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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Partindo do conceito de Educacao Inclusiva como o respeito e o reconhecimento do direito de 

todos a educagao, este trabalho investigou as eoncepgoes de duas professoras da rede regular 

de ensino, uma educadora da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e da 

Coordenadora da Educagao Inclusiva que atua na Secretaria de Educacao do municipio de 

Cajazeiras/PB, sobre a formagao do professor na perspectiva da Educagao Inclusiva. Nesta 

pesquisa a atengao e centralizada no papel do professor, na sua fala e na sua pratica, 

sobretudo, na necessidade de se pensar na sua formagao, nao mais, dentro dos modelos 

tradicionais, que o coloca como mero executor de manuais. Esta nova perspectiva busca a 

autonomia docente e discente, atraves do dialogo, da reflexao da propria pratica e da 

construgao coletiva do conhecimento. Para tanto, buscou-se trazer essa discussao para o 

contexto local, objetivando investigar, atraves da pesquisa os principais aspectos relacionados 

a formagao do educador. Foram feitas entrevistas e os dados transcritos foram submetidos a 

analise de conteudo, Professoras e coordenadora convergem sobre varios aspectos da inclusao 

escolar na cidade, principalmente no que se refere a formagao do professor para atuar com 

alunos deficientes; na necessidade de uma formagao continuada que atenda aos anseios da 

inclusao; reconhecem a importancia da troca de experiencias entre o professor da sala regular 

com o profissional do AEE. Alem disso, dao enfoque a falta de preparagao das escolas da rede 

municipal de ensino para atender as perspectivas da inclusao e auxiliar no trabalho docente. 

As principais dificuldades detectadas para a realizagao da inclusao referiram-se a falta de 

formagao especializada e de apoio tecnico no trabalho com alunos inseridos nas classes 

regulares. 

Palavras-chave: Educagao Inclusiva. Educador. Formagao. 



Based on the concept of Inclusive Education as respect and recognition of the right of 

everyone to education, this study investigated the concepts of two teachers from the regular 

school system, a teacher's lounge Care Educational Specialist (ESA) and one Coordinator of 

Inclusive Education engaged in the Education Department of the municipality of Cajazeiras/ 

PB, on teacher education from the perspective of Inclusive Education. In this research 

attention is centered on the role of the teacher in his speech and in his practice, especially the 

need to think about your training, not more, within the traditional models, which places it as a 

mere executor of manuals. This new approach seeks autonomy teachers and students through 

dialogue, reflection of the practice and the collective construction of knowledge. Therefore, 

we sought to bring this discussion to the local context, in order to investigate, through 

research the main aspects related to teacher education. Interviews were conducted and 

transcribed data were subjected to content analysis. Teachers and coordinator converge on 

various aspects of school enrollment in the city, especially as regards the education of 

teachers to work with students with disabilities, the need for continuous training that meets 

the aspirations of inclusion, recognize the importance of exchanging experiences between the 

regular classroom teacher with professional ESA. Moreover, they focus the lack of 

preparation of municipal schools to meet the educational prospects of inclusion and assist in 

teaching. The main difficulties found to carry out the inclusion referred to the lack of 

specialized training and technical support in working with students placed in regular classes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. INTRODUCAO 

Discutir termos como Educagao Especial, Educagao Inclusiva ou necessidades 

educacionais especiais, pode sugerir, atualmente, uma tematica ja bastante debatida, senao, 

tornados como cliches. Entretanto, destaco que ha muito ainda que se discutir dentro dessa 

tematica, sobretudo, quando nesta e inserida a formagao do professor para atuar com esse 

publico e inseri-lo no contexto educacional, possibilitando-lhe um ensino de qualidade. 

No cerne desse debate em que esta a formagao do educador como articuladora de uma 

pratica educativa pautada no conceito de educagao, como direito de todos os individuos, 

independentemente de sua condigao social, fisica, cultural, linguistica ou qualquer outra 

especificidade. Nesse sentido, propomos tratar a tematica da formagao do educador como 

discussao fundamental no processo de inclusao do aluno deficiente, buscando envolver tal 

tematica no debate da educagao inclusiva e tendo como objetivo principal, a investigagao 

acerca dos principais aspectos relacionados a formagao do educador na perspectiva da 

Educagao Inclusiva, referente a pratica educativa com alunos deficientes, bem como, a de 

compreender o processo de inclusao desses alunos no contexto local. 

O trabalho que se segue, relaciona o campo da Educagao Especial com seus sujeitos 

historicamente marcados pelos ditames da exclusao, do abandono e da negagao dos seus 

direitos. E partindo dessa realidade que, para esses sujeitos, a educagao se constitui como 

caminho para o rompimento com esse contexto excludente, assim como, reconhece o papel da 

escola como lugar essencial a sua formagao de pessoa cidada. Entretanto, mesmo partindo de 

um contexto onde as novas tecnologias exigem formas de ensinar mais participativa, a escola 

ainda se encontra presa a um ensino elitista e a praticas homogeneizadoras que nao responde 

aos novos anseios e realidade. 

E nessa discussao que chamamos a atengao para o papel do professor, para sua fala e 

sua pratica, pois quando esta se da a partir do respeito ao educando, a sua historia e ao seu 

saber a sala de aula passa a ser lugar de formagao da cidadania e construgao coletiva de 

conhecimento. Dai a necessidade de se pensar na formagao do educador nao mais dentro dos 

modelos tradicionais, colocando-o como mero executor de manuais, mas como espago de 

reflexao de sua pratica educativa, de autonomia e de dialogo. 



12 

No primeiro capitulo desta pesquisa, encontra-se a trajetoria historiea da inclusao 

escolar no Brasil e no mundo, destacando o percurso percorrido que proporcionaram a 

introducao da atual politica educacional de inclusao para as pessoas com deficiencia na rede 

regular de ensino. Nessa perspectiva, buscou-se analisar o percurso da educagao inclusiva no 

mundo e, especialmente no Brasil, trazendo aspectos relacionados ao Estado da Paraiba, com 

o proposito de compreender o modo de como foi implantada essa modalidade educacional, 

observando a trajetoria de lutas, detectando os principais pontos que marcaram a historia 

desse segmento, alem de identificar algumas instituigSes que defendem e apoiam a igualdade 

de direitos desses alunos, bem como a propagagao da educagao, que precede as polfticas 

inclusivas. 

Ressalta-se tambem a trajetoria da Educagao Especial a Educagao Inclusiva, como 

mais uma etapa de lutas e conquistas alcangadas. Nesse sentido, a educagao inclusiva tomou 

rumos importantes e passou a ser discutida e implementada no Brasil e no mundo. 

No segundo capitulo, descreve-se os avangos dessa politica educacional no Brasil, 

mostrando dados da pesquisa que demonstram aumentos crescentes no indice do numero de 

matriculas na rede regular de ensino de pessoas com deficiencia. Aborda-se, na continuidade, 

o papel da escola como ambiente propfcio a Inclusao, e consequentemente a aprendizagem, 

onde estes deverao acontecer de forma que a pessoa com deficiencia tenha oportunidades de 

participar e de se relacionar com todo o ambiente escolar. Assim a escola deve acompanhar as 

mudangas propostas pela educagao inclusiva, demonstrando alem de melhor qualidade de 

ensino, o respeito e a abertura a diversidade, acolhendo as diferengas e considerando a 

limitagao dos educandos, sejam eles deficientes ou nao. 

Neste mesmo capitulo descreve-se tambem, as consideragoes pertinentes a 

formagao do educador, centrando a discussao na importancia e na necessidade de uma 

formagao docente que respeite a autonomia deste, tornando-se, dessa forma, em espago de 

construgao de saberes. Evidenciando a importancia de uma formagao que corresponda as 

perspectivas da Inclusao. Embora, seja esta ainda uma tematica bastante complexa. 

Por fim, no terceiro capitulo, revela-se a pesquisa de campo, constituida pela analise 

dos dados, onde e apresentado objeto de estudo e elencadas as ideias contidas nas entrevistas, 

realizadas com as Educadoras e a Coordenadora da Educagao Inclusiva, da rede municipal de 

ensino de Cajazeiras/PB, onde se propuseram a responder as perguntas sobre a formagao do 

professor na perspectiva da Educagao Inclusiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. PRESSUPOSTOS HISTORICOS E TEORICOS DA EDUCACAO 

INCLUSIVA NO MUNDO 

2.1 Percurso Historico da Educacao a Educacao Inclusiva 

2.1.1 Educagao e o surgimento das escolas 

E necessario usar de diversidade para falar sobre educagao, pois, nao ha uma forma 

unica ou um modelo exclusivo de ensino. Basta dizer que a escola nao e o unico lugar onde a 

educagao acontece e o ensino escolar nao e sua pratica singular, nem de uso exclusivo do 

professor. De acordo com Brandao (2005), a educagao existe de formas diferentes em 

diversos mundos. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o 

saber e o dominio sobre o saber como armas que destacam a desigualdade social. 

O mesmo autor destaca que, 

No entanto, pensando as vezes que age por si proprio, livre e em nome de 
todos, o educador imagina que serve ao saber e a quem ensina, mas, na 
verdade, ele pode estar servindo a quem o constituiu professor, a fim de usa-
lo, e ao seu trabalho, para os usos escusos que ocultam tambem na educagao 
- nas suas agendas, suas praticas e nas ideias que ela professa - interesses 
politicos impostos sobre ela e, atraves de seu exercfcio, a sociedade que 
habita. (BRANDAO, 2005, p. 11,12). 

A educagao auxilia no processo de formar tipos diferentes de homens e por estar no 

cotidiano das pessoas, ela nao existe apenas onde ha escola, mas por toda parte pode haver 

estruturas sociais de transferencia de saber de uma geragao a outra. Pois, segundo Brandao 

(2005) a vida transporta principios de uma especie para outra dentro da historia da natureza, e 

de uma geragao de viventes para outra, porque e atraves desses principios que a propria vida 

aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser. Assim sendo, a educagao 

aprende com o homem a continuar o trabalho da vida. 

Dando prosseguimento a reflexao sobre educagao feita por Brandao, (2005), este autor 

busca nos animais exemplos sobre o modo de aprender ao relatar que os bichos do mundo 

aprendem de dentro para fora com as armas naturais de seu proprio instinto. Mais do que isso, 

eles aprendem a conviver com a especie observando a conduta de outros animais iguais e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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experimentando, por conta propria, repetir essas eondutas. Nao sao raros os bichos cujos pais 

da geragao criam situacoes para testar os filhotes. Esta provazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e uma especie de treino onde os 

pequenos devem repetir os atos de aprendizagem que garantam a sua sobrevivencia. Um 

classico exemplo e a mae passaro, que um dia expulsa o filhote do ninho para que ele crie 

coragem de realizar seu primeiro voo. 

Ja com relacao ao ser humano, Brandao (2005) demonstra que a educagao passa a ser 

mais complexa devido ultrapassar o campo dos instintos, integrando a cultura, as relagoes 

sociais, alem da capacidade humana de auto superagao. Ele vai elucidar suas ideias ao 

afirmar que na especie humana a educagao se instala em uma autoridade propriamente 

humana de trocas: de intengoes, de padroes de cultura e de relagoes de poder. Entretanto, a 

seu modo, a educagao realiza no homem o trabalho da natureza de faze-lo evoluir e torna-lo 

mais humano. A crianga, por exemplo, ve, entende, imita e aprende com a sabedoria que 

existe no proprio gesto de executar qualquer agao, e entao, ocorre a educagao, pois ela aparece 

sempre que ha relagoes entre pessoas e intengoes de ensinar e aprender. 

Conforme Brandao (2005), mesmo em algumas sociedades primitivas surgiu a 

necessidade de "saber" e de "ensinar, a saber,", neste momenta comegou o movimento em 

que a educagao vira o ensino, que inventa a pedagogia. O ensino formal e o momenta em que 

a educagao se sujeita a pedagogia que vem a ser "a teoria da educagao". Dessa forma, o 

ensino passa a criar situag5es proprias para o seu exercfcio, produzindo regras, estabelecendo 

metodos e constituindo educadores especializados. E quando enfim, aparecem as escolas, os 

alunos e o professor. 

Os estudos mais recentes da historia tern indicado que a palavra escrita 
parece ter surgido em sociedade-estado enriquecidas e com um poder muito 
centralizado, como entre os egipcios ou entre os astecas. Ela teria aparecido 
primeiro sendo usada pelos escribas, para fazer a contabilidade dos bens dos 
reis e faraos. So mais tarde e que foi usada tambem pelos poetas para 
cantarem as coisas da aldeia e de sua gente. Assim tambem a educagao. Por 
toda a parte onde ela deixa de ser totalmente livre e comunitaria (nao escrita) 
e e presa na escola, entre as maos de educadores a servigo de senhores, ela 
tende a inverter as utilizagoes de seus frutos (BRANDAO, 2005, p. 33 -34). 

Sendo assim, nas sociedades primitivas e ate os dias de hoje, a educagao escolar ajuda a 

separar o nobre do plebeu, como se fosse um ponto terminal na escala de invengao dos 

recursos humanos de transferencia do saber de uma geragao a outra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Brandao (2005), a escola primaria surge em Atenas por volta do ano 600 

antes de Cristo, Antes dela, havia locais de ensino, onde os interessados aprendiam a fixar os 

negocios atraves de sfmbolos. So depois da invengao da escola de primeiras letras e que o seu 

estudo, pouco a pouco foi se incorporando a educagao dos meninos ricos. Surgem entao em 

Atenas as "lojas de ensinar", nao muito diferente das outras existentes no mercado. Nelas, um 

mestre, considerado miseravel, era reduzido ao dever de lecionar as primeiras contas e letras. 

O menino escravo nao tinha acesso a essa escola, apenas tratava do trabalho que era obrigado 

a executar. O menino nobre, porem, passava rapidamente por ela e era encaminhado aos 

lugares onde a educacao grega formava os considerados adultos educados. 

Durante toda a antiguidade o unico curso tecnieo entendido como uma formagao que 

apontava para um oficio, era a medicina. Os arquitetos ou engenheiros nao possufam escolas 

tecnicas. Tais como ferreiros e artesaos, eles aprendiam o oficio de maneira simples e direta, 

atraves do convfvio com alguem experiente na profissao. Mais tarde, sob a influencia dos 

filosofos Socrates e Epicuro e que a educagao comega a ser pensada como formadora de 

espirito. (BRANDAO, 2005). 

Complementando o pensamento de Brandao, Aries (1981) defende a concepgao de que 

somente apos o seculo XV e que o colegio como instituigao de ensino em toda sua estrutura 

ffsica, composto por um corpo docente, com disciplina, salas numerosas e pessoas com idades 

entre oito e quinze anos, foi transformado em instituigao indispensavel a sociedade, pois ate 

entao, a educagao era reservada apenas para os clerigos. Com esse novo modelo educacional 

vai se formando a concepgao de educagao voltada para capacitagao humana. 

Neste mesmo periodo, na Italia, foi iniciada a divisao desse publico em grupos que 

eram divididos de acordo com a capacidade intelectual, e eram colocados sob a diregao de um 

so mestre, onde bem mais tarde, ao longo do seculo, na Inglaterra, passou-se a determinar um 

professor especial para cada um desses grupos que eram mantidos em locais comuns. Foi a 

partir dessas duas formas apresentadas, segundo Aries (1981), que se criou a estrutura 

moderna de classe escolar que temos conhecimento atualmente. 

[...] Algumas vezes havia uma coincidencia entre a idade e o grau, mas nem 
sempre, e, quando havia contradigao, a surpresa era pequena, e, muitas vezes 
nenhuma. Na realidade, prestava-se mais atengao ao grau do que a idade. No 
inicio do seculo XVII, a classe nao possuia a homogeneidade demografica 
que a caracteriza desde o fim do seculo XIX, embora se aproximasse 
constantemente dela. As classes escolares que se haviam formado por razoes 
nao demograflcas serviriam gradualmente para enquadrar categorias de 
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idades nao previstas de infcio [...] (ARIES, 1981, p. 172-173). 

Concernente ao Brasil, Ghiraldelli (2006), afirma que foi com a vinda da Corte 

portuguesa para o Brasil, em 1808, que o ensino basicamente comecou a se modificar de 

forma mais intensa. Uma vez que, surge uma serie de cursos, tanto profissionalizantes em 

nivel medio como em nivel superior, bem como militantes, foram criados para toraar o 

ambiente realmente parecido com o que teria de ser a Corte. 

O ensino no Imperio foi estruturado em tres niveis: primario, secundario e 
superior. O primario era a "escola de ler e escrever", que ganhou um 
incentivo da Corte e aumentou suas disciplinas consideravelmente. O 
secundario se manteve dentro do esquema das "aulas regias", mas ganhou 
uma divisao em disciplinas [...] (GHIRALDELLI, 2006, p.28). 

Outorgada a primeira Constituicao de 1824 por D. Pedro I , essa carta constitucional 

tinha um topico em relacao a educagao. Onde de acordo com a mesma, o Imperio deveria 

possuir escolas primarias, ginasios e universidades. (GHIRALDELLI, 2006). 

Em contrapartida, Brandao reforga que atualmente a educagao do homem existe por 

toda a parte e, muito mais do que a escola, e o resultado da agao do meio sociocultural sobre 

os seus compartes. A educagao e feita tambem atraves do convivio de viver e conviver. A 

escola, independente de sua qualidade, e apenas um lugar e um momenta provisorio para a 

educagao acontecer. Sendo assim, a comunidade e quem responde pelo trabalho de fazer com 

que tudo o que pode ser vivido e aprendido seja ensinado com a vida e com a aula ao 

educando. 

Portanto, na visao deste autor: 

Toda a estrutura da sociedade esta fundada sobre codigos sociais de inter-
relagao entre os seus membros e entre eles e os de outras sociedades. Sao 
costumes, principios, regras de modos de ser as vezes fixados em leis 
escritas ou nao. A educagao e, assim, o resultado da consciencia viva duma 
norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da familia, duma 
classe ou duma profissao, quer se trate dum agregado mais vasto, como um 
grupo etnico ou um Estado (BRANDAO, 2005, p. 74 - 75). 

Sendo assim, a educagao escolar nao e algo isolado da sociedade. Ela faz parte de 

uma engrenagem que move a organizagao social, desde a sua origem. Nesse sentido todos os 

seus avangos e melhoras visam o crescimento da humanidade e da ciencia, tendo geragoes 

mais capacitadas e que estas nao dependam apenas de seu desenvolvimento tecnologico. E 

necessario acreditar que o ato humano de educar exista tanto no trabalho pedagogico que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ensina na escola quanta no ato politico que luta na rua por um outro tipo de escola, para um 

outro tipo de mundo. 

2.1.2 Breve Historico da Educagao inclusiva 

Apos verificar que na historia da educacao a mesma tem um formato para receber 

apenas pessoas "ditas normals", excluindo aqueles que nao se enquadravam nesta estrutura 

como as pessoas com deficiencia. Nesse sentido, para se entender o contexto educacional do 

indivfduo com deficiencia, e preciso, antes, conhecer os contornos e entornos desse processo, 

passando desde a segregacao e marginalizacao as lutas de reivindicagao por seus direitos. E 

conhecendo um pouco dessa historia que mais clara torna-se a trajetoria social e educacional 

das pessoas com deficiencia. Assim como Neves, neste trabalho entende-se que: 

O silencio historiografico tambem e uma forma de exclusao e de negacao do 
direito a memoria. Resgatar sua historia e nao permitir que sua trajetoria de 
luta por participagao social e efetivagao de direitos se perca no tempo, 
valorizando sua cultura e suas experiencias enquanto seres humanos e 
enquanto comunidade. Ter a HistoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA registrada e valorizada e um direito, e 
um legado para geracoes futuras, e dar pistas de como se construiu sua 
identidade, seus valores e seu sentimento de grupo em torno de uma historia 
e de um passado em comum. (NEVES, 2009, p. 1). 

Partindo da leitura de Lacerda (1998), inicio esse percurso historico passando pela 

Antiguidade e boa parte da Idade Media onde os deficientes eram considerados nao dotados 

de inteligencia e por isso inferiores, sendo segregados e marginalizados, quando nao mortos e 

abandonados a propria sorte. Fonseca (1987, p. 9), a respeito desse perfodo, diz que a 

"perspectiva da deficiencia andou sempre ligada a crengas sobrenaturais, demoniacas e 

supersticiosas". Numa epoca fortemente marcada pelos preceitos religiosos, Mazzotta afirma 

que: 

A propria religiao, com toda sua forga cultural, ao colocar o homem como 
"imagem e semelhanga de Deus", ser perfeito, inculcava a ideia da condigao 
humana como incluindo perfeigSo fisica e mental. E nao sendo "parecidos 
com Deus", os portadores de deficiencias (ou imperfeigoes) eram postos a 
margem da condigao humana. (MAZOTTA, 1999, p. 16). 

Lima (2006) diz que a educagao inclusiva e a educagao que se amplia para todas as 

pessoas. A educagao inclusiva traga um caminho para que as varias praticas educativas, 

sociais e interpessoais sejam repensadas e refletidas, de modo que sejam modificadas. 
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Para Bruno (2006) a educagao inclusiva deve ter como ponto de partida o cotidiano: o 

coletivo, a escola e a classe comum, onde todos os alunos com necessidades educativas, 

especiais ou nao, precisam aprender, ter acesso ao conhecimento, a cultura e progredir no 

aspecto pessoal e social. 

Conforme Gaio e Meneghetti (2004) a inclusao escolar envolve, basicamente, uma 

mudanca de atitude face ao outro: que um individuo nao e mais um ser qualquer, com o qual 

convivemos um certo tempo, maior ou menor, de nossas vidas. O outro e alguem essencial 

para a nossa constituicao como pessoa e dessa alteridade e que subsistimos, e e dela que vem 

o senso de justica, a garantia da vida compartilhada. 

De acordo com Bruno (2006) o conceito de inclusao aponta para a necessidade de 

aumentar o debate sobre diversidade. Isso implica em compreender as diferencas individuals, 

as especificidades do ser humano e as diferentes situagoes vividas, tanto na realidade social 

como no ambiente escolar. Para que isso acontega, e necessario que essa discussao passe pela 

reflexao sobre os conceitos construidos acerca dos alunos com deficiencias, inclusos no 

imaginario social e impregnados na pratica pedagogica que esta centrada nas limitagoes e nas 

dificuldades, que muitas vezes se encontram presentes nas escolas. 

Sendo assim, entende-se que a inclusao procura destacar formas de interagao positivas e 

apoio as dificuldades dessas pessoas, tendo como base a escuta dos alunos, dos pais e da 

comunidade escolar. E importante que seja observado o interior da escola para que se torne 

possivel compreender quais seriam as reais dificuldades que os alunos com necessidades 

especiais encontram. 

De acordo com Bruno (2006), a deficiencia e considerada um fenomeno humano 

individual e social que e determinado, em partes, pelas representagoes socioculturais de cada 

comunidade, em diferentes geragoes, e pelo nivel de desenvolvimento cientifico, politico, 

etico e economico dessa sociedade. As raizes historicas e culturais do fenomeno deficiencia 

sempre foram marcadas por forte rejeigao, discriminagao e preconceito. A literatura da Roma 

Antiga relata que as criangas com deficiencia, nascidas ate o principio da era crista, eram 

afogadas por serem consideradas anormais e debeis. 

A Idade Media conviveu com grandes contradigoes e ambivaleneia em 
relagao as atitudes e sentimentos frente a deficiencia. Os deficientes mentais, 
os loucos e criminosos eram considerados, muitas vezes, possuidos pelo 
demonio, por isso eram excluidos da sociedade. Aos cegos e surdos eram 
atribuidos dons e poderes sobrenaturais. No pensamento dos filosofos 
cristaos, a crenga tambem oscilava entre culpa e expiagao de pecados e, 
finalmente, com Santo Tomas de Aquino, a deficiencia passa a ser 
considerada como um fenomeno natural da especie humana (BRUNO, 2006, 
p. 03). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E pereeptfvel que essas contradigoes geravam confusao de sentimentos e atitudes que 

iam da rejeicao extrema passando por piedade e eompaixao e ate a super protegao, fazendo 

com que surgissem assim as acoes de cunho social, religioso e caritativo de protegao e 

cuidados como: hospitais, prisoes e abrigos. 

Conforme Bruno (2006), no Renascimento, com o surgimento das ciencias, as 

concepgoes racionais comegavam a buscar explicagoes para as causas das deficiencias, que 

foram consideradas do ponto de vista medico como doengas de carater hereditario, males 

fisicos ou mentais. 

Gaio e Meneghetti (2004) relata que e sob a influencia da valorizagao do 

conhecimento cientifico que se tem, na ultima metade do seculo XIX, um periodo fertil de 

realizagoes no campo da educagao no municipio da Corte brasileira, com a criagao da 

Inspetoria Geral da Instrugao Primaria e Secundaria do Municipio da Corte (1854), a 

reformulagao dos estatutos da Academia de Belas Artes (1955), entre outros. E exatamente 

nesse periodo que ocorre a fundagao de duas instituigoes publicas para atendimento de 

pessoas com deficiencia: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Institute Benjamin 

Constant) em 1854, e Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional da Educagao dos 

Surdos-Ines), em 1856. 

Mazzota (2005) diz que algum tempo depois da inauguragao desses institutes foram 

instaladas oficinas para a aprendizagem de oficios. Oficinas de tipografia e encadernagao para 

os meninos cegos e de trico para as meninas; oficinas de sapataria, encadernagao, pautagao, e 

douragao para os meninos surdos, no intuito de tornar esses deficientes pessoas produtivas 

para o meio social. 

Por outro lado, alguns autores consideram a implantagao desses dois institutes, um ato 

isolado no que se refere a preocupagao com a educagao das pessoas com deficiencias, pois 

nesse momento nao ha ainda nenhuma legislagao educacional de ambito geral, principalmente 

no que se refere a Educagao Especial. Nessa epoca o que existia era a Constituigao Brasileira 

de 1824 registrando o compromisso com a gratuidade da instrugao primaria a todos os 

cidadaos e com a criagao de colegios e universidades onde seriam ensinados os elementos das 

ciencias, belas-letras e artes. No entanto, o grupo de todos os cidadaos nao incluia a massa de 

trabalhadores, que em sua maioria era escrava, e certamente tambem nao dizia respeito as 

pessoas com deficiencias. 

Historicamente, a educagao de pessoas com algum tipo de deficiencia nasceu de forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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solitaria, expelida e excludente. Ela surgiu com carater assistencialista e terapeutico pela 

preocupacao de religiosos e filantropos na Europa. Mais tarde, nos Estados Unidos e Canada, 

surgiram os primeiros programas para prover atengao e cuidados basicos de saude, 

alimentagao, moradia e educagao dessa parcela da populacao, ate entao marginalizada e 

abandonada pela sociedade. 

As primeiras iniciativas para a educacao de pessoas com deficiencias surgiram na 

Franca em 1620, com a tentativa de Jean Paul Bonet de ensinar a falar. Foram 

fundadas em Paris as primeiras instituicoes especializadas na educacao de pessoas 

com deficiencia: a educagao de surdos com o abade Charles M. Eppe, que criou o 

metodo dos sinais para a comunicacao com surdos. O Instituto Real dos Jovens 

Cegos, em Paris, fundado por Valentin Hauy, em 1784, destinava-se a leitura tar.il 

pelo sistema de letras em relevo. Mais tarde, em 1834, Louis Braile criou o sistema 

de leitura e escrita por caracteres em relevo, denominado sistema braile, abrindo 

perspectivas de comunicacao, educacao e independencia para as pessoas cegas 

(BRUNO, 2006, p. 03). 

Conforme Bruno (2006) as primeiras iniciativas para a educagao de pessoas com 

deficiencia mental foram do medico frances Jean Marc Itard, no seculo XIX, que sistematizou 

um metodo de ensino inspirado na experiencia do menino selvagem de Ayeron (sul da 

Franga), que consistia na repetigao de experiencias positivas. A primeira instituigao publica 

para a educagao de criangas com deficiencia mental foi residential, fundada pelo medico 

frances Edward Seguin, que criou um metodo educacional originado da neurofisiologia que 

consistia na ufilizagao de recursos didaticos com cores e musicas para despertar a motivagao e 

o interesse das criangas deficientes. 

Bruno (2006) afirma que na segunda metade do seculo XIX e initio do seculo XX, as 

escolas especiais se espalharam por toda a Europa e Estados Unidos. A educagao especial 

surgiu sob o enfoque medico e clinico, com o metodo de ensino para criangas com deficiencia 

mental, criado pela medica italiana Maria Montessori, no initio do seculo XX. O metodo 

Montessori, inspirado na rotina diaria e na agao funcional, fundamenta-se na estimulagao 

sensorio-perceptiva e auto-aprendizagem. Emprega rico e variado material didatico como: 

blocos, cubos e barras em madeira, objetos variados e coloridos, material de encaixe e 

seriagao, letras grandes em lixa e outros. O metodo Montessori foi mundialmente difundido e 

ate hoje e utilizado, inclusive no Brasil, na educagao pre-escolar de criangas sem qualquer 

deficiencia. 

Em meados do seculo XX, surgem as associagoes de pais de pessoas com deficiencia 

fisica e mental na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, sao criadas a Pestalozzi e a APAE, 

destinadas a implantagao de programas de reabilitagao e educagao especial. Em decorrencia 

do avango cientffico, as causas e origens das deficiencias foram investigadas e esclarecidas na 

http://tar.il
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segunda metade do seculo XX, rompendo assim com a visao mistica e maniqueista entre o 

bem e o mal provenientes da Idade Media. Embora esses avangos tenham colaborado para a 

compreensao da deficiencia como condigao humana e expressao da diversidade entre os 

homens e natureza, os preconceitos continuam fortes. (BRUNO, 2006). 

Segundo Gaio e Meneghetti (2004) na decada de 1940, a Constituigao Brasileira de 

1946 explicita a proibigao de cobranga de impostos a instituigoes de educagao ou de 

assistencia social desde que suas rendas sejam aplicadas integralmente no pais para os 

respectivos fins. A educagao passa a ser entendida como direito de todos, dada no lar e na 

escola, devendo inspirar-se nos principios e ideias de solidariedade humana. 

Assim, e fundada, em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, a prirneira Associagao de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que vai se desenvolver ocupando "o espago vazio 

da educagao especial como rede national". A partir de iniciativas pessoais e privadas, esta 

instituigao apresenta-se a sua fundagao como "instituigao privada que busca atender as 

necessidades da educagao especial publica" (GAIO e MENEGHETTI apud SILVA, 1995, p. 

36), propondo-se a escolarizagao das criangas, que nao estava ocorrendo de modo satisfatorio 

da rede de ensino. 

A APAE e idealizada tendo como parametro a organizagao da National Association for 

Retarded Children dos Estados Unidos da America, que consistia em uma associagao de 

assistencia a criangas excepcionais. Desde a criagao da Apae ha a preocupagao de seguir um 

modelo de associagao que se desenvolva em rede nacional, com a caracterizagao initial de um 

manifesto em prol da crianga excepcional (GAIO e MENEGHETTI, 2004, apud SILVA, 

1995). 

Assim, a idade contemporanea e marcada pelo paradigma da cientificidade, do 

psicologismo, da valorizagao dos testes quantitativos, do treinamento sensorial e motor. A 

Declaragao dos Direitos Humanos (1948) vem assegurar o direito de todos a educagao 

publica, gratuita. Essas ideias, reforgadas pelo movimento mundial de integragao de pessoas 

com deficiencia, defendiam oportunidades educacionais e sociais iguais para todos, 

contribuindo fortemente para a criagao dos servigos de educagao especial e classes especiais 

em escolas publicas no Brasil. 

Assim vai se desenhando os contornos da educagao inclusiva no Brasil ate chegar a 

leis mais atuais. Para Bruno (2006) um passo importante e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educagao Nacional de 1961, pois: 
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Surge, dessa forma, uma politica nacional de educacao, ancorada na Lei N° 4. 024/61 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDB), com a recomendacao de 

integrar, no sistema geral de ensino, a educacao de excepcionais, como eram 

chamadas na epoca as pessoas com deficiencias. A politica educacional brasileira na 

decada de 80 teve meta a democratizacao mediante a expansao do ensino com 

oportunidade de acesso das minorias a escola publica. A educagao de criancas com 

deficiencias na escola comum ganhou forca com o desenvolvimento nacional de 

defesa dos direitos das pessoas com deficiencias, que pregava a passagem do modelo 

educacional segregado para a mtegracao de pessoas com deficiencias na escola, no 

trabalho e na comunidade, tendo em vista a igualdade e justica social. (BRUNO, 

2006, p. 03). 

Para Bruno (2006) foi por meio desse mecanismo democratico, que foi fundado na 

politica de descentralizacao das agoes, que sao criados os conselhos estaduais, municipals e 

associacoes de defesa dos direitos, integrando representantes dos diferentes setores: saiide, 

educagao, justiga e agao social, trabalhos, transportes e comunidade, tendo em vista a 

forrnulagao de politica integrada de desenvolvimento humano. No ambito da educagao infantil 

e especial, a democratizagao do ensino traz consigo o conceito de educagao como direito 

social, passando do modelo medico do cuidar, do clinico e terapeutico para a abordagem 

social e cultural que valoriza a diversidade como forma de aprendizagem, de fortalecimento e 

modificagao do ambiente escolar e da comunidade para a promogao da aprendizagem. Nesse 

enfoque sociologico, o meio ambiente inadequado e a falta de condigoes materials sao 

tambem fatores produtores de limitagao e determinantes do fracasso escolar. 

Porem, os caminhos e formas para implementar projetos e agoes praticas 

contemplando as necessidades especificas e educativas que garantam uma educagao 

verdadeiramente inclusiva ja comegam a ser debatidos e construidos por muitas escolas e 

professores. Esse papel social deve ser desempenhado pela escola e assumido integralmente 

pelos orgaos competentes pelas agoes nos municfpios para garantir o acesso, a permanencia e 

a qualidade da educagao oferecida a todas as criangas desde a educagao infantil. 

2.1.3 Complexos da Educagao Especial e sua Insergao na Paraiba 

Conforme Batista (2006) a escola especial foi criada para substituir a escola comum no 

atendimento a alunos com deficiencia. Houve um tempo em que se entendia que esses alunos 

nao eram capazes de arcar com o compromisso primordial da escola comum e de serem 

introduzidos no mundo social, cultural e cientffico, a nao ser em condigoes muito especificas e 

fora dessa escola. Entendia-se que esses alunos necessitavani de condigoes escolares especiais 

o que incluia curriculos e ensinos adaptados, numero menor de alunos por turma, professores 
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especial izados e outras condigoes particulares de organizagao pedagogica do processo 

educacional. 

Batista (2006) aponta que concernente a inclusao, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desafio das escolas comuns e 

especiais e o de tornar claro o papel de cada uma, pois uma educagao para todos, nao nega 

nenhuma delas. Cabe a escola especial complementar a escola comum. Se a escola comum 

tern como compromisso difundir o saber universal, certamente tera de saber lidar com o que 

ha de particular na construgao desse conhecimento para alcangar o seu objetivo. Mas ainda 

assim, tera limitagSes naturals para tratar com o que ha de subjetivo nessa construgao com 

alunos com deficiencia. 

Conforme Holanda (2008), educagao para todos e um tema que desafia as escolas de 

ensino regular a receberem as diferengas e estarem sempre prontas a atender as necessidades 

educativas especiais de todos os alunos, sejam elas lingufsticas, cognitivas, culturais, etnicas e 

de genero. Deixar de fora alunos, seja por dificuldade de aprendizagem, diferengas de etnia, 

deficit intelectivo, social, psicologico ou por qualquer outra diferenga, tais atos se tornam 

condigao de exclusao. 

De acordo com Lima (2006) no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao 

Nacional inseriu em seu capitulo V, as bases da Educagao Especial, reafirmando a 

compreensao da Constituigao Federal de 1988, com relagao ao direito de todos a educagao. As 

duas decadas mostraram uma conjuntura social diversa e diferente da que podia ser vista no 

initio da decada de 80. Entretanto, ainda existem algumas interrogagoes que vem perdurando 

ao longo do tempo. 

A educag&o especial deve acontecer em todas as escolas que proporcionem os niveis, 

etapas e modalidades da educagao escolar antevistos na LDBEN, de modo a oferecer o pleno 

desenvolvimento das potencialidades sensorials, afetivas e intelecruais do aluno, mediante um 

projeto pedagogico que contemple, alem das orientagoes comuns (cumprimento dos 200 dias 

letivos, horas aulas, meios para recuperagao e atendimento do aluno, avaliagao e certificagao, 

articulagao com as familias e a comunidade) um conjunto de outros elementos que admitam 

definir objetivos, conteudos e procedimentos relativos a propria dinamica escolar. E assim 

sendo, a educagao especial devera ocorrer nas escolas publieas e privadas da rede regular de 

ensino, com base nos principios da escola inclusiva. Essas escolas, portanto, alem do acesso a 

matricula, devem assegurar as condigoes para o sucesso escolar de todos os alunos, e o que 

visa a inclusao de todos os que tem necessidades educativas especiais. (BRASIL, 2001). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conforme Batista (2006) o aluno com deficiencia mental, como qualquer outro aluno, 

precisa ampliar a sua capacidade criadora, a habilidade de admitir o mundo e a si mesmo, nao 

apenas superficialmente ou por meio do que o outro pensa. O nosso maior enganozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

generalizar a dotacao mental das pessoas com deficiencia mental em um nivel sempre muito 

baixo carregado de preconceitos sobre a capacidade de como esses alunos progridem na 

escola, e como estao acompanhando os demais colegas. Desse engano deriva todas as agoes 

educativas que desconsideram o fato de que cada pessoa e uma pessoa; que tem antecedentes 

diferentes de formagao, experiencias de vida e que sempre e capaz de aprender e de 

demonstrar um conhecimento. 

Porem, a inclusao de alunos com necessidades educacionais especiais comuns do 

ensino regular, como meta das politicas de educagao, exige influencia mutua constante entre 

professor da classe comum e os dos servigos de apoio pedagogico especializado, sob pena de 

alguns estudantes nao atingirem rendimento escolar satisfatorio. 

Na Paraiba, a historia da educagao especial tem initio na capital Joao Pessoa, no dia 16 

de agosto de 1943, com a criagao do Instituto de Neuropsiquiatria Infantil, atraves de um 

decreto do governo estadual. Ate a data apresentada, nao existia nenhum registro documental 

sobre qualquer iniciativa direcionada a pessoas com algum tipo de deficiencia. (HOLANDA, 

2008). 

Ainda de acordo com Holanda (2008), o movimento para a criagao do Instituto de 

Neuropsiquiatria Infantil em Joao Pessoa, por parte do governo estadual, aconteceu atraves do 

decreto federal (Lei n° 471), para ser executado por todos os estados da federagao brasileira 

em adogao a novas aberturas de consideragao, dignidade e integragao, relativos a pessoa 

especial. Foi pela forga dessa lei que a Secretaria de Saiide do Estado da Paraiba se mobilizou 

para criar um espago de atendimento as criangas excepcionais que, ate entao, eram internas na 

Colonia Juliano Moreira, o manicomio da capital. 

Entretanto, mesmo tendo sido criado em 1943, o Instituto de Neuropsiquiatria Infantil 

de Joao Pessoa ficou inoperante durante 16 anos, periodo em que a entidade so existiu no 

ambito do papel. Na epoca, a lacuna foi justificada pela morosidade da reforma do predio e a 

burocracia organizational, caracteristica da agao governamental. 

O Instituto de Neuropsiquiatria foi criado para funcionar em regime de internato e 

tinha como finalidade oferecer atendimento medico e psicopedagogico, propondo educagao e 

reabilitagao para as criangas deficientes mentais que, ate entao, encontravam-se nos 
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manicomios da cidade, misturados a adultos e expostos aos mais diversos tipos de tratamento, 

inclusive abuso sexual. 

Os primeiros deficientes absorvidos pelo Instituto de Neuropsiquiatria Infantil eram 

criangas e adolescentes que estavam reclusos na Colonia Juliano Moreira, e cujo 

tratamento recebido era especificamente medico, junto aos adultos, sem que lhes 

fosse direcionada qualquer atividade educativa e social. Essa condigao, inerente aos 

manicomios, era agravada com o abuso sexual que sofriam as criangas deficientes. 

(HOLANDA, 2008, p. 18). 

O Instituto de Neuropsiquiatria em Joao Pessoa, porem, somente funcionou por doze 

anos. Sua extincao ocorreu devido a exigencia de transicao que foi feita a Secretaria de Saiide 

passando toda a responsabil idade legal para a Secretaria de Educagao do Estado, o que gerou 

desconforto, consequente das incompatibilidades administrativas e politicas das Secretarias do 

Estado da Paraiba. Com a extincao do Instituto, as criangas especiais foram transferidas para o 

Instituto Jesus de Nazare, orfanato da capital. Porem, uma agao de luta e reivindicagao dos 

professores impulsionou a criagao de um setor que ficasse responsavel pela Educagao Especial 

no Estado, a Coordenadoria de Educagao Especial, e conseguiram, consequentemente, a 

criagao da Escola de Educagao Especial, em 1973. (HOLANDA, 2008). 

Em meados de 1957, a educagao especial de Joao Pessoa, ganha a Associagao de Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE que, provavelmente, foi impulsionada pelo Movimento 

APAEANO do Brasil, que surgiu no Rio de Janeiro, em 1955, quando foi fundada a primeira 

APAE. 

Gaio e Meneghetti (2004) dizem que o sucesso das propostas de inclusao e 

consequencia da adequagao do processo escolar a diversidade dos alunos. Quando a escola 

assume que as dificuldades experimentadas por alguns alunos sao resultantes, entre outros, do 

modo como o ensino e ministrado, a aprendizagem nasce e e avaliada. 

De acordo com Mittler (2003) apud Holanda (2006), proporcionar uma politica 

educacional para educar a diversidade foi um compromisso publico assumido pelos gestores 

de todos os estados e Ministros da Educagao do mundo, com o objetivo de implantar 

"Educagao para todos". Esse compromisso foi assumido como ponto alto da conferencia 

realizada em Jomtiem, na Tailandia, organizada na decada de 1990 pela UNICEF, pela 

UNESCO, pelo Programa de Desenvolvimento da Organizagao das Nagoes Unidas, pelo 

Banco Mundial e contou com a participagao de Ministros de Educagao, oficiais de 155 pafses, 

1.500 delegados de organizagoes nao governamentais. Participaram tambem dessa 

conferencia, a midia e seus representantes. Ainda no ano de 1990, em Nova York, os chefes 

do Estado do mundo resolveram renovar seu compromisso, na Reuniao de Cupula sobre a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Crianga. 

O paradigma da inclusao exige novas tendencias, outras habilidades que permitam as 

escolas estarera preparadas para lidar com o processo de inclusao educacional. A escola, 

enquanto espaco de formagao e transformagao do hornem e da sociedade, precisa sair dos seus 

muros enraizados e ter uma nova aparencia para que a inclusao social acontega. Para o ensino 

inclusivo, pressupoe-se ainda uma reflexao em toda a estrutura escolar, revendo-se seus 

movimentos internos, sua gestao, lideranga e formagao e, ao adotar politica inclusiva, a escola 

possa programar orientagao inclusiva. (HOLANDA, 2008) 

Deste modo, e perceptfvel que a escola de orientagao inclusiva esta comprometida com 

o sucesso escolar, com o desempenho academico de cada aluno e deve ter um olhar 

individualizado para os diferentes ritmos de aprendizagem, de modo que a participagao ativa 

acontega, tendo um cuidado permanente com a sombra da exclusao. (HOLANDA, 2008) 

E necessario, para que a proposta da orientagao inclusiva acontega, que a escola 

tradicional, marcada pela exclusao, pela seletividade, pela evasao e pelo fracasso escolar, 

reveja seus conceitos, modelos curriculares, modo de avaliagao e faga um sistematico 

investimento na formagao docente. Pois, de acordo com Holanda (2006), um corpo docente 

bem atualizado nas polfticas e nos paradigmas educacionais vigentes e com bases teoricas 

bem estabelecidas, pode superar as praticas pedagogicas excludentes e absorver quem esta a 

margem do processo ensino-aprendizagem. 

Ensinar e, de fato, uma empreitada complicada e exige dos professores conhecimentos 

novos que muitas vezes contradizem o que lhes foi ensinado e o que utilizam em sala de aula. 

Acredita-se que nao sao os especialistas nem os metodos especiais de ensino escolar que 

garantem a insergao de todos os alunos a escola regular, mas que e necessario um esforgo 

efetivo e coletivo, visando transformar as escolas e aprimorar a formagao dos professores para 

trabalhar com as diferengas na sala de aula. (GAIO e MENEGHUETTI, 2004). 

Em suma, percebe-se ao longo do que foi visto que, colocar o aluno com deficiencia na 

escola regular ou na escola especial e uma polemica que vem desde os primordios da 

educagao especial. As experiencias do periodo da integragao, de colocar alunos com 

deficiencia na escola regular, deixou a marca do descredito e reforgou o preconceito. A partir 

dai, muitas opinioes se firmaram radicalmente numa escolha: pessoas com deficiencia, 

sobretudo os com deficit intelectual, deveriam estar nas escolas especiais. No entanto, o 

advento da inclusao reabriu o debate. 
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Nesse sentido, as discussoes em torno da inclusao tem apresentado duas correntes: 

uma, que se contrapoe as escolas especiais, e outra, que defende a proposta da escola 

inclusiva, ou seja, todas as diferengas devem estar agora nas escolas de ensino 

regular, as escolas inclusivas. (...) Para atenuar o desespero da escola, que tambem 

permeou o paradigma da interacao, e p6r em pratica o processo de inclusao, o MEC 

vem desenvolvendo um panorama de formagao docente que atenda aos desafios para 

que a educagao inclusiva seja uma realidade. Foi langado, atraves da Secretaria de 

Educagao Especial, do Ministerio da Educagao, o Projeto Formagao Docente Educar 

na Diversidade, cujo foco e o aluno com necessidades educacionais especiais 

(HOLANDA, 2006, p. 116-117). 

De acordo com o que foi discutido, nota-se que ha muito ainda a ser feito para que se 

possa caracterizar um sistema como apto a fornecer oportunidades educacionais a todos os 

seus alunos, de acordo com as especificidades de cada um, sem cair em teias da educagao 

especial e suas modalidades de exclusao. Mas, acredita-se que e urgente procurar caminhar na 

direcao certa. 

O atendimento educacional especializado nao deve ser um exercfcio que tenha como 

alvo o ensino escolar especial ajustado para desenvolver conteudos academicos, tais como a 

Lingua Portuguesa, a Matematica, dentre outros. Com relaeao a Lfngua Portuguesa e a 

Matematica, o atendimento educacional especializado buscara o conhecimento que permite ao 

aluno a leitura, a escrita e a quantificacao, sem a obrigacao de sistematizar essas nogoes como 

e o objetivo da escola. 

O metodo de edificagao do conhecimento, no atendimento educacional especializado, 

nao e ordenado de fora, e nao e possivel ser planejado sistematicamente, obedecendo a um 

encadeamento rigido e pre-definido de conteudos a serem assimilados. E assim sendo, nao 

persegue a promogao escolar, mesmo porque esse aluno ja esta incluso no ambiente da 

instituigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Conceito e trajetoria da Educagao Especial a Educagao Inclusiva 

De acordo com a LDB 9394/96, atualmente a Educagao Especial e defmida como uma 

modalidade da educagao escolar que perpassa todos os niveis de ensino. De forma geral, se 

configura no conjunto de agoes que subsidiam o processo educacional dos indivfduos que, 

como afirma Mazzotta (1996, p. 11), "apresentam necessidades muito diferentes das da 

maioria das criangas e jovens." E por isso, requerem uma maior atengao e dedicagao por parte 

dos profissionais da educagao e dos setores responsaveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A inclusao no Brasil e garantida por lei, delegada por meio da Consiituigao Federal de 

1988, quando em seu artigo 208, aponta que e dever do Estado o atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiencia, principalmente, na rede regular de ensino. Nesse 

mesmo ano o Governo brasileiro sancionou o Decreto de n° 6.571 de 17 de setembro de 2008, 

que trata do atendimento educacional especializado e que regulamenta o paragrafo unico do 

art. 60 da Lei de Diretrizes de Base (LDB), n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

apresenta a seguinte redaeao: "o poder publico adotara, como alternativa preferential, a 

ampliacao do atendimento ao educando com necessidades especiais na propria rede publica 

regular de ensino". 

Lima (2006), afirma que o termo inclusao, partindo do dicionario Aurelio pressupoe 

uma relacao de pertencimento. "Nos seres humanos, estamos incluidos na sociedade por uma 

relacao de pertencimento, baseada no princfpio da igualdade: ha algo que nos aproxima, que 

nos identifica como pessoas". (Lima, 2006, p 20). 

Ao analisar a trajetoria da educagao especial, faz-se necessario referenciar o 

paradigma da mtegracao e da inclusao, uma vez que, esses modelos educacionais despertam 

muitas polemicas relacionadas aos seus conceitos de incluir e integrar. (Sassaki 1998, apud 

Lima, 2006), aponta a inclusao e a integragao como formas de insergao social, ao mesmo 

tempo mostra que sao conceitos distintos, onde associa a integragao aos anos 1960 e 1970 e 

ao modelo medico entao adotado, que objetivava tornar a pessoa apta para atender as 

demandas do meio social. Concernente ao paradigma da inclusao, este nao aceita segregagao. 

Pois sua meta maior e incluir todos os alunos no ensino regular. 

Em concordancia com Sassaki (2001), Mazotta (2002) menciona que, nas mesmas 

decadas citadas, foram iniciados programas voltados para a integragao escolar da pessoa com 

deficiencia, onde o atendimento, o tratamento e a educagao eram realizados em escolas 

especiais. Assim, o processo de integragao se constituiu como forma de reconhecimento dos 

direitos humanos das pessoas com deficiencia, marcada numa perspectiva de normalizagao. 

Segundo Glat (apud Barbosa, 2006. p.25), como base da integragao, a normalizagao 

busca estabelecer e manter comportamentos e caracteristicas pessoais, nesse sentido a autora, 

trata o principio da normalizagao, esclarecendo que: 

[...] normalizar nao significa tornar o individuo normal ou tentar amenizar as 

diferengas existentes para aproxima-lo do modelo que a. sociedade idealiza, mas 

implica a aceitacao das diferengas inerentes a condigao da deficiencia, e nao a 

normalizagao da deficiencia. (GLAT apud BARBOSA, 2006. p.25). 
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Mediante tantas criticas ao paradigma da integragao, Barbosa (2006), afirma que a 

inclusao vai gradativamente ganhando forga, sendo apoiada por um compromisso firmado por 

varios paises, incluindo o Brasil, que se comprometeu com uma oferta de educagao de 

qualidade para todos, na escola de ensino regular. Uma vez que, de acordo com a autora, a 

inclusao busca eliminar o preconceito e a exclusao atraves da escola para todos que e a escola 

inclusiva. 

Dentro do contexto inclusivo, Lima afirma que tanto a integragao como a inclusao, sao 

formas de insergao social, sendo que a integragao trata as deficiencias como "problema 

pessoal dos sujeitos e visa a manutengao das estruturas institucionais", quanto a inclusao 

"considera as necessidades educacionais dos sujeitos como problema social e institutional, 

procurando transformar as instituigoes". (Lima, 2006, p. 24). 

A partir da mtegracao, podem ser buscadas as bases para uma maior interacao entre 

alunos com deficiencias, alunos sem deficiencias e professores de escolas comuns. 

Contudo, o processo tende a ser mais lento e mais sujeito a retrocessos. A inclusao 

exige medidas mais afirmativas para adequar a escola a todos os alunos, inclusive os 

que apresentam necessidades especiais. (LIMA, 2006, p .24). 

No que cerne ao aspecto educacional, Lima (2006) destaca que o "termo integragao" 

esta relacionado ao ato de compartilhar o mesmo espago que e a sala comum da escola 

comum. Quanto ao termo "inclusao" esta estreitamente ligado ao ato de pertencimento, fazer 

parte daquele grupo, constituir. 

Ainda concernente a "integragao" dentro do contexto inclusivo, Mantoan define que a 

mesma "refere-se mais especificamente a insergao de alunos com deficiencia nas escolas 

comuns, mas seu emprego da-se tambem para designar alunos agrupados em escolas especiais 

para pessoas com deficiencia" [...] (Mantoan, 2006, p. 18). Nesse sentido, o objetivo da 

integragao, "e inserir um aluno ou um grupo de alunos que ja foi anteriormente excluido" 

(MANTOAN, 2006, p. 19). Assim, a inclusao, tem como meta nao deixar ninguem no exterior 

do ensino regular desde a vida escolar. Para tanto, essa autora defende que as escolas 

inclusivas devem propor "um modo de organizagao do sistema educacional que considera as 

necessidades de todos os alunos e que e estruturado em fungao dessas necessidades" 

(MANTOAN, 2006, p. 19). 

Nesse contexto de Educagao Inclusiva Gonzalez comenta que se faz necessario 

tambem compreender o conceito de necessidades educativas especiais para que possamos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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entender como ocorre o processo de inclusao nas escolas de ensino regular. De acordo com 

esse autor conceituar educagao especial e defini-la como o tipo de educagao que requer: 

a) adocao de meios especiais de acesso ao cum'culo, mediante equipamento, 

instalacdes ou recursos especiais, a modificacao do meio fisico ou de algumas 

tecnicas de ensino especializado; b) oferecimento de um curriculo especial ou 

modificado; c) atencao especial a estrutura social e ao clima emocional em que 

ocorre a educagao. (GONZALEZ, 2002, p. 104). 

Gonzalez afirma ainda que, o termo "necessidades educativas especiais" passa a ser 

bastante divulgado a partir de outro documento de grande relevancia internacional, a 

Declaragao de Salamanca (1994), que traz a seguinte contribuigao: 

[...] o termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas criangas 

ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em fungao de 

deficiencias ou dificuldades de aprendizagem. Muitas criangas experimentam 

dificuldades de aprendizagem e, portanto possuem necessidades educacionais 

especiais em algum ponto durante a sua escolarizagao. (UNESCO, 1994, p.06). 

Gonzalez (2002) coloca ainda que para que a Educagao Especial se constituisse, 

dentro do conjunto das Ciencias da Educagao, como disciplina especifica, de carater cientffico 

e pedagogico, foi extremamente longo o percurso. A propria terminologia "Educagao 

Especial" ja esteve ligada a termos como Pedagogia Curativa, Didatica Especial Diferenciada, 

Pedagogia Terapeutica, Corretiva, entre outros. Segundo o autor, o termo "ensino especial" 

surge recomendado pela UNESCO, a partir de 1958: 

[...] como consequencia do grande numero de expressoes que vinham sendo 

empregadas, determinando que a pedagogia especial compreendia tudo aquilo que se 

entende sob o termo instrugao, educagao, definindo-a como aquele setor da 

pedagogia que engloba todo o ensino geral ou profissional destinado aos deficientes 

fisicos ou mentais aos inadaptados socials e a outras categorias especiais de 

criangas. (GONZALEZ, 2002, p.63). 

Segundo Mantoan (2005), a concepgao de atendimento escolar para os alunos com 

deficiencia, no contexto educacional brasileiro, foi se definindo de acordo com a evolugao dos 

servigos oferecidos pela Educagao Especial. Inicialmente com o periodo assistencialista, 

definido por um modelo medico-psicologico incluido no sistema educacional, passando as 

atuais propostas de inclusao escolar desses alunos. Nesse contexto, a definigao de Educagao 

Especial como uma modalidade de ensino encontra-se a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educagao - LDBEN/96, em seu Capitulo V, que delega sobre a Educagao Especial: 

Art. 58. Entende-se por educagao especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educagao escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. (BRASIL, 1996, p. 22). 

Nessa perspectiva a Educagao Inclusiva, tem como paradigma o respeito e o 

reconhecimento das diferengas entre as pessoas, onde busca atender as necessidades e 
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interesses de todos os alunos, sem discriminagao, buscando formar uma sociedade livre do 

preconceito e da desigualdade. Nesse sentido, 

A educagao inclusiva implica na implementagao de politicas publicas na 

compreensao da inclusao como processo que nao se restringe a relagao professor-

aluno, mas que seja concebido como um principio de educagao para todos e 

valorizagao das diferengas, que envolve toda comunidade escolar. (BRASIL. 2007, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p .2 7) . 

Portanto, incluir e necessario e primordial para melhorar as condigoes da escola, de 

modo que nela possa se formar geracoes mais estruturadas e preparadas para viver a vida em 

sua plenitude, com liberdade, sem preconceitos e sem barreiras. Dessa forma, a atengao e 

respeito a essa diversidade se faz urgente a construgao de uma escola mais justa e com 

igualdade de aprendizagem para todos. E nessa condigao que se pode falar em uma escola 

inclusiva. 
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3. A VAN COS DA EDUCACAO INLUSIVA NO BRASIL E A 

FORMACAO DO PROFESSOR COMO AGENTE INCLUSIVO. 

3.1 A van cos da Educagao Inclusiva no Brasil 

O ponto de vista de inclusao em educacao que se costuma adotar refere-se a 

concretizagao de uma educagao para todos e expressa, dentro de um contexto educacional, a 

realizagao de um trabalho pedagogico consciente para alcangar metas e objetivos educacionais 

que maximizem a participagao e minimizem as barreiras a aprendizagem vivenciadas por 

todos os alunos, independentemente de origem etnica, racial, socioeconomica e caracteristicas 

pessoais aceitas ou nao pelo grupo de convivencia. (SANTOS e PAULINO, 2008). 

Gerar a inclusao de deficientes denota, sobretudo, uma mudanga de postura e de olhar 

a cerca da deficiencia. Sugere quebra de paradigmas, reformulagao do sistema de ensino, para 

a absorgao de uma educagao de qualidade, na qual o ingresso, o acolhimento adequado e a 

permanencia sejam garantidos a todos os alunos, independentemente de suas diferengas e 

necessidades. (SANTOS e PAULINO, 2008) 

No Brasil, a proposta de inclusao vem sendo estimulada em diversas escolas e envolve 

desde a educagao infantil ate a educagao superior. Lima (2006) relata os projetos de agoes 

socioeducativas iniciados na decada de 1980 que trouxeram atona a inclusao, 

A decada de 1980 marca o final de um periodo sucessivo de governos militares no 

Brasil. As mudancas no contexto politico e social dao inicio a elaboracao de alguns 

projetos educativos voltados para as camadas populares. Alguns desses projetos 

propunham agoes socioeducativas e culturais para populacoes carentes do meio 

urbano. Paralelamente a essa possibilidade, o quadro educacional no Estado 

apresentava problemas. Os indices de repetencia e evasao escolar eram elevados, e 

as proprias escolas demandavam a criagao de classes especiais para deficientes 

educaveis. (LIMA, 2006, p. 111). 

Em meados da decada de 80, ainda de acordo com Lima (2006), 90% dos alunos das 

classes especiais eram da periferia. A maioria deles tinha uma vida normal na comunidade, 

mas nao conseguiam evoluir na escola. A partir do trabalho de pesquisas e de avaliagoes feitas 

por tecnicos do sistema de ensino, a alfabetizagao tornou-se prioridade para os alunos das 

classes especiais. Na ocasiao, ja se enxergava questoes associadas a inclusao. 

Para Raiga (1993), o acesso de criangas com deficiencia no ensino regular tem sido 

progressivamente expandido, o que ja constitui grande avango. Entretanto, a educagao 

inclusiva tomada como modificagao do ambiente escolar, nos aspectos arquitetdnicos, 
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organizacionais, curriculares e de atitudes, ainda esta em processo de amadurecimento. Sabe-

se que a lei contribuiu para que o pontape inicial fosse dado, contudo, muito ha de se realizar 

para garantir-lhe a efefivagao. 

Defende-se, atraves do movimento educacional inclusivo, que a escola e responsavel 

pela aprendizagem de todos os alunos, cabendo essa responsabilidade, nao somente ao 

professor, mas tambem, a comunidade escolar (educadores, tecnicos, gestores, funcionarios, 

pais, alunos). A proposta e que cada um, dentro de seus papeis sociais, contribua para o 

sucesso do processo, conforme Oliveira (2009). 

Entende-se, porem, que existem dificuldades para o sucesso desse processo educativo 

e que a insuficiencia de pesquisas no campo da educagao inclusiva e uma delas. Lima (2006) 

sugere que essa carencia de pesquisas na area da educagao inclusiva e da educagao especial 

deve ser progressivamente suprida com a modificagao da pratica social em relagao a pessoa 

com deficiencia. No entanto, segundo o referido autor, atualmente, aumentou o numero de 

pesquisadores com interesse pelo tema da inclusao. 

Ao pesquisar inclusao em abordagens desse tipo e necessario ter informacoes sobre 

o sujeito incluido, o que se entende por inclusao, o tipo de qualificacao apresentada 

pelos professores, as condigoes fisicas da escola, se ha atendimento para a crianca 

fora da escola ou dentro do horario das aulas, se o aluno veio da escola especial ou 

nao. Enfim, existem inumeras particularidades a serem observadas no estudo de 

caso, para que seu potencial metodologico seja bem explorado, no ambito da 

educacao inclusiva. (LIMA, 2006, p. 128). 

As experiencias e estudos que aos poucos sao consolidadas em cursos de graduagao e 

pos-graduagao confirmam a necessidade de expor, aos futuros professores e gestores da 

escola, o tema da educagao inclusiva. Para Lima (2006), as demandas crescentes de alunos ou 

profissionais e o aumento da pesquisa na area sao evidencias dessa necessidade. 

Santos e Paulino (2008) dizem que a educagao inclusiva tem importancia fundamental, 

pois, busca, por principio basico, a minimizagao de todo e qualquer tipo de exclusao em 

arenas educacionais e, com isso, elevar ao maximo o grau de participagao, coletiva e 

individual, de seus integrantes. Baseadas nestes ideais democraticos, as propostas inclusivas 

sao revolucionarias, pois anseiam, antes de tudo, uma estrutura social menos hierarquizada e 

excludente, tendo como alicerce o argumento de que todas as pessoas tem o mesmo valor, 

pelo simples fato de serem seres humanos. E que, por isso mesmo, todos precisam ser 

considerados e respeitados em uma maneira unica de existir. 

A educagao inclusiva traz um reforgo para uma educagao diferente, inovadora, que vai 

alem da visao neoliberal de capacitagao. Por meio da convivencia com a heterogeneidade e 
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utiiizando-se de toda a sua riqueza, espera-se ajudar na formagao de pessoas mais cn'ticas para 

decidir e nao para servir. A igualdade entao deixa de ser parecida com homogeneizacao, 

sendo ressignificada, indo alem da garantia ao ingresso e abrindo caminhos para que os 

indivfduos realmente possam fazer suas proprias escolhas, decidir seus proprios rumos. 

(SANTOS e PAULINO, 2008). 

Assim sendo, percebe-se que a educagao inclusiva nao e somente um modismo, ela e 

um movimento mundial com embasamentos solidos em principios elementares de Direitos 

Humanos. O manifesto surgiu com o designio de gerar equidade de oportunidades 

educacionais para todos, tal qual proclama o relatorio da Declaragao de Salamanca -

considerados um dos principais episodios legais da educagao inclusiva, que foi ratificado por 

diversos paises, entre eles, o Brasil. (RAICA, 2006). 

Pensando ainda na relagao de mudanga da educagao tradicional para a inclusiva, 

devemos ressaltar que a educagao, que ate entao era para alguns, passa a ser para todos, 

saindo de uma proposta rigida, para uma proposta mais dinamica e flexfvel. Na perspectiva 

inclusiva, a igualdade de oportunidades e para todos, enquanto na tradicional ha uma barreira 

gerida pela exclusao. 

Contudo, ha de se saber que o processo de inclusao nao e facil e, por isso, tambem e 

desafiador e repleto de possibilidades para os educadores e os educandos. A informagao, a 

formagao de base e o conhecimento especializado constituem, certamente, uma vertente 

significativa dentro desse caminho, afinal, sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e possivel saber se um sujeito e "educavel" ou 

"escolorizavel" depois da sua estimulagao e de intercessoes que aumentem o desenvolvimento 

de novas capacidades e conipetencias, algo que vem ocorrendo em algumas experiencias 

inclusivas. (LIMA, 2006) 

Acreditamos que esta na educagao, sem duvida, a principal ferramenta para a 

transformagao social verdadeira que tanto almejamos. Nos dias de hoje as 

desigualdades sociais e o desrespeito as diferengas sao banalizados em nosso 

cotidiano, e a escola, sem duvida, reflete e reproduz estas relagoes. Desta forma, 

nossa sociedade e, pro conseguinte, nossa escola, esta envoi vida por uma logica que 

determina a exclusao de alguns grupos para o beneficiamento de outros, em 

detrimento dos valores. igualitarios expressos em diversas declaragoes mundiais 

como a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. (SANTOS e 

PAULINO, 2008, p. 11). 

Segundo dados oficiais do Ministerio da Educagao e Cultura (MEC), a partir de um 

documento elaborado pelo Governo denominado de "Politica Nacional de Educagao Especial 

na Perspectiva da Educagao Inclusiva", com base no Censo Escolar (2007), demonstra uma 

perceptivel evolugao nas matriculas dos alunos com deficiencia constatando um crescimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de 640%, com progresso consideravel entre os anos de 1998 a 2006. Quanto a distribuigao 

dessas matrfculas, nota-se um crescimento de 146% nas escolas publicas que alcangaram 

63% dos alunos em 2006. 

Nessa perspectiva o Ministerio da Educacao estabelece que a educagao inclusiva seja 

uma prioridade educacional. Essa iniciativa ocasionou mudangas que permitiram a oferta de 

vagas na educagao basica, valorizando as diferengas e atendendo as necessidades 

educacionais de cada aluno, fimdamentando a educagao especial na perspectiva da inclusao. 

Em 2011, foi constatado um aumento de 7% no numero de matrfculas nessa modalidade de 

ensino. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anfsio 

Teixeira (INEP) houve um significante avango no numero de alunos inclufdos em classes 

comuns do ensino regular, com o aumento de 15,3%. Em contrapartida, o Instituto divulgou 

tambem que nas classes especiais e nas escolas exclusivas, houve uma diminuigao de 11,2% 

no numero de alunos, o que evidencia as conquistas da politica de inclusao na educagao 

basica brasileira. 

O censo escolar do ano de 2004 revela que o Brasil e o pais da America Latina que 

mais inclui estudantes com deficiencia nas escolas regulares. Em segundo lugar aparece o 

Mexico, e em seguida, o Chile. O INEP aponta tambem um aumento de 76,4% no numero de 

matrfculas de alunos com deficiencias nas salas comuns, entre os anos de 2002 e 2004, alem, 

de apresentar um percentual de 57% de alunos matriculados na Educagao Especializada da 

rede publica de ensino. 

Os importantes avangos alcangados pela atual politica da Educagao Inclusiva sao 

refletidos em numeros, segundo o Censo Escolar de 2010: 62,7% do total de matrfculas da 

educagao especial em 2007 estavam nas escolas publicas e 37,3% nas escolas privadas. Em 

2011, esses numeros alcangaram 78,3% nas publicas e 21,7% nas escolas privadas, refletindo 

a efetivagao da educagao inclusiva e o empenho das redes de ensino em buscar desenvolver 

uma politica publica universal e acessivel as pessoas com deficiencia. 

Segundo dados do MEC (2007) no que tange a acessibilidade arquitetonica em predios 

escolares, em 1998, verifica-se que 14% dos estabelecimentos de ensino com matrfcula de 

alunos com necessidades educacionais especiais possufam estruturas proporcionais de 

acessibilidade. Ja em 2006, as escolas com matrfculas de alunos deficientes, 23,3% possufam 

acessibilidade e 16,3% apresentavam ter dependencias e vias adequadas (dado nao coletado 
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em 1998). Portanto, no ano de 2006, as escolas de educagao basica, apresentam um fndice de 

acessibilidade de apenas 12% nas instituigoes de ensino. 

Dentro do processo de avango da educagao inclusiva na sociedade brasileira, aparecem 

as escolas como ambientes inclusivos e e sobre esse tema que relata o topico a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 A Escola como Ambiente Inclusivo 

Ao analisar o processo de inclusao de portadores de necessidades especiais no 

ambiente escolar, considera-se que promover a inclusao nesse recinto e apenas uma pequena 

parcela do grande caminho que o acesso de uma inclusao real significa, ou seja, incluir e antes 

de tudo oferecer condigoes de participagao social e exercfcio da cidadania. (SANTOS e 

PAULINO, 2008). 

Santos e Paulino (2008) dizem que, ao longo da historia, a fundagao de instituigoes e 

de escolas que possam receber as pessoas com deficiencia tem sido realizada por meio de 

movimentos isolados, seja pelos familiares destes ou pelos proprios deficientes. Observa-se, 

no entanto, certa ausencia de polfticas publicas eficazes que possam garantir um real 

movimento da inclusao social. Assim sendo, a defesa dos direitos das com pessoas com 

deficiencia tem sido vista em movimentos isolados promovidos por pequenos grupos e 

somente depois integrados as polfticas sociais. 

Tres elementos sao considerados fundamentais no processo de inclusao social: 

primeiro o sujeito inclufdo, pois e preciso pensar o que e necessario oferecer aos alunos 

quando se pensa em educagao inclusiva; segundo o professor, que deve ser assessorado na 

construgao dos saberes que envolvem a educagao das pessoas com deficiencia, no intuito de 

que a educagao inclusiva de fato agencie a aprendizagem de seus alunos e o desenvolvimento 

de suas potencialidades, e por ultimo, a familia, elemento indispensavel no processo de 

inclusao dos filhos, valendo salientar inclusive que esta tambem vive processos de exclusao 

social quando possui um filho deficiente. 

Muito tem se falado sobre o processo de inclusao, e quase sempre com o sentido de 

que inclusao e integragao escolar seriam sindnimas. Na verdade, a integragao insere 

o sujeito na escola esperando uma adaptagao deste ao ambiente escolar ja 

estruturado, enquanto a inclusao implica redimensionamento de estruturas flsicas da 

escola, de atitudes e percepgoes dos educadores, adaptagoes curriculares, entre 

outros. A inclusao num sentido mais amplo significa o direito ao exercicio da 

cidadania, sendo a inclusao escolar apenas uma pequena parcela do processo que 

precisamos percorrer. A cidadania do portador de necessidades especiais 6 um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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caminho recente e que evolui de maneira tfmida, pois toma corpo apenas na decada 

de 1990, como movimento de "educagao para todos", apesar de ter initio em forma 

de diretrizes politicas, pelo menos desde 1948, quando da aprovagao da Declaragao 

Universal dos Direitos Humanos. Esta Declaragao representa sem duvida um grande 

marco no processo de inclusao social da pessoa portadora de necessidades especiais. 

Ainda que nao seja um documento especificamente destinado a educagao especial, 

favorece indiretamente o movimento de inclusao social do portador de necessidades 

educativas especiais. pois propoem a igualdade entre os homens e o direito a 

educagao a todos os indivfduos (SANTOS e PAULINO, 2008, p.32). 

Com relagao as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiencias, Lima (2006) 

fala sobre a existencia de uma equivocada erenga, difundida pelo senso comum, de que a 

melhor coisa para as pessoas deficientes seria que elas se tornassem "normais", ou fossem 

"curadas", como se a condigao de deficiente fosse um risco de morte. Alem de haver, neste 

ponto de vista, uma confusao entre doenga e deficiencia, observa-se ainda, uma rejeigao a 

fatos que questionam esta proposigao de "cura". Entretanto, a deficiencia e caracteristica dos 

sujeitos. A partir da fragilidade e da forga dessa condigao e que os sujeitos se estabelecem 

como tais. A sua eliminagao geraria necessariamente uma desestruturagao e exigiria uma 

reestruturagao. 

O que se entende a partir disso, e que a pessoa com deficiencia, como qualquer outro 

indivfduo, possui personalidade propria, isto e, cada uma tem caracteristicas que Ihe sao 

unicas. E claro que existem aquelas que demonstram maior dificuldade de compreender as 

regras sociais, e necessitam de maior apoio para ajustar-se aos diversos parametros que 

vigoram em ambientes diversificados. 

Para Raiga (2006), o que precisa ser avaliado nao e se determinado individuo tem ou 

nao condigoes de ser incluso, mas, sim, se a escola esta disposta a se estruturar para receber 

essa pessoa. E quando se fala de estrutura, nao se refere exclusivamente aos aspectos 

materials, embora estes nao deixem de ser importantes. Por estrutura entende-se o emaranhar 

organizational que oferece sustentagao ao processo de inclusao, e nao restam duvidas que a 

base desse processo esta situado nas pessoas que trabalham na escola. Esta embasada nos 

valores eticos que circulam pela escola; no desejo de ensinar dos educadores; assim como na 

implicagao profissional de cada membro do grupo em melhorar as condigoes de trabalho. 

A demincia da existencia de alunos segregados em salas de aula supostamente 

inclusivas e muito frequente. Entendemos que uma classe inclusivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 aquela que 

promove o desenvolvimento do seu aluno, e nao apenas oferece a oportunidade da 

convivencia social. Para algumas instituigoes, o fato de receber o aluno especial e 

matricula-lo representa uma forma de inclusao, quando de fato nao e assim que pode 

ser denominada. Para haver inclusao e necessario que haja aprendizagem e 

participagao social, e isso traz a necessidade de rever os nossos conceitos sobre 

currfculo. Este nao pode se resumir as experiencias acad&nicas, mas deve ser 

ampliado para as experiencias que favoregam o desenvolvimento dos alunos normais 
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ou especiais. Sendo assim, as atividades de vida diaria podem se constituir em 

currfculo e, em alguns casos, talvez sejam "os conteudos" que serao ensinados. A 

questlo que podemos e devemos levantar e se a escola representa para a crianca 

especial um espaco significativo de aprendizagem. Sendo a resposta positiva, 

podemos entao afirmar que desenvolvemos praticas inclusivas. (SANTOS e 

PAULINO, 2008, p.33 - 34). 

Outro aspecto interessante dentro do ambiente escolar que detem real importancia 

quanto ao aprendizado do aluno deficiente sao as disciplinas ministradas pelos educadores. 

Para Santos e Paulino (2008), todas as disciplinas parecem, aos poucos, tentar homogeneizar 

os alunos em torno do que seja o aluno-padrao identificado por meio de sua nota e de seu bom 

comportamento. Entretanto, a educagao em sua expressao curricular deveria pregar 

exatamente o contrario. Levar em conta as diferengas pode fazer com que elas se transformem 

em solugao, possibilitando que esta metodologia massificante acabe substituida por uma gama 

de metodos e este criterio de avaliagao fechado por diversos criterios, se tornariam mais 

flexfveis, ambos determinados pelos proprios protagonistas. Essa modificagao nao significaria 

queda de qualidade, muito pelo contrario. 

Raiga (2006) acredita que a educagao inclusiva representa um movimento que visa 

corrigir uma tradigao excludente, e por isso, traz como principal proposta a reestruturagao 

escolar no aspecto arquitetonico, conceitual, curricular e de atitude para receber todas as 

pessoas com deficiencias, independente de diagnosticos ou limitagoes destas, ou seja, nao 

mais se espera que o indivfduo se ajuste aos padroes escolares, mas que estes sejam 

remodelados de acordo com a populagao recebida. Entretanto, o grande problema e que a 

escola tem encontrado dificuldades para se transformar e se ajustar as novas demandas vindas 

nao somente de individuos com deficiencia, como de inumeras outras pessoas que nao se 

enquadram nas expectativas delineadas no universo escolar. 

Dados de pesquisa revelam que a principal dificuldade dos professores que convivem 

com alunos deficientes consiste na falta de apoio durante o processo de inclusao e se estende 

as diversas situagoes vivenciadas em sala de aula, para as quais eles se sentem despreparados 

e desamparados. Assim sendo, percebe-se que reorganizar a escola, rever concepgoes que 

pautam o planejamento pedagogico, tambem refletir sobre os padroes relacionais entre os 

integrantes da comunidade escolar sao aspectos importantes quando se pretende favorecer 

ambientes de aprendizagem pautados no principio da inclusao. (RAICA, 2006). 

A partir de todo o material apresentado, nota-se que a pratica inclusiva centra-se na 

aprendizagem e nao no ensino. De modo que, quando o professor esta mais preocupado em 

cumprir o programa do que em acompanhar o desenvolvimento dos alunos, ele esta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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automaticamente se enquadrando em um modelo mais tradicional. Porem, o modelo de escola 

inclusiva busca verificar, constantemente, o crescimento do aluno, atentando para uma 

educagao mais individualizada, personalizada, que ira satisfazer as necessidades basicas de 

cada individuo. 

Quando se sugerem ambientes de aprendizagem na escola inclusiva, estes deverao 

acontecer de forma que a pessoa com deficiencia tenha oportunidades de participar, 

relacionando-se com todo o ambiente. Se a escola acompanhar as mudangas propostas pela 

educagao inclusiva, estara mostrando melhor qualidade, nao so para a pessoa com deficiencia, 

mas para todos. A proposta inclusiva tem como base o trabalho em equipe para que se possam 

alcangar seus objetivos. Isso tambem devera nortear o trabalho realizado na escola pelos 

professores, auxiliares, funcionarios, ao mesmo tempo que, com os familiares. Os alunos 

serao atendidos individualmente, caso todos fagam juntos esse trabalho (RAICA, 2006). 

O importante e que o professor defina um tema para todos os alunos, considerando 

os estilos de aprendizagem de cada um, ao elaborar a aula. Buscam-se, assim, atingir 

os diversos niveis de compreensao presentes na classe. Por exemplo, o professor 

pode selecionar o conceito de meio ambiente como tematica da aula, variando os 

procedimentos, usando leitura de textos, observacao de diversos ambientes em torno 

da escola, producao de cartazes, apresentagao de videos, entre outros. O deficiente 

podera participar ativamente do ambiente, realizando produces de acordo com as 

possibilidades, sendo sempre estimulado a avangar cada vez mais. (RAICA, 2006, 

p.55). 

Por outro lado, Veiga (2009) diz que a escola nao pode se limitar a fungao de ensinar. 

As ocupagoes educativas dos tempos livres sao cada vez mais exigidas a escola, 

acompanhadas com ag5es pedagogicas. A escola deve ser cada vez mais proxima a realidade. 

Muitos dos problemas enfrentados por ela relacionam-se com a crescente diversidade cultural 

e social dos alunos. No entanto, essa diversidade pode ser encarada nao apenas como um 

problema, mas tambem como uma forga, caso o currfculo deixe de ser homogeneo e passe a 

dar espago e voz a propria escola. 

Conforme Barbosa (2004), o que se reivindica e o espago para a vida, para a vivencia 

de alegrias e tristezas, para que o deficiente possa viver seus conflitos e encontros que 

ampliem o repertorio vivencial e cultural. Para isso, deve existir um compromisso por parte 

dos educadores e familiares que se responsabilizam por proporcionar o bem-estar desses 

indivfduos. Essas pessoas devem ser ajudadas, com o objetivo de que aprendam a acreditar 

em si mesmas e no seu direito de viver de forma digna e prazerosa. 

Alguns alunos apresentam dificuldades de tal ordem que nao conseguem identificar 

aquilo que ja sabem e muito menos planejar as metas para constrair aquilo que desejam saber, 
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esses sao os que mais necessitam desse aprendizado. Para ser fiel a meta de 

autogerenciamento da aprendizagem, e necessario estar vigilante para saber acordar uma 

estrutura bastante organizada, mas nao engessada, para que sejam possiveis as escolhas e as 

negociagoes. Esse balanceamento e diffcil de ser feito e nao estara presente em nenhum 

manual de didatica. No entanto, busca-lo passa a ser uma meta que pode fazer toda diferenca 

na acao pedagogica. (BARBOSA, 2004). 

Como ja foi citada, a escassez no campo de pesquisa da educagao inclusiva denota um 

empecilho para essa acao pedagogica. Entretanto, atualmente, as dificuldades relacionadas as 

deficiencias sao temas de varios trabalhos cientificos. Elas mostram que lidar com 

dificuldades de uma pessoa deficiente nao e uma situagao essencialmente negativa. As formas 

de interagao com a problematica podem resultar em profissionalizagao, na inclusao da pessoa 

com deficiencia em um campo de trabalho de grande visibilidade social, resultando disso 

inumeras possibilidades. (LIMA, 2006). 

Partindo desse pressuposto, ve-se que a igualdade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u m dos fundamentos da educagao 

inclusiva, nao significa, de forma alguma, tornar igual. Incluir nao denota uma forma de 

nivelar ou de uniformizar o discurso e a pratica, mas exatamente o contrario: as diferengas, 

em vez de inibidas, sao valorizadas. Santos e Paulino (2008) dizem que neste caso, o "aluno-

padrao" nao existe. Cada integrante deste cenario deve ser valorizado como e, e o processo de 

ensino-aprendizagem deve levar em conta estas diferengas. Para que isso ocorra, dois tabus da 

escola precisam ser revistos: o currfculo e a avaliagao. 

E preciso ter claro que para a conquista do processo de inclusao de qualidade 

algumas reformulagoes no sistema educacional se fazem necessario. Seriam elas: 

adaptagoes curriculares, metodologicas e dos recursos tecnologicos, a racionalizagao 

da terminalidade do ensino para aqueles que nao puderam atingir o nivel exigido 

para a conclusao do ensino fundamental, em virtude das necessidades especiais, a 

especializagao dos professores e a preparagSo para o trabalho, visando a efetivagao 

da cidadania do portador de necessidades especiais. (SANTOS e PAULINO, 2008, 

p.38). 

Tendo em vista a nao aplicagao de uma metodologia mais acessivel ao deficiente, e 

como se de tais sujeitos fossem vetados seu poder de decisao sobre o que seja importante ser 

aprendido ou ensinado. Santos e Paulino (2008) dizem que esta relagao de imposigao de 

abundancia de conteudos em tempo preestabelecido nao parece nada democratica e este tipo 

de gestao, que domina as demandas do alunado em beneficio de prazos (bimestres, trimestres 

ou semestres) ou de provas nao parece coerente com a educagao que defende a inclusao de 

sujeitos nos processos decisorios e cotidianos. 
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E preciso ter consciencia de que o poder de decisao deve pertencer a todos. Portanto 

alunos, professores, famflia, coordenadores pedagogicos, comunidade, diretores, tecnicos 

administrativos, todos poderao contribuir nas decisoes da escola, pratica que pouco acontece. 

Acredita-se que, se esta relacao hierarquica no ambiente escolar (onde um decide e os outros 

obedecem) nao acabar, nao sera possfvel viver em uma democracia plena, pois o participar 

precisa ser um habito. 

E devido a essa falta de participaeao que a efetivagao das praticas inclusivas tem 

sofrido, ao longo dos anos, inumeras resistencias, principalmente no que se refere ao modo 

como a inclusao tem sido implantada nas escolas. Para Lima (2006), os alunos devem ser 

atendidos nas escolas de ensino regular, as quais cabe preparar-se para recebe-los, 

oferecendo-lhes um ensino de qualidade, independentemente de cor, raca, religiao, sexo, 

deficiencia, classe social, entre outras coisas. 

O material apresentado ja citou a falta de capaeitagao dos professores como uma das 

principais dificuldades enfrentadas no processo de evolueao da educagao inclusiva no pais. E 

justamente essa problematica que sera abordada no proximo topico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 A Formagao do Educador na Perspectiva da Educagao Inclusiva 

A formagao dos professores e um assunto que merece enfase quando se aborda a 

educagao inclusiva. Muitos estudantes de pedagogia sentem-se inseguros e ansiosos diante da 

possibilidade de receber uma crianga com necessidades especiais na sala de aula. E existe uma 

insatisfagao geral entre estudantes de pedagogia, de licenciatura e professores, a de nao saber 

lidar com individuos com deficiencias. 

Salienta-se a necessidade de atengao a formagao dos professores. De acordo com Lima 

(2006), pesquisas apontam a insuficiencia de um quadro de profissionais especializados e 

competentes que desenvoivam um trabalho pedagogico, adequado para alunos de classes 

especiais. 

A LBD 1 (Lei n. 9.394/96), em seu capitulo 50, alega que os educadores devem ser 

capacitados e especializados. Entretanto, existem duvidas sobre como deveria ser a formagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

 Lei de Diretrizes e Bases da Educagao (LDB) define e regulariza o sistema de educagao brasileiro com base nos 

principios presentes na ConstituigSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ou a capaeitagao de profissionais para uma Educagao Inclusiva. Nao se sabe se os educadores 

deveriam conhecer profundamente apenas uma area de deficiencia ou adquirir um 

conhecimento geral de todas as areas de deficiencias. 

Outro questionamento pertinente e se os educadores deveriam receber, 

preliminarmente, uma formagao geral e, depois, uma formagao espeeffica? Na decada de 1980 

e 1990, observava-se que nao havia objetivamente especialistas em educagao de deficientes, e 

sim, especialistas em deficiencia visual, auditiva, fisica ou outras. O que se pensava, na epoca, 

e que os educadores deveriam receber uma formagao geral, voltada para um micleo basico, 

pertinente a todas as deficiencias, hoje vistas como necessidades especiais, e, depois, 

aprofundar-se em areas especificas. Era uma concepgao logica e ate inovadora naquele 

momento, embora bastante centrada em aspectos estritamente tecnicos. (LIMA, 2006). 

O campo pedagogico contrapoe-se, muitas vezes, aos saberes medicos e 

psicologicos, quando trabalha com aqueles alunos que receberam um prognostico 

considerado negative As variaveis envolvidas no campo pedagogico alteram um 

prognostico desfavoravel, a medida que o sujeito tem acesso a escola, aprende e nela 

permanece. Ele pode ser educado, escolarizado e alfabetizado, ainda que esses 

elementos apresentem-se em graus diferentes. A educacao deve ser entendida como 

forma de insergao cultural dos sujeitos; a escolarizacao como a aprendizagem de 

normas, atitudes e conhecimentos pertinentes a cultura escolar; e a alfabetizacao, 

como dominio das capacidades referentes a leitura e a escrita (LIMA, 2006, p. l 13). 

Santos e Paulino (2008) concordam que na historia da educagao especial e possfvel 

observar dificuldades por parte dos professores e das equipes pedagogicas e administrativas, 

nao so no que se refere a aceitagao e a forma da compreensao dos fenomenos de 

comportamentos mostrados pelos individuos com deficiencia, como tambem na falta de 

infraestrutura material e de pessoal qualificado para orientagao e supervisao adequadas. A 

precisao de recursos humanos devidamente habilitados para atuar em classes inclusivas 

implica nao so o conhecimento a respeito das especificidades da deficiencia com a qual se vai 

trabalhar, mas tambem, uma reflexao critica a cerca do sentido da educagao e de suas 

finalidades. 

As Diretrizes Nacionais para a Educagao Especial sugerem capacitar dois tipos de 

professores: o primeiro se refere aos professores do ensino regular com formagao basica, 

incluindo formagao para lidar com a diversidade; o segundo trata dos professores 

especializados, que trabalhariam como equipe de atendimento e apoio. 

Ate pouco tempo, apenas os professores que possuiam um interesse pela educagao 

especial eram conduzidos para a formagao especifica e depois, obviamente, faziam escolhas 
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profissionais ou nao que envolviam a educagao especial. Infelizmente, a demanda da inclusao 

chega as escolas antes da preparagao do professor e a solucao tern sido a capaeitagao do 

profissional durante o servigo, atraves dos programas de formagao continuada. As praticas 

pedagogicas eficazes e apropriadas as deficiencias sao bastante necessarias para a evolugao 

dos alunos, e isso o professor so consegue planejar e desenvolver quando recebe o referencial 

teorico e a assessoria pedagogica adequada. (SANTOS e PAULINO, 2008). 

Para Raiga (2009), a preparagao do professor deve ser iniciada na formagao 

pedagogica. Atualmente, o curriculo dos cursos de pedagogia e licenciatura tem sofrido 

alteragoes que objetivam adicionar tematicas relacionadas a educagao inclusiva. Essas 

mudangas, mesmo que pequenas, certamente irao refletir na atuagao de futuros professores; 

entretanto, ainda existe um numero extenso de docentes atuantes que tiveram pouca ou 

nenhuma informagao sobre a educagao de individuos com necessidades educacionais 

especiais. Para esses casos, tem sido oferecidos cursos especificos. 

Acontece que a maior parte das capacitagoes se volta mais para as descrigoes de 

quadros clinicos das deficiencias do que para situagSes praticas enfrentadas pelos professores 

em sala de aula. Alem disso, e comum que o educador, nestes cursos, elabore uma imagem do 

deficiente que nem sempre corresponde a pessoa real que ele recebe em sala de aula. Ai virao 

surpresas, exigencias, que causam no professor sensagao de desamparo e despreparo. 

Portanto, por melhor que seja o curso, ele nao da conta de tratar do que diz respeito ao 

singular de cada individuo, e da propria relagao professor-aluno. O preparo para lidar com as 

peculiaridades de cada aluno exige da escola uma serie de condigoes importantes, que nao 

dependem somente do professor. 

Conforme Barbosa (2004), os cursos de formagao de professores usam as formas 

racionais e teoricas, para debates de compreensoes e analise da pratica. No entanto, esses 

cursos deixam de lado o pensamento intuitivo, as formas de pensar que surgem na incerteza, 

com configuragoes nao muito claras, por aproximagoes. Esse modelo racionalista, das teorias, 

adota o pensamento analitico como forma de educagao. Sendo que e exatamente o 

pensamento intuitivo que se aproxima da forma onde o individuo constroi seu pensamento, 

atraves do movimento, da percepgao e focando o cotidiano. 

A forma como se concebe o conhecimento didatico tem a ver com a maneira pela 

qual se concebem uma inovacao e a formacao de professores. O processo de 

formagao didatica, no ambito dessa otica, e moldado por um unico tipo de 

conhecimento, o cientifico, e por sua aplicacao tecnica. Esses processos apresentam 

dicotomias entre os fundamentos teoricos e a pratica pedagogica que realizam. O 

ideario didatico esta distante das praticas de sala de aula e estas refletem concepcoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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historicamente arraigadas na cultura academica, Portanto, prevalece um tipo de 

formacao mais preocupada com a dimensao tecnica. em detrimento das dimensoes 

polfticas e sociocultural. Para dar um exemplo desse tipo de proposta, a identidade 

do profissional e sustentada no discurso prescritivo sobre o que o docente deve ser: 

modelo disciplinador, possuidor de um elenco de qualidades. (VEIGA, 2009, p..35). 

Para Raica (2009), os professores de alunos deficientes devem organizar suas aulas, 

tendo objetivos claros que mantenham todos motivados pelo aprender respeitando o ritmo de 

cada um. No ambiente de aprendizagem, os professores devem estar preocupados com as 

potentialidades, interesses e motivacoes de cada aluno; nao se prendendo as diferengas dos 

mesmos, pois o potential promove o ato de aprender. Os ambientes de aprendizagem, como 

sempre foi pregado, devem ser motivadores, agradaveis, estimulantes, coloridos, higienicos e 

facilmente acessiveis a todos os alunos. Aos professores, o ambiente devera permitir o 

desenvolvimento de iniciativas individuals durante o trabalho com a classe. 

Existem fatores essenciais para qualquer profissional da area da educagao, 

independente de trabalhar ou nao com alunos deficientes, dois desses fatores sao: o desejo de 

aprender e os compromissos com a carreira escolhida. Aprender hnplica mudar, inovar e 

assimilar novas ideias, buscando solugoes para as dificuldades a medida que elas vao 

surgindo. (RAICA 2009). 

Deste modo, o professor deve estar atento as inovagoes exigidas pela propria 

profissao, ja que o ato de ensinar requer aprendizagem constante. Portanto, nao podera 

desanimar diante das necessidades de mudangas exigidas como, por exemplo, as adaptagoes 

curriculares que deverao ocorrer sempre que se fizer necessario. O professor deve elaborar 

programas educativos apropriados, pois se deve trabalhar com um currfculo que seja 

expressivo as necessidades dos alunos. 

Nao e recomendado ao professor superproteger o aluno com deficiencia, 

principalmente, quando esse estiver errado com relagao ao convfvio cotidiano com algum 

colega. A superprotegao pode assumir uma postura que pode inibir-lhe a criatividade, a 

imaginagao, enfim, o aprendizado. 

Quando o professor se prepara, mesmo que a estrutura organizational da escola nao 

seja satisfatoria, as chances de sucesso sao bem maiores. Se a escola se reestruturar e o 

professor se mantiver preso a crenga e estereotipos, dificilmente o processo inclusivo sera 

bem-sucedido. Existem situagoes em que a escola nao fez alteragoes importantes no 

funcionamento, mas o professor, por si so, se organizou, reestruturando concepgoes previas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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buscando informacoes e apoio em instituigoes especializadas; e os resultados foram bastante 

gratificantes para ele e para os alunos. (RAICA 2009). 

No entanto, Veiga (2009) entende que para formar professores como agentes sociais e 

preciso investir na valorizaeao do profissional, dignificando o trabalho pedagogico e a carreira 

docente. E necessario aperfeicoar suas condigoes de trabalho, instigar a organizagao coletiva 

dos profissionais em entidades eientificas, sindicais, entre outras. A formagao do professor 

como agente social defende um debate politico que considera desde a formagao inicial e 

continuada ate as condigoes de trabalho, salario, carreira e organizagao da categoria. A 

formagao do professor como agente social ocorre num processo organico e unitario. Um de 

seus principais fundamentos e a formagao teorica de qualidade. 

Assim sendo, graduar professores sugere compreender a importancia do papel da 

docencia, propiciando uma profundidade cientifico-pedagogica que os habilite a encarar 

questoes fundamentals da escola como instituigao social, uma pratica social que pressupoe as 

ideias de formagao, reflexao e crltica. A formagao de professores constitui o ato de formar o 

docente, educar o futuro profissional para o exercfcio do magisterio. Envolve uma agao a ser 

desenvolvida com alguein que vai desempenhar a tarefa de educar, de ensinar, de aprender, de 

pesquisar e de avaliar. (VEIGA, 2009). 

Entretanto, como ja foi visto a implantagao da inclusao nao depende unicamente dos 

professores, mas, do conjunto de profissionais que compoem a escola e esse grupo de pessoas, 

algumas vezes tem dificuldades de convivencia, principalmente no que se refere ao ato de 

educar indivfduos com deficiencia. Oliveira (2009) cita alguns desses problemas expressos na 

relagao entre profissionais educadores: 

[...jdisputa de poder entre gestores, coordenadores pedagogicos e professores no 

interior da escola; receio dos professores de que os coordenadores pedagogicos Ihes 

fizessem mais cobrancas pedagogicas; as queixas frequentes de todos os segmentos 

da escola quanto ao apoio pedagogico prometido pelos especialistas da educagao 

especial da secretaria de educagao e as falhas no seu cumprimento, entre outros 

problemas (OLIVEIRA, 2009, p. 16). 

No tangente ao processo educacional, os profissionais que estao na escola sao direta 

ou indiretamente cobrados a terem agoes em resposta as varias mudangas ocorridas na 

sociedade. Segundo Oliveira (2009) e cobrada do professor novas envergaduras, esperando-se 

nao apenas a transmissao de conteudos disciplinares, mas a responsabilidade pelo exercicio de 

uma nova cidadania que harmoniza a valorizagao da diversidade cultural e a aceitagao das 

diferengas; dos especialistas educacionais e dos dirigentes escolares cobra-se o apoio 

pedagogico que deve ser dado ao professor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por fim, considera-se que a inclusao educacional e um procedimento ainda a ser 

edificado, visto que as praticas exercidas na maioria das escolas nao miram um metodo 

fidedigno que objetiva a aprendizagem e o desenvolvimento das potencialidades dos alunos. E 

sabido que existe necessidade de formulacao e implementacao de polfticas publicas inclusive 

que envolvam principalmente o apoio a familia e ao professor, desde a sua formagao. O 

caminho percorrido ainda e muito curto, no que se refere a formulacao de polfticas publicas 

que favorecam um real processo de inclusao educacional, embora muitas conquistas tenham 

ocorrido e possam ser historicamente comprovadas. E acertado tambem afirmar que o aluno 

com necessidades educacionais especiais deve ser incluso quando suas condigoes assim 

permitirem e quando a inclusao significar para este um beneffcio. Desta forma, se confirma 

que a inclusao nao elimina a existencia da educagao especial, como postula Santos e 

Paulino (2008). 

Todo o material aqui apresentado mostra que a inseguranga de muitos professores e 

um fator que precisa ser analisado e superado. Nao se pode afirmar que a experiencia direta, a 

interagao com pessoas com deficiencia, seja um requisite previo para o desenvolvimento do 

processo de inclusao em uma escola, no entanto, e perceptfvel que ela pode favorecer a 

eliminagao de alguns preconceitos. 

A partir dessas reflex5es-indagagoes sobre as necessidades de pessoas com 

necessidades especiais, procurou-se, neste capitulo, tragar um caminho inicial para falar sobre 

a capaeitagao necessaria ao trabalho com a inclusao e a educagao especial, partindo do 

professor em si ou mesmo da escola como ambiente inclusivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE F ED ER A L 

DECAMPINA G R A N D E 

CENTRO DE "^MACAO Dt PROf-fc'SSORES 

Bi uv.^ CASETORIAL 

C A JA ZEI »» PARAIBA 



47 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. M E T O D O L O G I A 

4.1 Tipo de Estudo 

A pesquisa de como aeontece a formacao dos professores para atuarem com estes na 

escola publica do municipio de Cajazeiras - PB e de cunho qualitativo, na perspectiva de 

investigar e analisar como essa formacao dos professores contribui na atuacto junto aos 

alunos com deficiencia. De acordo com Minayo (2007), a abordagem qualitativa e 

caracterizada como aquela que incorpora o universo do significado das acoes e das relacoes 

humanas e estruturas sociais, abordando os motivos, as aspiracoes, as crencas, os valores e 

atitudes. Nesse sentido, a pesquisa busca conhecer como os professores do municipio 

supracitado se preparam para desenvolver um ensino inclusivo, de maneira a promover uma 

"educacao para todos" como determina a lei. 

Para a concretude do trabalho, considerou-se pertinente realizar um estudo descritivo 

bibliograflco levando em consideracao o conceito de historia oral de autoria de Alberti 

(2005). 

Segundo Alberti, a historia oral pode ser entendida como um metodo de pesquisa que 

oportuniza a realizacao de entrevistas com pessoas que participaram de acontecimentos e 

conjunturas como forma de se aproximar do objeto de estudo. Nesse sentido, e preciso 

destacar que: 

Ela consiste na realizacao de entrevistas gravadas com individuos que participaram 

de, ou testemunharam, acontecimento e conjunturas do passado e do presente. Tais 

entrevistas sao produzidas no contexto de projetos de pesquisa que determinant 

quantas e quais pessoas entrevistar, o que e como perguntar, bem como que destino 

sera dado ao material produzido. (ALBERTI , 2005, p. 155). 

Assim a historia oral e um metodo de pesquisa que privilegia o acesso a informacoes 

oriundas diretamente das fontes, que sao evidentemente as testemunhas, onde este metodo 

produz fonte, que sao caracterizadas nos depoimentos, nas narrativas, nas quais sao colhidas 

atraves da tecnica da entrevista. Contudo, a autora afirrna que, "A historia oral e uma 

metodologia de pesquisa e de constituicao de fontes para o estudo da historia contemporanea 

em meados do seculo XX, apos a invencao do gravador a flta" (ALBERTI, 2005, p.155). 
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Partindo do pressuposto de que o metodo da historia oral produz fontes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consulta (as 

entrevistas), para outros estudos, "podendo ser reunido em um acervo aberto a pesquisadores" 

Alberti (2005). 

Nossa pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliografica e pesquisa de 

campo. Atentou-se para que fosse desenvolvida uma pesquisa que fundamentasse a analise 

dos dados coletados. Essa eseolha aconteceu devido a necessidade de se trabalhar com o 

universo dos significados e das opinioes. 

4.2 Local da Pesquisa 

A pesquisa aconteceu em uma escola publica do municipio de Cajazeiras/PB e tern 

como preocupacao central, conhecer com mais propriedade como e desenvolvido a formacao 

dos professores para que estes possam atuar na sala de aula, dando enfase ao processo da 

educacao inclusiva, a partir da percepcao dos professores e da Coordenacao geral que 

acompanha essa popula?ao. 

Para a efetivacao da pesquisa de campo, foi realizado um estudo de caso, onde 

elegemos uma escola publica situada no centro da cidade de Cajazeiras/PB, onde objetivamos 

averiguar como esta busca atender os alunos com deficiencia na perspectiva da inclusao no 

ensino regular e tambem o grau de preparacao desses profissionais, como se capacitam e se 

habilitam para atuarem no processo inclusivo. Esta instituicao de ensino foi escolhida devido 

ter uma sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE e por desenvolver suas 

atividades educacionais na rede regular de ensino com alunos com deficiencia. 

A escola em estudo possui 5 salas de aula de ensino regular e 1 sala de AEE, com o 

corpo docente composto por 10 professores da sala regular e 1 da sala de Atendimento. A 

instituicao matriculou no corrente ano, 136 alunos, onde 6 destes apresentam deficiencia e 

frequentam a sala de AEE, no entanto eles nao farao parte da amostra devido o enfoque do 

estudo ser direcionado aos professores e sua formacao. 
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4.3. Populacao e Amostra 

Sendo o trabalho caracterizado como um estudo de caso, serao baseados nos 

depoimentos de duas professoras da rede regular de ensino, pertencente ao quadro da escola 

publica em estudo do turno da manha, que trabalham nas salas de ensino regular que tem em 

seu ambiente alunos com deficiencia. Alem dessas, tambem participou da pesquisa a 

Coordenadora Pedagogica da Educagao Inclusiva pertencente a Secretaria de Educa9ao do 

municipio de Cajazeiras/PB, e uma profissional que atua na sala de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) que atua na Escola. Para selecionar a amostra foram utilizados criterios 

de tempo de servico, e formafao para atuacao na educacao inclusiva, uma vez que, 

experiencia e forma9ao sao aspectos fundantes para desenvoltura dessa pesquisa. 

4.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

Segundo Lakatos e Marconi (2010), e necessario que haja um rigoroso controle na 

aplica9ao dos instrumentos de pesquisa, pois e determinante para que seja evitado os erros e 

defeitos resultantes de entrevistadores inexperientes ou informantes tendenciosos. 

Nesta etapa que consiste na realiza9§o dos trabalhos de campo, utilizaremos 

instrumentos de coleta de cunho qualitativo, atraves da entrevista aberta pre-elaborada, se 

adequando assim ao sentido irrestrito de coleta de informa9oes sobre determinado tema. Sera 

utilizado questionario, pois o entrevistado pode ficar a vontade para falar acerca do trabalho 

realizado na escola, enquanto institui9ao inclusiva, da sua atua9ao enquanto profissional na 

area da educa9ao, das dificuldades, conflitos e anseios que porventura ainda perpetuam no 

ambito educacional, principalmente em se tratando de uma educa9ao inclusiva. 

Nessa perspectiva, as entrevistas selecionadas e aplicadas durante o estudo de campo 

foram do tipo abertas, onde foram transcritas e analisadas intensamente. Segundo Minayo 

(2007), essas entrevistas tem origem em uma matriz, um roteiro de questoes-guia que da 

cobertura ao interesse de pesquisa. O entrevistado tem a possibilidade de dissertar sobre o 

tema em questao. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2010) pode-se definir esse tipo de entrevista como 

"Padronizada" ou "Estruturada", onde o entrevistador segue um roteiro previamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estabelecido. Para as estudiosas, as perguntas dirigidas aos indivfduos sao predeterminadas, 

de acordo com um formulario elaborado e efetuado geralmente com pessoas selecionadas de 

acordo com um piano. 

O objetivo da padronizacao de perguntas e obter dos entrevistados, respostas 

correspondences as mesmas perguntas, proporcionando dessa forma, uma comparacao de 

diferentes respostas, referentes as mesmas perguntas. 

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. ANALISE DOS DADOS 

Apos a coleta dos dados, buscou-se organizar de forma clara as entrevistas para 

delinear a analise e interpretacao dos mesmos. Segundo Lakatos e Marconi (2010), na analise, 

o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho estatistico, e 

com isso consegue respostas as suas indagacoes, com o intuito de estabelecer relacoes 

necessarias entre os dados obtidos e as hipoteses formuladas. Estas sao comprovadas ou 

refutadas, mediante a analise. 

Neste trabalho foi feita uma coleta de dados, por meio da analise das entrevistas. O 

objetivo foi o de transformar esses dados em pesquisa qualitativa. 

O material bibliografico recolhido nos primeiros capitulos tambem foram analisados, 

sendo considerado um juizo de valor sobre determinado material cientffico. A flnalidade dessa 

analise foi o de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi documentado 

sobre o assunto estudado. De acordo com Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa bibliografica 

e um apanhado geral sobre os principais trabalhos ja realizados, considerados de suma 

importancia por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. 

As autoras acrescentam ainda que a pesquisa bibliografica nao e uma mera repeticao do que ja 

foi escrito sobre determinado assunto, mas propicia o estudo de um tema sob novo olhar, 

atingindo conclusoes inovadoras. 

Portanto, neste capitulo far-se-a a analise das entrevistas coletadas e os caminhos 

percorridos no intuito de averiguar como ocorre a formacao dos professores para atuarem com 

alunos com deficiencia nas salas regular de ensino da escola publica do municipio de 

Cajazeiras-PB, enfatizando a formacao do educador na perspectiva da educacao inclusiva. 

5.1 Perfil dos Entrevistados 

Foram entrevistados quatro docentes, todas do sexo feminino, envolvidas no processo 

educacional que objetiva incluir os alunos com deficiencia no ambiente escolar. Uma delas 

atua em uma sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE, sendo duas que atuam 

no ensino regular e tem sob suas responsabilidades alunos deficientes, todas com vinculo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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empregatfcio efetivo na rede publica de ensino. Por fim, uma colaboradora para a efetivacao 

da pesquisa, exerce cargo de confianca atuando na Coordenacao da Educacao Inclusiva, junto 

a Secretaria de Educacao do Municipio. 

O perfil profissional das entrevistadas para a concretude da pesquisa foi apresentado no 

quadro abaixo, levando em consideracao a formacao, o tempo de servico na educacao com 

estudantes especiais e a formacao especifica na area de educacao inclusiva. 

Quadro 01 - Perfil profissional dos entrevistados 

Atuacao Formacao Tempo de 

experiencia 

no magisterio 

Experiencia com 

alu no incluido 

Formacao 

especifica em 

Educacao 

Inclusiva 

Profissional da 

Sala de AEE 

Superior em 

Pedagogia 

8 anos Exclusiva do AEE Sim 

Professor da Sala 

Regular 

Superior em 

Pedagogia 

13 anos 01 aluna 

(def. Auditiva) 

Nao 

Professor da Sala 

Regular 

Superior em 

Pedagogia 

16 anos 02 Alunos: 

01 (def. Auditiva) 

01 (def. 

Intelectual) 

Nao 

Coordenacao da 

Educacao 

Inclusiva 

Superior em 

Pedagogia 

04 anos Nao possui Sim 

Fonte: Dados da pesquisa 

As professoras entrevistadas da sala regular de ensino possuem em suas salas de aula 

alunos com deficiencia, identificadas como deficiencia auditiva e intelectual. Todas as 

profissionais sao graduadas em pedagogia, onde as duas educadoras da sala regular 

juntamente com a professora do AEE apresentam uma larga experiencia em sala de aula. No 

entanto as docentes do ensino regular, apesar de ja terem tempo no campo educacional, mas 

nao possuem nenhuma formacao na area de educacao inclusiva. Alem do mais, a 

Coordenadora da Educacao do municipio possui 4 anos de atuacao na area da Educacao 

Inclusiva. 

De forma bastante etica, foi mantido em sigilo os nomes das professoras entrevistadas, 

onde foram estruturadas da seguinte forma: as professoras da sala regular ficaram 

denominadas de Professora A (sala regular) e Professora B(sala regular), a professora da sala 

de AEE e Coordenadora da Educacao Inclusiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.2 A importancia da Formacao do Educador Frente a Inclusao de Alunos com 

Deficiencia 

O primeiro questionamento levantado quando essa pesquisa foi a campo relacionou-se 

a formacao do professor para atender os alunos deficientes do municipio de Cajazeiras/PB, 

como agente promotor da inclusao dessa populacao nas salas comuns de ensino regular. 

De acordo com as educadoras entrevistadas das salas de ensino regular e de 

Atendimento Educacional Especializado - AEE de Cajazeiras e a Coordenadora da Educacao 

Inclusiva, sua formacao se da a partir de: 

Professora A:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Curso Normal medio, Curso superior em Pedagogia e 
especializagao em psicopedagogia. 
Professora B: Curso Normal medio, Curso superior em Pedagogia e e 
especialista em tecnologia educacional. 
Coordenadora da Educacao Inclusiva: Curso superior em Pedagogia, 
especialista em tecnologia educacional e Atendimento Educacional 
Especializado. 

Estas afirmaeoes estao de acordo com as determinacoes propostas pelas normas da 

LDB 9.394/96, que traz as novas exigeneias na formacao do educador apontada no artigo 62 

que diz: 

A formacao de docentes para atuar na educacao basica far-se-a em. nivel 
superior, em curso de liceneiatura, de graduacao plena, em universidades e 
institutes superiores de educacao, adrnitida, como formacao minima para o 
exercicio do magisterio na educacao e nas quatro primeiras series do ensino 
fundamental, a oferecida em nivel medio, na modalidade Normal. 

Quando indagada, a professora da sala de AEE acrescentou ainda que e especialista 

em Atendimento Educacional Especializado, que segundo proposto pelo MEC, no Manual de 

Orientacao para Implementacao de Sala de Recursos Multifuncionais (2010), para atuar no 

AEE, os professores devem ter formacao especifica para este exercicio, que atenda aos 

objetivos da educacao inclusiva. Alem de cursos de formacao continuada, de aperfeicoamento 

ou de especializacao, direcionados para essa formacao, onde os professores atualizarao e 

ampliarao seus conhecimentos em conteudos especificos do AEE, para melhor atender a seus 

alunos. 

E ainda de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (9394/96) -

LDB, que preve para a formacao dos professores da rede publica de ensino com enfase no 

atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais afirma que os "professores 
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com especializacao adequada em nivel medio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados para a integracao desses educandos nas 

classes comuns" (LDB, art. 58, III). 

Nesse contexto, vale salientar que o processo inclusivo vai alem da integracao entre 

alunos com e sem deficiencia em uma mesma sala, pois, "uma escola inclusiva significa 

muito mais do que espaco fisico onde se agregam diferencas". (HOLANDA e CAMINHA, 

2008, p.49), ela se constitui a partir de novos principios educacionais, tendo como premissas 

o respeito as diferencas e a igualdade de oportunidades, e para isso e fundamental: 

[...] atentar para a necessidade de adaptacao pedagogica, mudancas curriculares e 

modos de avaliacao que possam atender as diversas necessidades educativas. Ainda se 

faz pertinente acrescentar que a mudanca de mentalidade precisa acontecer, nao 

apenas no cenario educativo, mas no seio da sociedade e, acima de tudo, nos poderes 

publicos (HOLANDA e C A M I N H A , 2008, p.49). 

Partindo dessa perspectiva a Educacao Inclusiva, tem como paradigma o respeito e o 

reeonhecimento das diferencas entre as pessoas, onde busca atender as necessidades e 

interesses de todos os alunos, sem discriminacto, buscando formar uma sociedade livre do 

preconceito e da desigualdade. Nesse sentido: 

A educacao inclusiva implica na implementacao de politicas publicas na 

compreensao da inclusao como processo que nao se restringe a relacao professor-

aluno, mas que seja concebido como um principio de educacao para todos e 

valorizacao das diferencas, que envolve toda comunidade escolar (BRASIL, 2007, 

p.27). 

No contexto da educacao inclusiva, a palavra formacao esta estreitamente ligada a 

denominacoes como capacitacao, treinamento, e ainda, a termos como reciclagem, dos 

profissionais diretamente ligados a docencia, educadores, pedagogos, especialistas (FUSARI 

& FRANCO, 2005). Partindo dessas terminologias, tais profissionais precisam estar 

"habilitados tecnicamente" para atuarem na pratica docente e, para isso, devem adquirir, na 

formacao, o domrnio de tecnicas e habilidades. De acordo com os autores, esse processo se da 

de duas formas, a formacao inicial, que se refere aos cursos de magisterio, profissionalizantes 

ou de nivel superior (pedagogia) e de liceneiatura; e a formacao continuada ou continua, que e 

compreendida como processo posterior a formacao inicial, dada a atuacao do professor na 

pratica do magisterio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dito de outra forma, tudo aquilo que ocorreu antes do ingresso no trabalho entra na 

categoria da formacao inicial e o que ocorre depois, na categoria de formacao 

continua. Seria como se tivessemos dois tempos distintos no processo de formacao: 

um tempo anterior e outro posterior. (FUSARI e FRANCO, 2005, p. 18). 
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Dentre as professoras do ensino regular entrevistada, apenas uma teve a oportunidade 

de participar por um ano do eurso de formacao continuada em Educacao Especial oferecido 

pela Secretaria de Educacao de Cajazeiras, que nao foi o suficiente para ajuda-la a 

desenvolver um trabalho inclusivo. Enquanto a educadora da sala de AEE participa 

ativamente da referida formacao continua. Onde elas tem a mesma visao em relacao a 

formacao continuada, que segundo as mesmas e de grande importancia, uma vez que, oferece 

uma fundamentacao teorica promotora de conhecimentos e discussoes frente as diferencas. 

Concernente a Coordenadora da Educacao Inclusiva, esta relata que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E atraves da formagdo continuada na perspectiva da Educagdo 

Inclusiva que os professores adquirem esses conhecimentos para 

estarem com esses meninos e o municipio de Cajazeiras oferece essa 

formagdo aos professores desde o ano de 2009. Temos o curso de 

libras e libras avangadas. 

Em discordancia com a fala da Coordenadora que menciona a oferta do curso pelo 

municipio para os professores, sem distingui-los se da sala de ensino regular ou da sala de 

AEE, se encontra o fato da professoras A e B da sala regular que mesmo tendo alunos com 

deficiencia em suas salas de aula, nao participam do curso de formacao continuada em 

educagao inclusiva. Entende-se nas entrelinhas que a formacao acaba sendo oportunizada 

mais aos professores da sala de AEE, e como fica o educador da sala regular que tem que 

favorecer um ambiente inclusivo para esse aluno com deficiencia? 

Prieto (2006) acrescenta a essa discussao que os conhecimentos sobre o ensino de 

alunos com deficiencia nao deve e nem pode ser de dominio apenas de alguns "especialistas", 

e sim apropriados pela maioria dos profissionais da educacao, idealmente a todos. 

Corttudo, o conhecimento dos dommios tedricos e praticos dos professores e 

essential para subsidlar a formulacao de politicas para sua continuada formacao 

pelos sistemas de ensino. Isso impoe a necessidade de levantar informacoes sobre 

esses para, pelo menos, identificar seu perfil academico e sua experiencia com 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e projetar formas de Ihes 

prover esse conhecimento, aproximando o conteudo da formacao as suas 

expectativas e necessidades. (PRIETO, 2006, p. 59). 

A criacao de espacos para a formacao continua do professor no seu cotidiano escolar 

possibilita um foco irradiador para a reconstrucao do projeto politico-pedagogico da escola e 

da educagao, na perspectiva da construcao de uma escola aberta para todos. Sobre esse foco 

Mantoan (2009) destaca que "a formacao continuada desses profissionais e antes de tudo uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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autoformagao, pois acontece no interior das escolas e a partir do que eles estao buscando para 

aprimorar suas praticas" (MANTOAN, 2009, p. 92). 

Ademais, e necessario que o educador esteja disposto e com bastante abertura para 

aprender sempre, seja nos momentos de formacao e de trabalho. Mantoan (2006) defende a 

ideia de que "nao ha como mudar praticas de professores sem que os mesmos tenham 

consciencia de suas razoes e beneficios, tanto para os alunos, para a escola e para o sistema de 

ensino quanta para seu desenvolvimento profissional" (MANTOAN, 2006, p.59). 

Sobre a formacao de professores para o ensino regular e especial, Mantoan ressalta 

que deve: 

[...] Possibilitar-lhe a disseminacao de conhecimentos sobre pessoas com 

necessidades educacionais especiais, pela elaboracao de referenciais teorico-praticos 

sobre a aprendizagem e o ensino dessa populacao e pela construcao de referenciais 

de acao politico-administrativo com vistas a de fato, garantir educacao para todos. 

( M A N T O A N , 2006, p.68). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do MEC (2010) essa formacao deve 

romper com o modelo tradicional do ensino que se volta para os conteudos, estruturado em 

modelo de curriculo escolar que traga um perfil de aluno que se busca formar que e aquele 

aluno "modelo". Com isso, comeca a surgir metodologias para "romper" esse determinismo, 

onde visa considerar as diferengas entre os educandos e apresenta uma nova roupagem de 

organizagao curricular. O Ministerio define ainda que a formagao em nivel de 

aperfeigoamento e especializado seja baseado em Estudos de Casos, Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP), Aprendizagem Baseada em Casos (ABC), Trabalhos com Projetos, 

Aprendizagem Colaborativa em Rede (ACR) e dentre outros. 

Na perspectiva da inclusao, e compromisso da escola nao so acolher a diversidade e 

compartilhar o espago de aprendizagem, mas essencialmente saber lidar com essa diversidade. 

Nesse sentido, Oliveira (2009) justifica que, 

[...] em virtude da diversidade dos alunos, incluindo aqueles que apresentam 

necessidades educacionais especiais. os educadores sao chamados a rever 

suas praticas educativas para ensinar um coletivo de sujeitos cujas 

caracteristicas se apresentam mais heterogeneas que antes. (OLIVEIRA, 

2009, p.37). 

Portanto, para que a inclusao de alunos com deficiencia ocorra nas salas regulares de 

ensino e preciso que os educadores revejam suas praticas de ensino e busquem desenvolver 

seu trabalho educativo levando em consideragao a heterogeneidade existente entre os alunos, 

alem de levar em consideragao suas limitagoes. Para tanto se faz necessario um trabalho em 



57 

conjunto, onde o professor da sala regular esteja em sintonia com o profissional da sala de 

AEE, para que sejam discutidas as dificuldades, conquistas, estrategias e avancos destes 

alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 Articulaeao dos Profissionais Envolvidos no Processo de Inclusao 

Sob esse aspecto de articulagao, foi perguntado as professoras da sala comum e a 

profissional da sala de AEE sobre a relacao/contato do docente do ensino regular com a 

professora da sala de AEE concernente o planejamento e acompanhamento da aprendizagem 

dos alunos com deficiencia. As professoras da sala regular de ensino declararam que: 

Professora A:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Infelizmente nao ha uma interagao entre a professora do AEE 
e a professora da sala regular. Esse e um ponto negativo, pois acredito que 
para o trabalho obter um bom resultado seria necessario esse 
acompanhamento. 

Professora B: Nao ha uma relaqao da professora do AEE com a educadora 
do ensino comum. Durante o ano letivo, os professores que atuam no AEE 
ainda nao tiveram a humildade de realizar um trabalho em parceria, de 
procurar saber como e o aluno na sala comum. 

Enquanto a educadora do AEE, afirma que, e bom deixar clam que a atribuigdo do 

professor do AEE e diferente do ensino regular. Cada um tem seus objetivos. No entanto 

precisam interagir para avaliar se os recursos estao funcionando a contento. Em 

concordancia com os relates, a Coordenadora da Educacao Inclusiva fala que nao ha 

envolvimento por parte do professor da sala regular com o atendimento, onde lamenta a falta 

de interagao entre os saberes. Entao observa-se que todas as entrevistadas tem consciencia da 

importancia da interacao entre todos no processo inclusivo, no entanto cada uma desenvolve 

seu trabalho individualmente. 

As afirmagoes das profissionais entrevistadas contrariam a teoria, onde seus 

depoimentos revelam a inexisteneia de um ponto necessariamente essencial a inclusao do 

aluno, que e a interagao/contato entre professor da sala regular e o profissional do AEE, uma 

vez que, um deve auxiliar/complementar o trabalho do outro. Assim ha a necessidade de 

dialogo permanente entre esses sujeitos da educagao, devido o aluno ser atendido no AEE em 

suas especificidades para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva na sala regular de 

ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS1DADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAlMPINA GRANDE 

CENTRO Dt
 T

"*MACAO DE PROFESSORES 

SIBUUTSCA SETGRIAL 

CAJAZEIRAS • PARAlBA 



58 

Levando em consideragao que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

uma das inovagoes trazidas pela Politica Nacional de Educagao Especial na perspectiva da 

Educagao Inclusiva (2008), visto como um servigo da educagao especial que "[...] identifica, 

elabora e organiza recursos pedagogicos e de acessibilidade, que eliminam as barreiras para a 

plena participagao dos alunos, considerando suas necessidades especificas" (SEESP/MEC, 

2008). 

Nesse sentido, o AEE complementa a formagao do aluno, no intuito de 

fundamentar sua autonomia fora e dentro da escola, pois sua oferta e obrigatoria pelos 

sistemas de ensino. E realizado preferencialmente nas escolas comuns, nas Salas de Recursos 

Multifuncionais. Compondo assim o Projeto Politico Pedagogico da escola. 

Para dispor as melhores condigoes de insergao no processo educativo formal, o 

AEE e ofertado preferencialmente na mesma escola comum em que o discente estuda. Nessa 

perspectiva, vai se constituindo uma proximidade do ensino comum com a educagao especial, 

onde as necessidades de determinados alunos proporcionara o encontro, a troca de 

experiencias e as condigoes necessarias ao desempenho escolar desses alunos (MEC, 2010). 

Os professores comuns e os da Educagao Especial precisam se envolver para que 

seus objetivos especificos de ensino sejam alcancados, compartilhando um trabalho 

interdisciplinar e colaborativo. [...] Ao professor da sala de aula comum e atribuido 

o ensino das areas do conhecimento, e ao professor do AEE cabe 

suplementar/complementar a formacao do aluno com conhecimentos e recursos 

especificos que eliminam as barreiras as quais impedem ou limitam sua participacao 

com autonomia e independencia nas turmas comuns do ensino regular. (MEC. 2010, 

p.19). 

Com base nesses dados, o MEC (2010) propoe eixos privilegiados de 

articulagao, uma vez que, deve existir um envolvimento por parte do professor da sala comum 

e do profissional do AEE para que haja um ensino inclusivo, que sao os seguintes: 

• a elaboracao conjunta de pianos de trabalho durante a construcao do Projeto 

Politico Pedagogico, em que a Educagao Especial nao e um topico a parte da 

programacao escolar; 

• o estudo e a identificacao do problema pelo qual um aluno e encaminhado a 

educagao Especial; 

• a discussao dos pianos de AEE com todos os membros da equipe escolar; 

• o desenvolvimento em parceria de recursos e materiais didaticos para o 

atendimento do aluno em sala de aula e o acompanhamento conjunto da 

utilizagao dos recursos e do progresso do aluno no processo de aprendizagem. 
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• a formagao continuada dos professores e demais membros da equipe escolar, 

entremeando topicos do ensino especial e comum, como condicao da melhoria 

do atendimento aos alunos em geral e do conhecimento mais detalhado de 

alguns alunos em especial, por meio do questionamento das diferencas e do que 

pode promover a exclusao escolar. 

Sem esse contato entre o regular e o especial, o aluno nao sera beneficiado de forma 

significativa pelo atendimento, pois, o educador do AEE nao vai ter conhecimento do avanco 

ou regresso educacional do estudante, ou ainda das suas dificuldades, para que ocorra um 

novo planejamento, com novas metodologias que propicie ao aluno uma postura de autentico 

aprendiz no ensino regular. 

Tendo em vista o fato de que as professoras da sala regular nao tem conhecimento 

acerca do atendimento especializado prestado aos alunos com deficiencia, como ja foi 

revelado, nao ha comunicacao entre os profissionais, pois o mais conveniente e que as 

educadoras por nao se sentirem preparadas, passe a "ignorar" a presenca dos alunos 

deficientes em sua sala, nao por discriminagao, e sim, por falta de prepare e formagao 

adequada. Alem disso, alegam nao saber lidar com essa realidade que se torna mais frequente 

nas salas de ensino regular no Brasil. Como bem afirmou a Professora B da sala regular, 

quando afirma que "muitas das vezes a aluna com deficiencia existente em sua sala fica um 

pouco isolada, nao porque tenha a intengao, mas, porque a mesma em muitos casos nao sabe o 

que fazer e nem como fazer, para envolver a aluna nas atividades do cotidiano". 

A educadora do AEE reconhece a falta de formacao continuada para os professores do 

ensino regular e apresenta bastante insatisfacao ao falar sobre o assunto em questao. De 

acordo com a mesma, essa realidade deve ser modificada, uma vez que, as professores tem 

que aprender a "lidar com o aluno deficiente de forma a desenvolver sua aprendizagem junto 

aos demais". Ja Coordenadora da Educagao Inclusiva do municipio de Cajazeiras, esta alega 

que existe a formagao promovida pela Secretaria de Educagao, porem reconhece ser 

insuficiente, por nao ser acessivel para todos os profissionais envolvidos no processo de 

inclusao. 

As entrevistadas deixam transparecer certo descontentamento referente a formagao dos 

professores, que segundo as mesmas, nao e nada satisfatoria, uma vez que o MEC determina 

que esta "seja de forma continua e integrada ao Projeto Politico Pedagogico da escola". Alem 

da formagao permanente dos professores, o PPP deve esta tambem direcionado para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aquisigao de conhecimentos dos varios profissionais atuantes na escola, dos pais e de toda a 

comunidade em que a instituigao se encontra. 

Para que a inclusao dos alunos com deficiencia ocorra de fato e preciso uma 

organizagao e reestruturaeao das escolas e redes publicas de ensino. Mantoan (2006), afirma 

que para universalizar o acesso de todos de forma incondicional e democratizar a educagao e 

pertinente compreender que: 

A reorganizagao das escolas dependem de um encadeamento de acoes que estao 

centradas no Projeto Politico-Pedagogico. Esse projeto, que foi chamado de "piano 

de curso" e outros nomes parecidos, e uma ferramenta de vital importancia para que 

as diretrizes gerais da escola, sejam tracadas com realismo e responsabilidade 

( M A N T O A N , 2006, p.46). 

Nesse sentido, Mantoan (2006) afirma que tanto as escolas publicas como as privadas 

ja estao implantando diversas mudancas com o intuito de democratizar a educacao, o que 

depende de um extenso e intenso planejamento de um projeto politico pedagogico que visa 

organizar tais transformacoes. 

Tal projeto parte do diagnostico da demanda, penetra fundo nos pontes positivos e 

nos pontes fracos dos trabalhos desenvolvidos, define prioridade de atuacao e 

objetivos, propoe iniciativas e acoes, com metas e responsaveis por coordena-las 

( M A N T O A N , 2006, p.46). 

Para Mantoan (2006) o ensino individualizado e diferenciado para os alunos que 

apresentam problemas de aprendizagem e deficit intelectual nao corresponde as exigencias 

dos principios inclusivos, uma vez que, o ensino diferenciado e uma forma de segregar e 

discriminar os alunos dentro e fora da sala de aula. 

Diversos fatores sao essenciais a fim de auxiliar a pratica pedagogica das escolas que 

visem e contribuam para a elaboracao do meio social do alunado, a exemplo de currfculos, a 

formagao de turmas, as praticas de ensino e a avaliagao. 

E importante salientar que os alunos com dificuldades de aprendizado continuam 

sendo excluidos pelo ensino diferenciado no dia a dia escolar, pois diversas escolas ainda nao 

estao totalmente capacitadas para atender a esses educandos, o que demonstra falta de 

interesse, recursos ou especializagao dos docentes para tratar esses educandos. 

Concernente a organizagao e preparagao das escolas para acolher os alunos com 

deficiencia, as professoras da sala regular indagadas responderam que a escola em que atuam 

nao esta preparada nem em sua estrutura fisica e nem no aspecto administrativo, pois o 

professor acaba trabalhando sozinho sem contar com materials necessarios que auxiliem em 

seu trabalho inclusivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Professora A:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nao so a escola em que trabalho, mas outras escolas ainda nao 

sabem lidar com esse novo paradigma educacional, ou seja, nao estao preparadas, 

Os poucos recursos e materials existentes sao de uso exclusivo da sala de AEE, 

onde nao ha materials disponiveis para o trabalho em sala de aula comum. 

Professora B: A escola em que leciono nao se encontra preparada, pois nao possui 

elementos essencialmente necessdrios para ser promotora da inclusao, como uma 

simples rampa para facilitar o acesso do aluno com deficiencia, a escola nao 

possui. Alem disso, os recursos materials disponiveis estao centralizados apenas 

na sala de AEE. 

A opiniao da profissional do AEE sobre a preparagao da escola nao difere da fala das 

professoras da sala comum, pois segundo a mesma, "Precisa melhorar a estrutura ffsica, 

adequar o espago, como construir rampas. Pois Incluir nao e simplesmente matricular o aluno, 

e dar condigoes de acesso, permanencia e participagao ". 

Ja a coordenadora da educagao inclusiva, ela afirma que as escolas estao preparadas 

para receber os alunos deficientes e culpa os professores pela resistencia: 

Estao. As escolas tem mobilidrio, a parte pedagogico, os professores sao 

especialistas do AEE. Infelizmente nao podemos dizer o mesmo do professor da 

sala comum, porque isso ai e uma questao lenta e depende de cada um. 

Precisamos colocar formaqoes e sensibilizar ainda o professor do ensino normal, 

mesmo sabendo das resistencias de alguns. 

Sem o intuito de justificar a atitude dos professores que resistem em "aceitar" alunos 

deficientes em suas salas de aula, Carvalho (2004), coloca a falta de formagao dos professores 

como "empecilho" face a inclusao escolar, uma vez que, estes nao sabem o que fazer quando 

encontram alunos deficientes em suas salas de aula. 

Levando em consideragao que para que ocorra a inclusao de alunos com deficiencia 

nas escolas comuns, e preciso rever as responsabilidades das mesmas quanta a organizagao 

das classes, dos professores, dos alunos, do currfculo, do apoio pedagogico especializado, 

bem como, aos aspectos relacionados a formagao dos professores que atuam nesses 

ambientes, tomando como base a seguinte determinagao: 

Art. 8°. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organizagao 

de suas classes comuns: 

I - professores das classes comuns e da educacao especial capacitados e 

especializados, respectivamente, para o atendimento as necessidades educacionais 

dos alunos; 
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I I - distribuicao dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas varias 

classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes 

comuns se beneficiem das diferencas e ampliem positivamente as experiencias de 

todos os alunos, dentro do principio de educar para a diversidade; [...] 

IV - servicos de apoio pedagogico especializado, realizado, nas classes comuns, 

mediante: 

a) atuacao colaborativa de professor especializado em educacao especial; b) 

atuacao de professores-interpretes das linguagens e codigos aplicaveis; c) atuacao de 

professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente; d) 

disponibillzacao de outros apoios necessarios a aprendizagem, a locomocao e a 

comunicacao.f,..] ( BPvASIL, 2001, p. 71-72). 

Por isso, para os defensores da inclusao escolar, segundo Mantoan, e indispensavel 

que: 

Os estabelecimentos de ensino eliminem barreiras arquitetdnicas e adotem praticas 

de ensino adequadas as diferencas dos alunos em geral, oferecendo alternativas que 

contemplem a diversidade, alem de recursos de ensino e equipamentos 

especializados que atendam a todas as necessidades educacionais dos educandos, 

com ou sem deficiencias, mas sem discriminacoes. ( M A N T O A N , 1999, 2001; 

Forest, 1985). 

Segundo Mrech (1998) a escola atual tem que se adequar a nova forma de 

trabalhar requerida pela Educagao Inclusiva, pois os desafios que ela tem que enfrentar sao 

inumeros. 

t; 
O desafio que enfrenta as escolas inclusivas e de desenvolver uma pedagogia 

centralizada na crianca, capaz de educar com sucesso todos os meninos e meninas, 

inclusive os que sofrem de doencas graves. O mefito dessas escolas nao esta na 

capacidade de dispensar educagao de qualidade a todas as criancas: com sua criacao, 

da-se um passo muito importante para tentar mudar atitudes de discriminacao, criar 

comunidades que acolham a todos e sociedades inclusivas. (DECLARACAO DE 

S A L A M A N C A apud COSTA, 2007, p 20-21). 

Para alguns autores incluir significa muito mais do que inserir fisicamente pessoas 

com deficiencia num ambiente escolar. Para Martins (1999), Forest e Pearpoint (1997) e 

Figueiredo (2002) a inclusao implica proporcionar um novo sentido a escola, que e pensar em 

uma escola que nao deixe nenhum aluno de fora. Uma escola que atenda a todos sem excegao, 

que possa ser revista na perspectiva dos novos paradigmas da sociedade atual, como tambem 

das exigencias da nova demanda de alunos com suas particularidades. 

Nesse sentido Figueiredo (2002) complementa que inserir o aluno com deficiencia em 

uma escola que nao foi redimensionada dentro de um novo paradigma, simboliza dar 

continuidade ao processo de exclusao, pois se a escola permanece dentro da perspectiva 

excludente, mantendo as mesmas concepgoes politico-pedagogicas conservadoras, os alunos 

eontinuarao excluidos e nao lograra exito em sua aprendizagem. 
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De acordo com Figueiredo (2002), para que a inclusao ocorra e preciso que as escolas 

sejam transformadas, iniciando pela desconstrugao de praticas segregacionistas, modificando 

o trabalho pedagogico, o curriculo e a avaliagao e a formagao do professor, o que implica em 

"questionar concepcoes e valores, abandonando modelos que discriminem pessoas com 

deficiencia ou qualquer aluno e, finalmente, invalidar solucoes paliativas" (FIGUEIREDO, 

2002, p. 68). 

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educagao Especial na Educagao Basica, 

a Resolugao CNE/CEB n° 2/2001, no artigo 2°, define que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condigoes necessarias para uma educagao de qualidade 

para todos. (MEC/SEESP, 2001). 

A educagao inclusiva partindo do principio de modificagao do ambiente escolar, nos 

aspectos arquitetonicos, organizacionais, curriculares ainda se encontra em processo de 

reconstrugao e amadurecimento, uma vez que a lei oportunizou para que essa politica 

educacional fosse introduzida em todas as escolas. No entanto, para a sua concretude e 

efetivagao muito ha ainda de se realizar. 

5.4 O Prepare do Professor Mediante a Pratica Inclusiva 

Tomando como foco a preparagao do professor para atuar com alunos especiais nas 

salas de ensino regular, as professoras indagadas afirmaram que, embora tenham em suas 

salas alunos com deficiencia, nao se consideram preparadas para receber essa clientela, pois 

segundo as mesmas: 

Professora (A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na teoria e tudo muito fdcil, mas quando voce se depara com 
a realidade e muito complicado. 

A segunda educadora(B) assim coloca: nao me sinto preparada, pois cada 
aluno tem sua especificidade, seu mundo, exigindo novas estrategias. 

A profissional da sala de AEE, declara que, apesar do curso nao me sinto 
totalmente preparada, no entanto, torna-se mais fdcil para mint pois ja 
tenho algo como subsidio. 

Observa-se que, das tres entrevistadas, apenas a profissional da sala de AEE se sente 

um pouco mais preparada para trabalhar com alunos com deficiencia. Outro aspecto que 

chama a atengao e a falta de formagao especializada, apontada pela professora A, por ter em 

sua sala uma aluna com deficiencia auditiva, onde a mesma nao sabe como trabalhar com esta 

estudante, uma vez que, "nao entende nada de libras, pois nao recebeu nenhuma "preparagao" 

ou "treinamento" para acolher e lidar com essa realidade". A educadora confessa que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"procura da mais atengao a estudante surda do que aos demais alunos". No entanto, a atitude 

da professora nao deve ser uma solucao viavel para o caso, onde na verdade a docente precisa 

ser escolarizada, e nao ter uma atengao diferenciada que em nada vai contribuir para a sua 

aprendizagem. Essa situagao pode gerar alguns conflitos como, por exemplo, a de realgar na 

aluna um sentimento de isolamento do grupo, alem de reforgar a sua baixa auto-estima e, 

consequentemente, sua incapacidade de aprendizagem . 

Ademais, a fala da professora A, acaba contrariando a declaragao da Coordenadora da 

Educagao Inclusiva, quando afirma que a Secretaria da Educagao do municipio oferece um 

curso de libras para os professores, onde este na verdade so e oportunizado aos professores da 

sala de AEE, ficando o educador da sala regular desprovido de alguns conhecimentos 

necessarios a sua pratica educativa. 

Nesse sentido, fica clara e evidente a inseguranga e despreparo dos professores tanto 

da sala regular como do atendimento educacional especializado mediante sua atuagao com 

alunos com deficiencia. 

Sob esse aspecto, Batista (2005) enfoca que a formagao de professores do ensino 

regular precisa ser revista com o proposito de atender aos princfpios inclusivos. Tal revisao 

nao se resume em incluir uma ou mais disciplinas nos cursos de formagao de professores para 

que estes possam conhecer o que representam esses princfpios e consequencias na 

organizagao pedagogica das escolas comuns. 

Outrossim precisa-se destacar que, 

Para torna-los capazes de desenvolver uma educacao inclusiva, o curso de formagao 

de professores de ensino regular tem de estar inteiramente voltado para praticas que 

acompanham a evolucao das ci&icias da Educacao e que nao excluem nenhum 

aluno. O conhecimento teorico em Educagao e fundamental para que esses 

professores possam inovar a maneira de ensinar alunos com e sem deficiencia, nas 

salas de aula de ensino regular (BATISTA, 2005, p 35-36). 

A cerca da formagao dos professores especializados, "o que se propoe e uma revisao 

do nivel de graduagao desses profissionais" (BATISTA, 2005, p.36). Assim a mesma 

continua sua reflexao: 

A proposta e de se criarem cursos de especializagao "lato sensu" em educagao de 

pessoas com deficiencia, um focando cada uma delas, diferenciando essa formagao 

da apropriada para professores do ensino regular, sendo que a formagao em ciencia 

da Educagao continua sendo a base da formagao desses e de todos os professores 

(BATISTA, 2005, p. 36). 

Ademais, Batista (2005) pontua ainda que faz parte da formagao especializada a 

execugao, o planejamento, a selegao de atividades e a avaliagao do aproveitamento dos 
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alunos, que e crucial para que os propositos de atendimento educacional especializado sejam 

frequentemente ajustados aquilo de que cada aluno necessita. 

Marchesi (2004) apud Silva (2009) afirma que e responsabilidade da escola organizar 

professores que apoiem estrategias inclusivas com compromisso e responsabilidade, onde o 

professor e considerado o principal instrumento e modelo de aprendizado para os alunos, e e a 

partir dele que os educandos devem seguir o exemplo e o modelo de respeito. O professor 

deve se esforcar para melhorar suas competencias e habilidades profissionais. 

A preparagao do professor e fator de suma importancia para garantir uma educagao 

inclusiva de qualidade, em uma escola inclusiva. Por isso, Marchesi (2004) concorda ao 

eomentar que criar escolas inclusivas requer que a sociedade, escolas e professores tomem 

consciencia das exigencias e promovam condigoes para a criagao de escolas inclusivas de 

qualidade. Ele acrescenta ainda que a preparagao do professor tambem se constitui como 

condigao primordial para o processo de inclusao dos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais - NEE. 

E muito dificil avangar no sentido das escolas inclusivas se os professores em seu 

conjunto, e nao apenas professores especialistas em educagao especial, nao 

adquirem uma competSncia suficiente para ensinar todos os alunos (MARCHESI, 

2004, p.44). 

As mudangas necessarias para o acolhimento das criangas com NEE almejam 

professores com um novo olhar sobre essa demanda, um acolhimento pautado nos princfpios 

eticos, igualitarios e solidarios. Nessa perspectiva, Martins faz a seguinte colocagao: "O 

educador etico e reflexivo, analisa os porques da sua agao, por isso sabe o que faz, para que 

faz, por que o faz, para que o faz e analisa, seleciona e escolhe os meios de concretizar o seu 

fazer" (MARTINS, 2006, p.44-45). 

Para Freitas (2006) faz-se necessario ao professor, rever sua formagao, seu prepare 

para atuar nessa escola que e para todos. Do professor espera-se que desempenhe de forma 

adequada sua pratica pedagogica e desenvolva uma educagao de qualidade, levando em conta 

a heterogeneidade do grupo. 

[...] preventivamente, cabe examinar a formagao inicial de todos os professores, de 

modo a assumirem a perspectiva da educagao para todos ao longo de toda a 

trajetoria profissional, aliando qualidade com equidade. Pensamos que nao basta 

receber tais alunos para a mera socializagao, o que seria mais uma forma de 

exclusao, e necessario um atendimento que oportunize o desenvolvimento efetivo de 

todos, para isso, torna-se primordial que o professor tenha uma pratica reflexiva e 

fundamentada. Que busque capacitar-se, visto que somente a formagao inicial pode 

nao ser suficiente para o enfrentamento de quest5es tao serias e por vezes dificeis de 

lidar. O art. 18 Diretrizes Nacionais para Educagao Especial na Educagao Basica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dispoe sobre os professores e sua formagao para atuar no contexto inclusivo: " [ . . . ] 

professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capacitados e especializados, conforme previsto no artigo 59 da LDB EN 

[...] a Formagao de Professores da Educagao Basica, em nivel superior, curso de 

liceneiatura de graduagao plena. (BRASIL, 2001, p.77). 

Por outro lado, Mantoan (2006) explica que a inclusao deve respeitar os limites dos 

alunos, possiveis adaptagoes e suas dificuldades de aprendizado, pois e importante admitir 

que as escolas e professores sejam realistas com os discentes em dificuldades. 

A maioria dos professores nao pensa assim, nem e alertada para esse fato. E se 

apavora, com razao, ao receber alunos com deficiencia ou problemas de 

aprendizagem em suas turmas, pois preve como sera dificil dar conta das 

diferenciagoes exigidas por pretenso ensino inclusivo. ( M A N T O A N , 2006, p.47). 

A partir deste ponto de vista, o professor deve acreditar na capacidade de progresso 

dos educandos, por mais que seja dificil e que os educandos sejam diferentes, encontrando 

formas de auxilia-los, explorando o que eles tem de melhor, conduzindo da melhor forma 

possivel o processo de ensino-aprendizagem. E neste sentido que os docentes devem planejar 

uma pedagogia ativa e dinarnica que integre todos os estudantes da melhor maneira possivel 

na transmissao do saber. 

Freire (1996) evidencia a importancia do comprometimento pedagogico do professor 

numa concepgao em que "[...] ensinar nao e transmitir conhecimento, mas criar possibilidades 

para a sua propria producao ou a sua construgao". (FREIRE, 1996, p.52). 

Dentro desta perspectiva Mantoan (2006), afirma que o professor deve 

preparar-se para ser um professor inclusivo, ou seja, que tenha possibilidades e capacidade de 

atender as necessidades dos alunos com probiemas/dificuldades de aprendizado. A maioria 

destes profissionais entende que a preparagao inclusiva nao deve estar associada apenas a 

realizagao de cursos de extensao ou especializagoes, o que nao pode acontecer, pois tal 

preparagao deve estar adicionada desde a graduagao, para que estes possam buscar solugoes 

para os problemas que encontrarem pela frente. 

Por terem mternalizado o papel de praticantes, os professores esperam que os 

formadores lhes ensinem a trabalhar na pratica, com turmas de alunos heterogeneas, 

a partir de aulas, manuais, regras, transmitidos e conduzidos por formadores do 

mesmo modo como ensinam nas salas de aula. ( M A N T O A N , 2006, p.54). 

Muitos professores acreditam ser extremamente complicado e dificil conseguir 

adaptar os alunos com dificuldades de aprendizagem ou deficiencia as aulas planejadas. Estes 

profissionais precisam muito mais do que conhecer tecnicas especializadas de aprendizagem, 

alem do que as escolas precisam se adaptar especialmente para incluir este educandos. Educar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ja e um desafio e a educacao inclusiva e um desafio ainda maior e requer uma preparagao 

especializada dos professores e funcionarios no geral. 

Assim, uma preparagao do professor nessa diregao requer um design diferente das propostas 

de profissionalizagao existentes e de uma formagao em servigo que tambem muda. Isso 

porque as escolas nao serao mais as mesmas se abragarem esse novo projeto educacional 

(MANTOAN, 2006, p.55). 

O professor e considerado o modelo de ensino-aprendizagem para os alunos e e 

valorizado tanto na sala de aula como fora dela, por isso a boa qualidade do ensino e essencial 

na valorizacao do educador. A autora revela tambem que um aluno com dificuldades, 

deficiente ou nao, pode ser considerado um ponto inicial do trabalho pedagogico para toda a 

turma. 

E importante salientar que um aluno tem necessidades especiais se apresenta 

problemas com relagao ao aprendizado, dependendo do tipo de escola e curriculo. Assim o 

autor diz que: "Por isso nao fica claro para o sistema detectar quern sao os alunos e de que 

recursos necessitam" (MARCHESI, 2004, p.21). Alem disso, nao e somente os alunos com 

dificuldades fisicas, mentais e de aprendizagem que tem necessidades educativas especiais, 

mas tambem os superdotados que ja nascem com ritmos rapidos de aprendizagem ou 

conteudos amplos. As escolas devem possuir sistemas de ensino-aprendizagem que incluam 

estes educandos. 

Marchesi justifica que as dificuldades escolares dos alunos sao desencadeadas por 

diversos fatores, dependendo das condigoes sociais ou familiares da crianga. "Em todos eles, 

contudo, e a interagao individuo-classe social-familia-escola que permite explicar os 

problemas que a crianga apresenta em suas aprendizagens" (MARCHESI, 2004, p.21). 

Marchesi (2004) acreseenta ainda que e um grande desafio para a sociedade atual 

criar escolas inclusivas de qualidade, pois e necessario dispor de um grande esforgo e 

forga de vontade de todas as estruturas, no conjunto social, escolar e familiar, ou seja, e 

preciso compreender a realidade educacional como um processo de transformagao das 

escolas inclusivas, para que tenham cada vez mais qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. CONSIDERA£OES FINALS 

Reconhecendo a importancia do papel do professor no contexto da educagao inclusiva 

e sabendo que este traz para o interior de sua pratica educativa, o reflexo de sua formagao, 

seja ela dentro de um modelo tradicional de 'capacitagao' ou como exercicio de autonomia e 

reflexao do fazer-se docente, colocamos o olhar na formagao docente como verdadeira 

articuladora dentre os pressupostos inclusivos. Partindo da realidade encontrada no contexto 

pesquisado, foi possivel analisar nas falas das professoras, que a inclusao do aluno com 

deficiencia consiste, tao somente, na sua colocagao nas salas de aula do ensino regular, mas, 

em sua integragao e permaneneia, de forma a desenvolvem suas habilidades e proporcionar-

lhes conhecimentos para a vida. Dai a necessidade de mudangas significativas na formagao e 

na pratica docente de tais profissionais. 

Pesquisa realizada em uma escola publica do municipio de Cajazeiras-PB, revelou um 

conjunto de dados referentes a dificuldade do professor evidenciada mais fortemente na rede 

regular de ensino, uma vez que, o educador demonstra nao saber como lidar com o aluno 

deficiente, situagao muitas vezes frustrante para o mesmo. Contudo, foi identificado o 

movimento de inclusao escolar de alunos com deficiencia ja existente na cidade, mesmo 

diante de tantas dificuldades e desafios. 

De acordo com a pesquisa, as barreiras perceptiveis se traduzem, principalmente, pela 

falta de capacitagao dos educadores, em especial dos professores da rede regular de ensino, 

que confessam nao estarem preparados para acolher essa clientela, sobretudo pela ausencia 

tecnica de uma formagao continuada mais eficaz. 

Evidencia-se nesse trabalho a falta de interagao entre o profissional do Atendimento 

Educacional Especializado e o professor da sala regular, aspecto essencial para a promogao da 

autonomia do aluno deficiente e a consequente aprendizagem dos conhecimentos necessarios 

a sua aprendizagem, bem como sua formagao como cidadao critico e ativo na sociedade em 

que vive e convive, desenvolvendo assim a sua cidadania. Identificam-se graves falhas nesse 

entendimento, pois nao existe dialogo entre ambos, impossibilitando o avango escolar desse 

publico. 
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Outro aspecto constatado nesse estudo e a falta de prepare das escolas publicas que 

nao apresentam estrutura fisica e pedagogica adequada para acolher os alunos deficientes e 

oferecer-lhes uma educagao de qualidade. 

Tomar uma escola como sendo inclusiva para o aluno com deficiencia, a partir dos 

aspectos considerados anteriormente, e uma visao bastante reducionista de um processo que, 

como foi discutido neste trabalho tem uma dimensao muito mais ampla do que apenas colocar 

alunos com deficiencia nas escolas ditas regulares. E necessario incluir nos debates dos cursos 

de formagao, que a inclusao remete ao direito de todos os individuos a uma educagao de 

qualidade, como tambem, se configura na reflexao em torno dos aspectos sociais e 

educacionais que funcionam como dispositivos de exclusao, na forma de praticas 

homogeneizantes e concepgoes preconceituosas. 

A escola precisa acompanhar e interagir com as mudangas advindas de uma educagao 

inclusiva, tornando-se verdadeiramente em um espago democratico, dialogico e dinamico, 

dentro do conceito de educagao para todos e ao longo da vida, como procuramos destacar 

neste trabalho. 

Dai a urgencia de se pensar numa pratica educativa diferenciada, contextualizada, que 

reconhega nesses sujeitos, sua diversidade cultural, social e lingufstica, "despertando" assim, 

o seu desejo pela educagao. E nesse contexto que colocamos aqui, a importancia de se pensar 

em uma formagao docente na perspectiva da inclusao. 

Esperamos que essa tematica ganhe folego, atraindo o interesse de outros 

pesquisadores que, com novos olhares, novos percursos e novas experiencias, possam ampliar 

os horizontes dessa problematica e dessa forma, haja avangos significativos na formagao do 

professor na perspectiva da educagao inclusiva, refletindo, assim, na sua pratica com o aluno 

deficiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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APENDICE A - QUESTIONARIO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

DADOS DE IDENTIFICACAO: 

Sexo( )F ( ) M Idade: 

Instituigao de atuagao profissional: 

Vinculo: ( ) Efetivo ( ) Prestador de Servico ( ) Voluntario 

Atua em mais de uma instituigao? ( ) Sim ( ) Nao 

Quantas: 

F O R M A C A O ACADEMIC A 

Normal medio: 

Possui Ensino Superior? ( ) Sim ( ) Nao 

Graduagao em: 

Possui Pos-Graduagao? ( ) Sim ( ) Nao 

Qual/quais? 

Outros? 

ATUACAO/ FORMACAO PROFISSIONAL 

Tempo de atuagao como educador/docente na escola de ensino regular: 

Tempo de atuagao como educador/docente de alunos com 

deficiencia: 

Em que series/ano do ensino regular? 

Participou/participa de Curso de Formagao Continuada em Educagao Especial oferecido pela 

Secretaria de Educagao de Cajazeiras? ( ) Sim ( ) Nao 

Qual/quais? 

Qual a contribuigao/importancia desses cursos na sua atuagao profissional? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esses cursos de formagao continuada contribuem para a sua pratica profissional para lidar 

com alunos com deficiencia? 

Voce se considera preparada para receber em sua sala de aula alunos com deficiencia? Por 

que? 

Voce considera a instituigao onde voce atua com alunos com deficiencia uma escola 

inclusiva? Por que? 

Voce encontra dificuldade na pratica docente com alunos com deficiencia? Quais? 

O que voce pensa sobre a inclusao de alunos com deficiencia no ensino regular? 

Na sua concepgao e de acordo com a sua experiencia docente, a escola em que voce atua esta 

preparada e organizada para receber e atender os anseios dessa populagao? 
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Como a escola se organiza e quais os recursos materiais e humanos disponiveis para 

desenvolver o trabalho com alunos deficientes? 

Na sua opiniao e possivel a integragao e socializaeao de alunos com deficiencia numa sala de 

ensino regular? 

Como voce realiza este trabalho inclusivo em sua sala de aula? 

Participou/participa do Curso de Atendimento Educacional Especializado - AEE? 

( )Sim ( )Nao 

Quando? 

Na sua opiniao, qual a funcao e objetivo do Atendimento Educacional 

Especializado ? 

Como voce percebe o Atendimento Educacional Especializado dos alunos com deficiencia na 

Instituigao? 

Qual a relagao do professor de ensino regular com o professor da sala de AEE, concernente ao 

planejamento e acompanhamento da aprendizagem e da socializagao do aluno com 

deficiencia? 
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Em sua sala de aula hoje e possivel encontrar alunos com deficiencias? Quais? 

Voce gostaria de acrescentar mais alguma coisa? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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