

(P120668ES) No trecho “Só uma velha rã sabidona torcia o nariz àquilo.” (ℓ. 2), a expressão destacada 
sugere
A) ansiedade.
B) desaprovação.
C) inveja.
D) raiva.
E) sabedoria.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem a rela-

ção entre um pronome e seu referente em uma crônica. Os estudan-

tes que marcaram a alternativa E, o gabarito, demonstraram que já 

desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

O pessoal

Chega o velho carteiro e me deixa uma carta. Quando se vai afastando eu o chamo: a 
carta não é para mim. Aqui não mora ninguém com este nome, explico-lhe. Ele guarda o 
envelope e coça a cabeça um instante, pensativo:

– O senhor pode me dizer uma coisa? Por que é que agora há tanta carta com endereço 
errado? Antigamente isso acontecia uma vez ou outra. Agora, não sei o que houve...

E abana a cabeça, em um gesto de censura para a humanidade que não se encontra 
mais, que envia mensagens inúteis para endereços errados.

Sugiro-lhe que a cidade cresce muito depressa, que há edifícios onde havia casinhas, as 
pessoas se mudam mais que antigamente. Ele passa o lenço pela testa suada:

– É, isso é verdade... Mas reparando bem o senhor vê que o pessoal anda muito 
desorientado. O pessoal anda muito desorientado...

E se foi com um maço de cartas, abanando a cabeça. Fiquei na janela, olhando a rua à 
toa numa tr isteza indefinível. Um amigo me telefona, pergunta como vão as coisas. E não 
consigo resistir:

– Vão bem, mas o pessoal anda muito desorientado.
(O que, aliás, é verdade).

BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record. 1993. (P120659ES_SUP)

(P120721ES) No trecho “... que não se encontra mais,...” (ℓ. 6-7), o pronome destacado refere-se ao termo
A) carta.
B) endereço.
C) gesto.
D) censura.
E) humanidade.
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Desejável

3º ano do ensino médio

ACIMA DE 305 PONTOS

NÍVEL 7 – DE 325 A 350 PONTOS

 C  Localizar informação explícita em resenhas.

 C  Identificar ideia principal e elementos da narrativa em reportagens e crônicas.

 C  Identificar a informação principal em artigos e reportagens.

 C  Identificar argumento em reportagens e crônicas e o trecho que comprova a tese defendida em 

artigos de opinião.

 C  Reconhecer o efeito de sentido da repetição de expressões e palavras, do uso de pontuação, de 

variantes linguísticas e de figuras de linguagem em poemas, contos, crônicas, fragmentos de roman-

ces e artigos.

 C  Reconhecer variantes linguísticas e o efeito de sentido de recursos gráficos em crônicas, artigos, 

letras de música e fábulas.

 C  Inferir o efeito do uso das aspas em crônicas.

 C  Reconhecer a relação de causa e consequência e relações de sentido marcadas por conjunções 

em reportagens, artigos, ensaios, crônicas, contos, cordéis e poemas.

 C  Reconhecer diferentes opiniões entre cartas de leitor que abordam o mesmo tema.

 C  Reconhecer o tema comum entre textos de gêneros distintos.

 C  Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem e de recursos gráficos 

em poemas e fragmentos de romances.

 C  Diferenciar fato de opinião em artigos, reportagens e resenhas.

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
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 C  Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal e o efeito da escolha de palavra em 

tirinhas.

 C  Identificar elementos da narrativa e a relação entre argumento e ideia central em crônicas e em 

fragmentos de romances.

 C  Reconhecer o gênero reportagem e a finalidade de propagandas e de entrevistas.

 C  Reconhecer o tema em poemas e em reportagens. 

 C  Inferir o sentido de palavras e expressões em piadas e letras de música.

 C  Inferir informação em artigos. 

 C  Inferir o sentido de expressão em fragmentos de romances.

 C  Recuperar o referente do pronome demonstrativo “lá” em reportagens, o trecho retomado por pro-

nome demonstrativo em crônicas e por pronome relativo em artigos.

 C  Inferir o trecho que apresenta ironia em histórias em quadrinhos.

 C  Reconhecer o efeito do uso dos parênteses em notícias que apresentam temática e linguagem 

técnicas.

 C  Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma expressão em contos de longa ex-

tensão.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem uma 

relação de sentido marcada por uma conjunção em uma crônica. Os 

estudantes que marcaram a alternativas E, o gabarito, demonstra-

ram ter desenvolvido essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

Se você me conheceu há cinco anos atrás, talvez você não saiba mais quem sou

Sabe o que rola? É que mudei demais. Cortei partes de mim que me faziam mal; deixei 
para trás os velhos hábitos, mudei o corte de cabelo, [...] levantei a cabeça pra vida, saca?

Não sou mais aquela pessoa que cometia erros sem se importar com as consequências. 
A vida me bateu forte, e eu aprendi que apanhar não vale a pena. Se hoje erro, logo me 
desculpo. Percebi com as perdas que a vida é muito breve para guardar qualquer coisa que 
não seja lembranças. Por isso, talvez você não me reconheça mais, pois cheguei à minha 
melhor versão; ainda cheia de problemas, mas bem mais estável e madura do que todas as 
outras que tentei ser até aqui.

Então, se você me conheceu no momento errado, a gente se conhece de novo, afinal, eu 
também não posso garantir que daqui a cinco anos você irá saber quem sou.

ALVES, Neto. Se você me conheceu há cinco anos atrás, talvez você não saiba mais quem sou. In: Eoh.2018. Disponível em: <http://eoh.com.br
/se-voce-me-conheceu-ha-cinco-anos-atras-talvez-voce-nao-saiba-mais-quem-sou/>. Acesso em: 26 jul. 2018. Fragmento. (P120010I7_SUP)

(P120015I7) Nesse texto, no trecho “... pois cheguei à minha melhor versão;...” (ℓ. 6-7), o termo destacado 
estabelece uma relação de 
A) adição.
B) adversidade.
C) alternância.
D) conclusão.
E) explicação.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes localizarem uma in-

formação explícita em uma reportagem. Os estudantes que marca-

ram a alternativa D, o gabarito, demonstraram que já desenvolveram 

a habilidade em questão.

Leia os textos abaixo.
Texto 1

5

10

15

20

Estudo mostra que golfinhos têm memória de elefante

Os golfinhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos de 
separação, demonstrou um estudo que [...] atribui a estes mamíferos marinhos a mais longa 
memória social já registrada em animais.

Os elefantes têm a fama de nunca esquecer um dos seus, mas ela se baseia unicamente 
em “indícios anedóticos”, destacou o autor do estudo, Jason Bruck, da Universidade de 
Chicago, nos Estados Unidos. 

Seu trabalho se apoia no reconhecimento de longo prazo entre os golfinhos de [...] um 
assobio característico, que [...] torna cada indivíduo imediatamente identificável por seus 
semelhantes. [...] Seu estudo se baseou em 43 golfinhos alojados em 6 jardins zoológicos 
ou parques aquáticos diferentes [...]. 

A experiência que se seguiu consistiu em fazer os golfinhos ouvirem gravações dos 
assobios de seus semelhantes. O resultado demonstrou que os animais reagiram durante 
mais tempo quando ouviram assobios familiares, ou seja, aqueles dos golfinhos com os 
quais tiveram contato, mesmo que anos atrás. [...]

Segundo o autor do estudo, [...] os golfinhos demonstraram um nível de reconhecimento 
“muito comparável à memória social do homem”.

Este tipo de reconhecimento pode, inclusive, ser mais duradouro entre os golfinhos do 
que entre os humanos, acrescentou, porque o assobio do golfinho permanece estável por 
várias décadas, enquanto o rosto humano muda com o passar do tempo.

Não se sabe, entretanto, por que os golfinhos têm uma memória social tão longa, já que 
[...] estes animais têm uma expectativa de vida média de 20 anos [...].

Disponível em: <http://migre.me/m10A6>. Acesso em: 25 set. 2014. Fragmento.

Texto 2

5

10

Os elefantes têm boa memória?

Se você lembra as datas de aniversários de todos seus amigos, os números dos seus 
documentos, [...] não estranhe se alguém comparar sua memória à de um elefante. Não 
se trata de uma referência ao tamanho do bicho, mas, sim, uma menção a um animal 
reconhecido pela sua grande capacidade de guardar informações.

A habilidade dos elefantes de memorizar foi forjada pelas exigências de seu modo de 
vida, segundo o professor de neurofisiologia do Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo (USP) Gilberto Xavier. Acostumados a percorrer grandes áreas, os elefantes 
desenvolvem uma precisa memória espacial que permite recordar exatamente onde 
encontrar água e comida, mesmo depois de andar centenas de quilômetros. [...]

A memória prodigiosa dos elefantes reflete o processo que faz os animais terem melhor 
ou pior memória, conforme Xavier. Para ele, não é possível apontar se uma espécie tem 
capacidade melhor do que outra, já que são as condições de vida que fazem um animal 
aprimorar essa habilidade. [...]

Disponível em: <https://goo.gl/lmii3r>. Acesso em: 26 set. 2014. Fragmento.

(P100085F5_SUP)

(P100088F5) De acordo com o Texto 2, a capacidade de memorização dos elefantes está ligada à
A) distância percorrida pela espécie.
B) estrutura física da espécie.
C) habilidade de lembrar datas.
D) necessidade de sobrevivência.
E) questão evolutiva da espécie.
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NÍVEL 8 – DE 350 A 375 PONTOS

 C  Localizar informações explícitas, ideia principal e trecho que causa humor em contos, crônicas, 

artigos de opinião e reportagens.

 C  Identificar variantes linguísticas em letras de música e em reportagens.

 C  Reconhecer efeitos estilísticos em poemas.

 C  Reconhecer ironia e efeitos de sentido decorrentes da repetição de palavras em sinopses e em 

poemas. 

 C  Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo tema, na comparação entre diferentes textos. 

 C  Reconhecer o gênero carta de leitor a partir da comparação entre dois textos.

 C  Reconhecer a finalidade e a relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas e crônicas. 

 C  Reconhecer finalidade e traços de humor em reportagens.

 C  Reconhecer o efeito de sentido do humor em tirinhas. 

 C  Reconhecer o tema em contos e fragmentos de romances.

 C  Reconhecer relação de sentido marcada por conjunção em crônicas e circunstância de lugar mar-

cada por adjunto adverbial de lugar em resenhas.

 C  Inferir informação e tema em reportagens, poemas, histórias em quadrinhos e tirinhas.

 C  Inferir o sentido e o efeito de sentido de palavras ou de expressão em poemas, crônicas, fragmentos 

de romances e reportagens.

 C  Reconhecer a ideia defendida pelo autor em artigos de opinião.

 C  Inferir característica do eu lírico em letras de música.

 C  Inferir o efeito do uso das aspas em resenhas.

3º ano do ensino médioDesejável

1 0 6

R E V I S T A  D O  P R O F E S S O R  -  L Í N G U A  P O R T U G U E S A



Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem o tre-

cho que apresenta humor ou ironia em um fragmento de romance. 

Os estudantes que marcaram a alternativa D, o gabarito, demonstra-

ram que já desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

Cidades de papel

Eu estava tentando pensar em algo mais quando nós três vimos, ao mesmo tempo, a 
massa humana [...] que atende pelo nome de Chuck Parson caminhando cheio de si em 
nossa direção. [...]

Havia uns dois anos que Chuck não representava um problema maior para nós – alguém 
do grupinho de alunos descolados tinha decretado que não era para mexer com a gente. 
Então era meio esquisito ele vir falar conosco. [...]

– O que você sabe sobre Margo e Jase? [...]
Pensei em tudo que sabia sobre eles: Jase era o primeiro e único namorado sério de 

Margo Roth Spiegelman. [...] 
– Eu mal conheço a Margo – falei, o que tinha se tornado verdade.
 Ele refletiu por um instante, e eu tentei encarar aqueles olhos juntos. Ele assentiu 

muito ligeiramente [...] e se afastou, a caminho de sua primeira aula do dia: como manter e 
cultivar os músculos peitorais. O segundo sinal tocou. Um minuto para a aula. Radar e eu 
estávamos na turma de cálculo; Ben, na de matemática finita. As salas eram geminadas; 
caminhamos juntos, os três lado a lado, confiando que o mar de alunos iria abrir passagem 
para nós, e abriu.
GREEN, John. Cidades de papel. Tradução Juliana  Romeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. cap. 1. In: Google livros. 

Disponível em: <https://bit.ly/2NZvMvh>. Acesso em: 18 jul. 2018. Fragmento. (P120006I7_SUP)

(P120006I7) Nesse texto, há uma ironia no trecho: 
A) “Havia uns dois anos que Chuck não representava um problema maior para nós...”. (ℓ. 4)
B) “Pensei em tudo que sabia sobre eles: Jase era o primeiro e único namorado sério de Margo Roth 
Spiegelman.”. (ℓ. 8-9)
C) “... refletiu por um instante, e eu tentei encarar aqueles olhos juntos.”. (ℓ. 11)
D) “... se afastou, a caminho de sua primeira aula do dia: como manter e cultivar os músculos peitorais.”. 
(ℓ. 12-13)
E) “As salas eram geminadas; caminhamos juntos, os três lado a lado,...”. (ℓ. 14-15)
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem o tre-

cho que apresenta uma opinião em uma reportagem. Os estudantes 

que marcaram a alternativa E, o gabarito, demonstraram que já de-

senvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

20

Minhocas aliadas

Apesar de inofensivas, as minhocas não despertam muita simpatia na maioria das 
pessoas, não é mesmo? O que você faria se encontrasse uma em seu jardim? Espero que 
não tenha nojo, pois esses pequenos animais [...] são de grande ajuda para que a qualidade 
do solo esteja sempre em dia!

[...] Há séculos a presença de minhocas nas lavouras é considerada um indicador de 
qualidade do solo – agrônomos italianos escreveram sobre isso ainda no século 17 [...].

Entretanto, ainda não se sabia exatamente por que esses anelídeos acabavam sendo 
benéficos para a terra. É aí que entra em cena um estudo feito por cientistas da Universidade 
de Wageningen, nos Países Baixos, e da Universidade do Norte do Arizona, nos Estados 
Unidos, em parceria com o ecólogo brasileiro George Brown [...].

Eles conduziram um tipo de pesquisa que chamamos de revisão bibliográfica – é quando 
o pessoal reúne tudo que já foi descoberto sobre o assunto e, a partir disso, tenta tirar 
conclusões gerais sobre o tema. E veja que audacioso: a equipe de George analisou 
praticamente tudo que já havia sido escrito sobre minhocas em 53 artigos científicos, 
publicados entre 1910 e 2013. [...]

Depois de tanto trabalho, eles concluíram que as minhocas fazem mesmo muito bem 
para a terra. Um exemplo disso é o fato de que a presença delas tende a aumentar a 
produção de grãos em 25%. Bastante, não é mesmo? [...]

Mas atenção: elas não fazem milagre. Para desfrutar dos benefícios da presença delas 
na terra, o agricultor também deve ser aliado das minhocas e evitar o uso excessivo de 
agrotóxicos. Esses venenos podem fazer um mal danado para as minhoquinhas – podem 
matá-las ou mesmo impedir que elas deem aquela força para o solo. [...]

TOSCANO, Gabriel. Minhocas aliadas. In: Ciência Hoje das Crianças. 2014. Disponível em: <http://chc.org.br/minhocas-aliadas/>. 
Acesso em: 5 fev. 2018. Fragmento. (P121549H6_SUP)

(P120013I7) Nesse texto, há uma opinião no trecho: 
A) “Há séculos a presença de minhocas nas lavouras é considerada um indicador de qualidade do solo...”. 
(ℓ. 5-6)
B) “Entretanto, ainda não se sabia exatamente por que esses anelídeos acabavam sendo benéficos para 
a terra.”. (ℓ. 7-8)
C) “É aí que entra em cena um estudo feito por cientistas da Universidade de Wageningen, nos Países 
Baixos, e da Universidade do Norte do Arizona,...”. (ℓ. 8-9)
D) “Eles conduziram um tipo de pesquisa que chamamos de revisão bibliográfica – é quando o pessoal 
reúne tudo que já foi descoberto sobre o assunto...”. (ℓ. 11-12)
E) “E veja que audacioso: a equipe de George analisou praticamente tudo que já havia sido escrito sobre 
minhocas em 53 artigos científicos,...”. (ℓ. 13-14)
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NÍVEL 9 – DE 375 A 400 PONTOS

 C  Diferenciar fatos de opiniões e opiniões diferentes em artigos e notícias.

 C  Inferir o sentido de palavras em poemas.

 C  Localizar ideia principal em manuais, reportagens, artigos e teses. 

 C  Identificar a ideia central e o argumento em apresentações de livros, reportagens, editoriais, crôni-

cas e artigos de opinião.

 C  Inferir o assunto tratado em artigos de opinião e em reportagens.

 C  Identificar elementos da narrativa em crônicas, contos e fragmentos de romances.

 C  Identificar ironia e tema em poemas e artigos.

 C  Inferir efeito de humor e ironia em tirinhas e charges.

 C  Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunção em artigos, reportagens e fragmentos de 

romances.

 C  Reconhecer a relação de causa e consequência em entrevistas, reportagens e fragmentos de ro-

mances. 

 C  Reconhecer o efeito de sentido de recursos gráficos em artigos e do uso de expressão metafórica 

caracterizadora de personagem em fragmentos de romances.

 C  Inferir recurso estilístico utilizado em crônicas.

 C  Reconhecer variantes linguísticas em letras de música e piadas.

 C  Reconhecer o gênero resenha e a finalidade de reportagens, resenhas e artigos.

 C  Reconhecer a tese defendida pelo autor em artigos de opinião em forma de paráfrase.

3º ano do ensino médioDesejável
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem o assun-

to em uma reportagem. Os estudantes que marcaram a alternativa 

A, o gabarito, demonstraram que já desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo.
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Órgão revê previsão de aquecimento global e alimenta polêmica

O Met Office, o centro nacional de meteorologia britânico, revisou uma de suas previsões 
sobre o quanto o mundo ficará mais quente nos próximos anos. A nova projeção calcula 
que o aumento na temperatura pode ser menor do que o previsto anteriormente. Segundo 
o novo estudo, a temperatura média deve ser elevada em 0,43º C até 2017 – enquanto a 
projeção anterior sugeria o aquecimento global de 0,54º C.

O centro afirma que a mudança ocorreu porque foi usado um novo tipo de modelo de 
computador, que utiliza parâmetros diferentes. Se a nova previsão se mostrar correta, a 
temperatura média global teria permanecido praticamente a mesma por cerca de duas décadas.

Os novos dados reabriram uma polêmica no mundo científico, já que um dos principais 
argumentos usados por críticos que não concordam com a tese do aquecimento global é o 
de que não há evidências suficientes para a constatação de uma mudança significativa nas 
temperaturas mundiais.

Para os céticos, uma aparente estabilização do aquecimento global representa um sinal 
de que os alertas sobre a ameaça do aquecimento global foram exagerados.

Mais calor 
No entanto, o Met Office procurou ressaltar que o novo projeto é resultado de um trabalho 

experimental e que ele não altera as projeções de longo prazo do órgão. As previsões são 
baseadas em uma comparação com a média de temperatura global no período entre 1971 
e 2000.

O modelo anterior projetava que o período de 2012 a 2016 seria 0,54º C mais quente que 
a média – com uma margem de erro de 0,36 a 0,72º C. Já o novo modelo prevê um aumento 
cerca de 20%, de 0,43º C – com uma margem de 0,28% a 0,59%. Essa temperatura seria 
apenas um pouco mais alta do que o ano recorde, 1998, quando acredita-se que o fenômeno 
conhecido como El Niño tenha causado mais calor.

Cientistas climáticos do Met Office e de outros centros vêm tentando entender o que está 
acontecendo no período mais recente. A explicação mais óbvia baseia-se em uma variação natural, 
com ciclos de mudanças na atividade solar, na temperatura e nos movimentos dos oceanos.

Disponível em: <http://migre.me/tax4D>. Acesso em: 6 set. 2013. (P120130F5_SUP)

(P120131F5) Qual é o assunto desse texto?
A) A nova previsão da variação de temperatura na Terra.
B) A teoria que procura contestar o aquecimento global.
C) O aumento da temperatura global em diferentes décadas.
D) O impacto que o aquecimento global causa na Terra.
E) O novo método para medir a temperatura global.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem uma 

relação de causa e consequência em uma reportagem. Os estudan-

tes que marcaram a alternativa B, o gabarito, demonstraram que já 

desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo.
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Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por 
pesquisadores com uso de radar

Pesquisadores italianos anunciaram nesta quarta-feira (25) que há indícios de presença 
de água líquida em Marte. Segundo dados coletados por um radar da Agência Especial 
Europeia (ESA), há um “reservatório” de água líquida repousando abaixo de camadas de 
gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho.

A descoberta levanta a possibilidade de que se encontre vida no planeta, já que a água 
é essencial para a existência de organismos vivos. Os cientistas tentam há muito tempo 
provar a existência de água líquida em Marte. [...]

A confirmação científica sobre como deve ser esse líquido – doce ou salgado – deverá 
demorar, de acordo com o doutor em astronomia pela USP, Douglas Galante. Ele diz que 
para conseguir isso, precisamos perfurar o solo do planeta em uma profundidade que ainda 
não estamos preparados. [...]

Antes dos pesquisadores italianos, a Nasa já tinha apontado outras evidências de água 
líquida em Marte. Em 2015, a agência anunciou que o robô Curiosity descobriu sinais 
da existência de ‘salmouras’ na superfície do planeta, formadas quando os sais no solo, 
chamados de percloratos, absorvem vapor de água da atmosfera.

“O que a gente descobriu primeiro é que existia água congelada em solo marciano. 
Depois, foram encontradas evidências de água escorrendo pela superfície de Marte, mas 
ela aparecia esporadicamente, só no verão, e era salobra. E o que esse novo trabalho 
mostrou? É a primeira vez que foi encontrada uma grande quantidade de água na superfície 
marciana em estado líquido”, explicou Galante. [...]

O que é importante entender é que esses sais na água de Marte, os percloratos, podem 
não ser os melhores para proliferação de organismos vivos e são tóxicos. Pesquisadores 
mostram, no entanto, que há alguns tipos de vida que poderiam viver nessa salmoura do 
planeta vermelho. [...]

DANTAS, Carolina. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar. In: G1. 2018. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/07/25/pesquisadores-apontam-de-presenca-de-agua-liquida-em-marte.

ghtml>. Acesso em: 30 jul. 2018. Fragmento. (P120012I7_SUP)

(P120014I7) De acordo com esse texto, a consequência da descoberta de água em Marte está no trecho:
A) “... há um ‘reservatório’ de água líquida...”. (ℓ. 3)
B) “... a possibilidade de que se encontre vida no planeta,...”. (ℓ. 5)
C) “... precisamos perfurar o solo do planeta em uma profundidade que ainda não estamos preparados.”. 
(ℓ.  10-11)
D) “... o robô Curiosity descobriu sinais da existência de ‘salmouras’ na superfície do planeta,...”. (ℓ. 13-14)
E) “... os percloratos, podem não ser os melhores para proliferação de organismos vivos e são tóxicos.”. 
(ℓ. 21-22)
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NÍVEL 10 – ACIMA DE 400 PONTOS

 C  Reconhecer o efeito de sentido resultante do uso de recursos morfossintáticos e ortográficos em 

artigos e letras de música.

 C  Inferir efeito de ironia na fala do narrador em fragmentos de romances.

 C  Inferir informação sobre o entrevistado em entrevistas.

 C  Inferir o sentido de uma expressão popular em resenhas e o sentido de expressão em crônicas.

 C  Reconhecer o conflito gerador do enredo em fábulas.

 C  Reconhecer a finalidade de cartas do leitor.

 C  Reconhecer os gêneros crônica e editorial.

 C  Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunção adversativa em artigos e a relação 

entre pronomes e seus referentes em biografias.

 C  Reconhecer a relação de causa e consequência em reportagens.

3º ano do ensino médioDesejável
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem o assun-

to em uma reportagem. Os estudantes que marcaram a alternativa 

B, o gabarito, demonstraram que já desenvolveram essa habilidade.

Leia o texto abaixo. 

5

10

Geração interligada

Cerca de 96% dos jovens com menos de 25 anos fazem parte de alguma rede social. 
Conhecidos como Geração Y, eles cresceram em contato constante com aparelhos 
eletrônicos e entendem como a internet funciona sem precisar de uma comparação com o 
mundo real. Por causa desta turma, os números da internet são superlativos. O Facebook 
tem 400 milhões de usuários com perfil cadastrado. É tanta gente que, se ele fosse um 
país, só seria menor do que a China e a Índia. No Brasil, uma das redes sociais de maior 
popularidade é o Orkut, onde há 12 milhões de cadastrados, metade do público mundial. Em 
média, o brasileiro passa seis horas por mês navegando nestes sites de relacionamento, 
uma das permanências mais altas do mundo. O que tanto se faz por lá? Tudo o que sempre 
fizemos pessoalmente, por telefone e por e-mail: conversar, paquerar, namorar, espalhar 
notícias, contar fofocas e piadas, trocar ideias, mostrar fotos etc.

Vital, ano 2, 2. ed. p. 21. (P120104ES_SUP)

(P120104ES) Qual é o assunto abordado nesse texto?
A) A dificuldade da Geração Y em conviver no mundo real.
B) A estreita ligação entre os jovens e o mundo virtual. 
C) A popularidade das redes sociais entre os brasileiros.
D) Os divertimentos dos jovens nos sites de relacionamento.
E) Os perfis dos usuários da internet na China e na Índia.
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GLOSSÁRIO

8



AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

A avaliação diagnóstica – ou de entrada – diz res-

peito à avaliação realizada no início do processo 

educacional, seja este um ano escolar ou uma 

etapa nova de ensino. Porém, vale ressaltar que 

toda avaliação pode ser considerada diagnóstica, 

já que busca investigar mais sobre determinada 

realidade.

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

A avaliação é chamada de formativa – ou avalia-

ção de percurso – quando é realizada ao longo do 

ano letivo e busca um diagnóstico que pretende 

regular as aprendizagens e orientar os caminhos 

possíveis para o desenvolvimento do estudante. 

Isso significa que a avaliação, nesse caso, é en-

tendida como um instrumento voltado ao aperfei-

çoamento do processo de ensino-aprendizagem 

durante o percurso formativo em si.

AVALIAÇÃO SOMATIVA

A avaliação é considerada somativa – ou de saída 

– se o objetivo é avaliar o desenvolvimento espe-

rado após um ano ou ciclo escolar, pois o seu foco 

é a “soma” das aprendizagens esperadas. Com a 

avaliação somativa, é possível identificar o que foi 

alcançado e o que deve ser ajustado, tendo em 

vista o novo ano ou ciclo seguinte. 

BLOCOS INCOMPLETOS BALANCEADOS (BIB)

A metodologia dos blocos incompletos balancea-

dos (BIB) consiste em compor uma avaliação a par-

tir de diferentes cadernos de provas com itens co-

muns entre si. Esse processo é realizado porque se 

deseja avaliar um conjunto amplo de habilidades 

sem que cada estudante precise responder a um 

caderno muito extenso. Ou seja, cada estudante, 

ao fim, responde a um conjunto limitado de itens; 

porém, quando o resultado de todos os estudan-

tes é agregado, obtêm-se informações estatísticas 

acerca de todas as habilidades. 

CENSO ESCOLAR

O Censo Escolar é o principal instrumento de cole-

ta de informações da educação básica. Coordena-

do pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e realizado em 

regime de colaboração entre as secretarias esta-

duais e municipais de educação, com a participa-

ção de todas as escolas públicas e privadas do 

país, o Censo Escolar tem caráter declaratório e 

está dividido em duas etapas: a primeira refere-se 

à coleta de informações sobre os estabelecimen-

tos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissio-

nais escolares em sala de aula; já a segunda se dá 

por meio do preenchimento de informações sobre 

a situação do aluno, a partir dos dados sobre o 

movimento e o rendimento escolar dos estudantes 

ao final do ano letivo.

DESCRITORES

Os descritores, como o próprio nome já indica, 

descrevem as habilidades da matriz de referência, 

as quais são avaliadas nos testes padronizados 

de desempenho por meio dos itens. 

DESEMPENHO POR CAMPO TEMÁTICO

O campo temático, também denominado subes-

cala, reúne um grupo de habilidades descritas na 

matriz de referência que exigem processos cogni-

tivos semelhantes. Sendo assim, o desempenho 

por campo temático é uma forma de divulgação 

dos resultados de uma avaliação externa estipu-

lada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação 

da Educação da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (CAEd/UFJF), que permite observar o desen-

volvimento dos estudantes em habilidades de de-
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terminada área do conhecimento. Por meio dessa 

divulgação, gestores e professores podem identi-

ficar em quais habilidades os estudantes possuem 

maior dificuldade, de modo a estabelecer uma 

relação mais direta entre os resultados de uma 

avaliação e as estratégias de ensino-aprendiza-

gem a serem propostas no âmbito da sala de aula. 

Assim, os resultados podem ser divulgados de 

três maneiras distintas: pontuação de 0 a 100, em 

que o valor 100 indica o desenvolvimento total do 

conjunto de habilidades de um campo temático; 

percentual de estudantes que consolidaram cada 

habilidade dos campos temáticos; e, por fim, o ní-

vel de desenvolvimento individual dos estudantes 

para cada uma das habilidades. Como é possível 

perceber, os resultados de desempenho por cam-

po temático acrescentam sentido à leitura e à aná-

lise dos resultados da avaliação, pois apresenta, 

pontualmente, o que é necessário realizar para a 

melhoria do desempenho. 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA

A escala de proficiência corresponde a um conjun-

to ordenado de valores de proficiência, dispostos 

em uma espécie de “régua”. Esses valores são ob-

tidos pelos modelos estatísticos da Teoria de Res-

posta ao Item (TRI) e indicam o desenvolvimento 

de estudantes em determinada área do conheci-

mento. No contexto da avaliação educacional, a 

escala busca traduzir as medidas em diagnósticos 

qualitativos do desempenho.

FLUÊNCIA

A fluência está relacionada à capacidade de o es-

tudante realizar habilidades simultâneas durante 

a decodificação e compreensão de um texto. Por-

tanto, não se trata do mesmo que a compreensão 

do conteúdo textual, pois a fluência representa o 

processo, isto é, a ponte que liga a decodificação 

das palavras à compreensão daquilo que foi lido. 

Na avaliação de fluência, o estudante é convida-

do a ler um conjunto de palavras, pseudopalavras 

e uma pequena narrativa em relação à qual de-

verá responder a algumas perguntas. De acordo 

com o seu desempenho, ele é associado a um dos 

três perfis de leitor: Pré-Leitor, Leitor Iniciante ou 

Leitor Fluente.

FLUXO ESCOLAR

O fluxo escolar é um indicador que diz respeito aos 

dados de reprovação, evasão e abandono esco-

lar. Um fluxo escolar defasado dá origem, portanto, 

a estudantes em situação de distorção idade-sé-

rie, isto é, crianças, jovens, ou adultos com atraso 

de dois anos ou mais na relação entre suas idades 

e a série em que se encontram.

GABARITO E DISTRATORES

As alternativas de resposta de um item correspon-

dem ao gabarito, que é a resposta correta, e aos 

distratores, que são as opções plausíveis de res-

posta, porém incorretas. A produção criteriosa do 

item e suas partes inclui atenção tanto ao gabarito 

quanto aos distratores, os quais não podem ser 

óbvios, de modo que o item possa, de fato, men-

surar o desenvolvimento da habilidade que está 

sendo avaliada.

HABILIDADES

As habilidades são as capacidades de um indiví-

duo saber fazer algo pontualmente. Ao se conso-

lidar determinadas habilidades, é possível realizar 

as tarefas correspondentes, que podem ser me-

didas objetivamente nos testes padronizados. Na 

matriz de referência, as habilidades, sob a forma 

de descritores, especificam as operações mentais 

e os saberes que os estudantes devem desenvol-

ver nos anos avaliados. 
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IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb) foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 

2007, com o objetivo de monitorar a qualidade da 

educação do país por meio de dados concretos. 

Trata-se de um importante indicador da qualidade 

da educação ofertada, pois leva em considera-

ção duas dimensões fundamentais para o direito 

à educação, aprendizagem e fluxo escolar, o que 

permite o estabelecimento e o monitoramento de 

metas educacionais. As fontes que subsidiam a 

construção desse índice correspondem aos dados 

do Saeb e do Censo Escolar.

INDICADORES

Como o próprio nome diz, os indicadores servem 

para indicar um determinado aspecto da realida-

de. Portanto, os indicadores educacionais são de-

senvolvidos para que certas variáveis da educa-

ção, como desempenho e índices de aprovação, 

possam ser analisadas e melhoradas por meio de 

políticas públicas. Um exemplo de indicador edu-

cacional, utilizado em todo o país, é o Ideb.

ITENS

Os itens são as questões que compõem os testes 

de desempenho. Embora geralmente sejam ob-

jetivos, isto é, de múltipla escolha, em testes de 

escrita e fluência há itens de resposta construída, 

isto é, abertos. Os itens permitem verificar tanto 

comportamentos simples, como memorização ou 

reconhecimento, quanto outros mais complexos, 

como compreensão, análise e síntese. Criteriosa-

mente elaborados, para que forneçam dados fi-

dedignos, os itens são constituídos por enunciado, 

suporte, comando e alternativas de resposta (ga-

barito e distratores). Para que os itens sejam con-

siderados válidos e façam parte dos testes de de-

sempenho, são levados em conta pelo menos dois 

parâmetros, verificados nos pré-testes: o seu grau 

de dificuldade e o seu poder de discriminação. O 

parâmetro de dificuldade do item diz respeito à 

proficiência que habilita um estudante a acertá-lo 

– segundo a Teoria de Resposta ao Item (TRI) – ou 

à proporção dos estudantes que acertam o item 

– segundo a Teoria Clássica dos Testes (TCT); por 

outro lado, o parâmetro de discriminação do item 

traduz a sua relação entre estudantes que o acer-

tam e as suas respectivas proficiências – no caso 

da TRI – ou os seus escores – no caso da TCT. Em 

suma, um item com alto índice de acerto tanto pe-

los estudantes de maior desempenho quanto pe-

los de menor desempenho apresenta baixo poder 

de discriminação, o que pode torná-lo inválido. 

MATRIZ DE REFERÊNCIA

O termo matriz de referência, adotado no contexto 

da avaliação educacional, diz respeito ao docu-

mento em que são elencadas as habilidades a se-

rem avaliadas nos testes padronizados de desem-

penho, as quais são apresentadas por meio dos 

descritores. Esse documento orienta a elaboração 

dos itens e também as devolutivas pedagógicas, 

pois elenca as habilidades consideradas essen-

ciais para o desenvolvimento, em determinado ano 

de escolaridade, e possíveis de serem medidas. A 

matriz de referência é um recorte do currículo, por-

tanto, não deve ser confundida com a matriz curri-

cular, que é mais ampla e inclui orientações mais 

abrangentes para o ensino e a aprendizagem. 

PADRÕES DE DESEMPENHO

Os padrões de desempenho estudantil são defini-

dos a partir de intervalos da escala de proficiência. 

Esses intervalos reúnem estudantes com desem-

penho semelhante, compondo agrupamentos com 
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desenvolvimento similar de habilidades e compe-

tências. Sendo assim, a partir da distribuição de 

estudantes por padrão de desempenho, é possí-

vel determinar o percentual daqueles que ainda 

se encontram com desempenho insuficiente e rea-

lizar comparações ao longo do tempo, de modo a 

(re)orientar ações pedagógicas e de gestão. 

PRÉ-TESTE

O pré-teste, como o próprio nome diz, correspon-

de a um teste aplicado antes da elaboração final 

dos testes da avaliação externa em larga esca-

la, sendo voltado a um conjunto de estudantes 

previamente definido para ajuste das estatísticas 

necessárias à medida da proficiência. Sendo as-

sim, o pré-teste serve, fundamentalmente, como 

termômetro para validar os itens elaborados e 

parametrizá-los, o que define o seu ponto de an-

coragem na escala de proficiência. No contex-

to da avaliação educacional, itens e estudantes 

estão ancorados na mesma escala; o pré-teste, 

portanto, serve para estipular a posição dos itens 

na escala e apontar as tarefas que os estudantes 

provavelmente são capazes de saber executar, 

quando avaliados.

PROFICIÊNCIA

Proficiência refere-se a conhecimentos ou apti-

dões demonstrados por estudantes avaliados em 

determinado componente curricular e etapa de 

escolaridade. Ela é representada por um valor cal-

culado a partir da Teoria da Resposta ao Item (TRI) 

e trata, em síntese, dos saberes estimados a partir 

das tarefas que o estudante é capaz de realizar 

na resolução dos itens do teste. Já a proficiência 

média de uma turma, escola ou rede de ensino 

corresponde à média aritmética das proficiências 

dos estudantes de uma turma, escola ou rede.

PERFIS DE LEITOR

Na avaliação de fluência, os perfis de leitor se 

assemelham aos padrões de desempenho das 

avaliações tradicionais. Nela, o estudante realiza 

uma leitura em voz alta e, de acordo com o seu 

desempenho, é associado a um dos três perfis: 

Pré-Leitor, Leitor Iniciante ou Leitor Fluente. A partir 

da distribuição de estudantes entre os três perfis, 

gestores e professores podem desenvolver ações 

mais eficazes com foco no desenvolvimento das 

habilidades de leitura.

PSEUDOPALAVRA

A pseudopalavra é uma palavra que não existe, 

mas que pode ser pronunciada. Ela é utilizada nas 

avaliações de fluência em leitura com o intuito de 

medir a capacidade de o estudante ler termos 

com os quais não está familiarizado. Serve, por-

tanto, para avaliar a consciência fonológica sem 

interferência de conhecimentos vocabulares pré-

vios, como pode ocorrer com as palavras comuns.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

(SAEB)

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 

é um conjunto de avaliações nacionais externas em 

larga escala, desenvolvidas pelo Inep com o intui-

to de realizar um diagnóstico da educação bási-

ca brasileira e de fatores que podem interferir no 

desempenho do estudante. Por meio de testes e 

questionários, aplicados na rede pública e em uma 

amostra da rede privada, o Saeb reflete os níveis 

de aprendizagem dos estudantes avaliados e traça 

uma relação entre esses resultados e uma série de 

informações contextuais. As médias de desempe-

nho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente 

com as taxas de aprovação, reprovação e abando-

no, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
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TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES (TCT)

A Teoria Clássica dos Testes (TCT) faz referência, 

simplesmente, à soma do acerto dos itens por um 

estudante. Esse cálculo é próximo às notas dadas 

por avaliações internas realizadas na e pela es-

cola, o que permite que os resultados sejam mais 

facilmente assimilados. No contexto da avaliação 

educacional, os resultados provenientes da TCT 

apresentam o percentual de acertos em relação 

ao total de itens do teste, bem como a relação de 

acertos para cada descritor avaliado.

TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM (TRI)

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) atribui ao de-

sempenho dos estudantes, em vez de uma nota, 

uma proficiência. Essa metodologia leva em con-

sideração uma modelagem estatística capaz de 

determinar um valor/peso diferenciado para cada 

item que o estudante respondeu no teste, o que 

torna possível estimar o que ele sabe fazer, de 

acordo com os itens respondidos corretamente. 

Para o cálculo da proficiência do estudante, a TRI 

leva em conta três parâmetros dos itens: (a) o grau 

de dificuldade, (b) a capacidade de discriminação 

e (c) a probabilidade de acerto ao acaso. O primei-

ro parâmetro tem como base o nível de exigência 

do item para que seja respondido corretamente; o 

segundo parâmetro diz respeito à capacidade de 

o item discriminar, entre os estudantes avaliados, 

aqueles que desenvolveram as habilidades ava-

liadas daqueles que ainda não as desenvolveram; 

por fim, o terceiro parâmetro busca identificar os 

acertos estatisticamente improváveis, que serão 

considerados acertos ao acaso (“chute”) e excluí-

dos do cálculo da proficiência.

TESTE

O teste é um instrumento de avaliação destinado 

a descrever o grau ou a quantidade de aprendiza-

do sob condições uniformes e padronizadas. Todo 

teste de uma avaliação externa em larga escala é 

composto por itens, os quais devem ser elabora-

dos a partir de critérios iguais e respondidos pelos 

estudantes sob as mesmas condições.
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