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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A proposta de educajab inckisiva v£ a Escola como um espaco aberto as 

drversidades, sera dfatkeab de raca, cor, g&ero erespeiando as difereocas hdivkluak 

Entre essas diferencas, tenios os aknos poifadores de necessidades especiais, que 

por lei, tern o dreko ao acesso a uma esc ok regular. 

Entender esse processo kcksivo nas escoks regulareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 antes de mais tiada 

com preen der que aeducaeab especial: 

S um processo de desenvolvimento global das 

potencialidades, de pessoas portadoras de deficiencia, 

conduta tipica ou de attashahilidadesi ah range osdiferentes 

nheis e graus do si sterna de cnsino. (MAZZOTA 1996:117), 

Esse processo de keksab foi amplamente discutido na Conferenck Mundkl para 

Todos ( 1994 ), a qua! tevo como referenck a Deckracab de Salamanca .Espanha no ano de 

1994. 

Segundo dados daUNESCO, cercade 10% dapopulacio brasilera apresenta 

akum tipo de deficiaicia, no entanto, ainda estab fora da esc ok e da vida ativa da 

socfedade 15 milhSes de brasileiros, 

Pensando sobre acesso de criancas portadoras de necessidades especiais na 

sociedade, tendo aescokregufar, como uma kstimicab dircionada para a kckisab, surgkt 

em n6s akumas kdagacdes. 

Como expfiear a difkukiade que tivemos em encontrar criancas portadoras de 

necessidades especiais nas escoks regukres do nosso municipio? Sera que essas criancas 

se encontram no kterior das escoks e nem sequer sab percebidas como portadoras de 

necessidades especiais? E as escoks, estab preparadas para aterider as criancas que atirgem 

com tais necessidades? 

Desse modo, buscamos eompreender atraves desses estudos, a postura da escok 

regular frente aos aknos portadores de necessidades especiais, entendendo que a pratka 

escobr tem um papel fundamental na aquisicab de conhecimentos e na possibilktade de 
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transform acOes contribukdo assim na fonuacab d ? kdhdduos conseieotes e dignos de 

terem seus daneios respeiados. 

Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i dever da escola ser kcbsiva, no sentido de atender a todos os aknos, 

respeitando suas differences e particufaridades, cab en do a mesma oferecer racks que 

possibflie iraiaverdadeirakcksab, pois: 

"... para que uma crianca "especial" possa ser "inclulda" 

numa situacdo em que todos a sir.ta mais "normal" e em que 

sua auto-estima seja aumentarfa, em que se desenvolva 

relac&es interpessoais e tnterac&es com todos os sens pares { 

com ou sent dificuldades especiais) tern de se estrutumr e 

desenvotver estratigias adequadas devidamenteplaneiadas. ( 

Mc- MAMAM e MARSTON-1993:3). 

Segundo a Lei n° 7.853/89, que trata da anchisab de criancas com necessidades 

especiais, a escok regular 6 o espaco que deve oferecer ao akno diversas possfciklades de 

ser utile cap az de estarno mundo sockl, com seus davios sen do vivenciados. 

" As escotas regulates que possuem a educacao inclusiva 

constitui os rneios mais eftcazes de combater atiiudes 

discriminatdrias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma educacdopara todos". (Declaracdo de 

Salamanca, 1994,p.l) 

Sabemos que a escok regular, esti devidamente fegafeada para kserir no sew 

quadro de akmos, as criancas portadoras de necessidades especiais. Entretanto, obsetvar-se 

que nab ocormn akeracdes visivek, tanto que, geraknente a proposta pedagogic a das 

escoks pouco ou nada enfatkam o aspect© kciisivo, haja visto que a&mesmo afainftade 

portadores especiais, jase dab por satkfeia s6 ter seu fiko aceko numa escokregufar. 
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Esses pontes acima abordados evkJenciam que a escola, embora iitegre o ahmo ao 

meio educativo, nab dispdem em grande numero de estrutara fisica. e orientaeao dklatica 

que favoreca reaJmente uma pratiea pedagogica kiclisiva, transparecendo com isso uma 

praticade excbsab inseridano pr6prio ambiente escolar. 

Uma inclusab pedagogica e sockl, requer qualifeacab dos profesbnais envolvidos 

e acima de tudo um ambiente que propicie diversas possibilidades para, o crescknento 

global das criancas com necessidades especiais, de acordo com aresoticab dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA if 2, de 11 

de novembro de 2002. 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo as escolas organizar-se para o atendimento ao 

educando com necessidades ea'ucacionais especiais, 

assegurando as condicdes necessdriaspara uma educacdo de 

qualidade para todos. (Art.2°, Di ret rizes Nacionais para Ed. 

Bdsica Especial). 

No eatauto a inclusab vai muio mais alem do que uma regulanientacab de uma lei, 

isto porque as criancas portadoras de necessidades especiais precis am de varias 

possfoilidades para evoluir e superar sens timites, podendo asssn ser, ou sentir-se um 

membro iitegrante da sociedade em que vivemos e para isso seria ideal uma educacao 

inckisiva 

A educac&o inclusiva implica um processo continuo da 

melhoria da escola, com Jim de utilizar todos os recursos 

disponiveis especialmente os recur sos humanos, para 

promover a participacUo e aprendimgem de todos os alunos, 

no seio de uma comunidade. (AINSCOW-M-J999). 

Ap6s lekuras mais eferivas sobre a inclusab, fornos adquirindo mais subsfdios, 

maior seguranca em abordar essa problem&ica Pensando nisso, e buscando desenvotver 
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um trabalio de observagab e analise direciooado ao oampo educativo de modo especifico, a 

escola como kstkufab preparada para tais atributos, e que questknamos: Quais afteracoes 

ocorreram na prafka docente a partir da implantacio da Lei 7,853/89, referente a kcksab 

de criancas portadoras de necessidades especkis nas escoks regukresTMesmo a escok 

regular permirkdo o acesso dessas crkncas sera que reakiente acontece a kcksab? A 

educacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h acessfvel, de qualidade, de dreios jguak ou se na pratica o que temos 6 apenas 

um espaco que pemiite o acesso? A fomiaeab do profesionai e a estruuira ilsfca da escok 

favoreeem a kcksab? 

Medknte os questknamentos ackva, os nossos estudos buscara compreender e 

analisar a rekcab existente entire a obrkatoriedade da Lei 7.853/89, que Irate da kcksab de 

criancas com necessMades especkis na eseok regular e as aterae&es ocorridas na pratka 

docente, ban como, identifkar efementos tedrico-metodologico na formacab e pratka 

docentes, que indiquem as modifkaodes oconidas a partir da implementacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ki que 

tratada kcksab. 

Portanto, nosso trabako consta de tr£s partes. A primeira parte trata-se da 

fundamental tebrka, que aborda a trajetork hist6rk da educagab especial no Brasil, a 

sua evokcab, as campaobas, os decretos, o surgkiento das feis, as dfacussoes aeerca da 

kcksab, os questknamentos sobre a postura e a pratka de uma escok Kicksiva,e, 

fkakiente a quafifkacab necessaria dos profissionais para atuarem nessa nova proposta 

de educacao. 

A segunda parte do Crab alio, estidinecknadaametodotogia, aos procedinentos que 

irfamos utilizar na observacab dessa praika da kcksab na sak de auk com criancas 

portadoras de necessMades especiak na escok regular. 

Fkakiente a tereeira parte do nosso trabalio de pesquisa akieja fazer uma 

aproxkiaeab, embora superficial ja que trata-se de um estudo reafeado apenas com quatro 

professoras, de uma unka escok, sobre educacao inclusiva For fki , pretende tambem, 

servir de ponto de reflexab para as professoras, asstn como nos, de repensartnos com 

rekeSo ao nosso trabalio kcksivo, que mebs utilizo para favoreeer a kcksSo em minba 

sak de auk, se estou contribukdo para o desenvolvimento sockl e efetivo, utifeando o 

respefco efavoreeendo apermanenckdo(a) outro(a)no espaco escokr. 
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Capital© I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1-Referenda! Teorico 

A edueapab especial no Brasil obedece uma trajet6ria, que se iniciou no sebulo XIX 

e foi se desenvolvendo ate" os dks atuak Toda essa evokigab abraogeu do is grandes 

periodos: o primeiro periodo marc ado peks kkiativas ofkkis e p attic u tares isokdas, 

caracterizada pek fundacab do primeiro Instkito de Cegos Brasileros, sen do ofkklizado 

peto ImperadorDom Pedro I I nacidade do Rk de Janeiro. 

Akdanease eontexto de desenvorvkiento kick! de EducaeSo Especial oeonfeceu a 

fundacab do primeiro Instkito Imperial dos Surdos-Mudos no Rk de Janeiro, detemiinado 

pek Lei 839 de 26 de setembro de 1857. Os referidos instkrtos tinhani como objetivo o 

desenvorvkiento da educacio Lieraria, asski como tambern uma foonaeab 

profjssknalizante. 

Os trab alios cientifkos e tebnkos s6 foram enfahzadoe em 1900 com a 

apresentaclk da monografk do Dr. Caribs Eira, que tkha como tftulo "Da educacao e 

Tratamento M&iko-Pedag6gko dos Idktas", fato esse que veto abrir caminhos para a 

publkacab de vanos trabakos sobre aedueacfio de deficientes men tais. 

Em 1950, primeka metade do secufo XX, o Brasil ja contava com quarenta 

estab eke im euros de ensko regular, mantidos pek poder publko, sen do um federal e os 

denials estaduafe, que prestavam afcum tko de atendinento escofar especkl a deficientes 

men tais. 

O segundo periodo compreendido de 1957 a 1993, tratavadas kkiativas oficiais de 

ambko nacknal, caracterizando-se pek atendkieuto educacknal aos excepcionais 

assumido de forma expHcita peto governo federal, crkndo as camp annas para a efetivacab 

desse atendinento, entre os quais ciaremos as mas knportantes nesse processo; Campanha 

para a Educacfio do Surdo Brasiteiro, katkrida pelo decreto federal n° 42.728, de 3 de 

dezembro de 1957; Campanha Nacknal de educacao e Reabilacab de Deficientes da 

Visab, regulamentada pek portark n° 477 de 17 de setembro de 1958; Campanha Nacknal 

de Educacao e Reabilkaeab de Deficientes mentais, kstkiida em 1960, peb Dec ret ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA if 
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48.961, de 22 de setembro. As duas ftkmas campanhas foram extintas, ap6s a cranio do 

Centra Nacional de Educacao Especial, pek decreto 72.425 em 3 de julio de 1973, no 

governo do president© Emffo Garratazu. 0 referido centro tiuhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fkalklade de promover 

emtodo terri6rio naeknal aexpansab e rnehoria do atendinento ao excepcional 

Com acriacab do CENESP (Centro Nacional de Educacao Especial) foram extiifas 

a Campanha Nacional de Educacao de Cegos e a Campanha Nacional de Educacao e 

Reabifiacab de Deficientes men tais. 

Somente em 29 de outubro de 1975 i que o CENESP teve sua organ Eacab, 

competenck e atribukbes estabelecidas no regimento iitemo assiiado pelo mmistro Ney 

Braga 

Em 15 de dezembro de 1981, aportarian0 696, aprovou um novo regimento intemo, 

parao CENESP, revogando o anterior. 

Em 1986 o 6rgab foi fcransformado na Secretaria de Educacao Especial - SESPE. 

At& a Constkikab Brasileiu de 1988 a educacao especial nab havia sido compreendida 

como um processo destkado a cfaitek da educacio especial, o termo inclusab era a%o 

distante. Textos oJfieiais federal exatavam uma scab aitegradora que imorava o fato de 

umapessoaportadora.de deficjenca, de condutatipieas ou de alas habilidades necessiasse 

de uma educaoJto especr&a Em 1990 foi reestraturado o Mkisterio da Educacab, ficando 

extintaa SESPE. 

No feal de 1992 faouve uma reorganizaeab dos mkistenos. Reapareceu a Secretaria 

de Educacio Especial - SESPE, como orgab especffco do Ministerio da Educacio e do 

Desporto. 

A trajetdria da educacab especial no Brasil den contkuidade com o surgimento de 

Lets e entre eka, destacaremos a Lei n° 4.024/61. Segundo MAZZOTA, no artigo 88 dessa 

fei, especl&a que os excepcknais para se ktegrarem na comunidade 6 necessario que a 

educacab sejade acordo com o sstemaeducacknal preveto para todos demodo geral 

A referida fei esckrece que todas as pessoas portadoras de necessMades especiais 

nab poderiam fiear sem assistebck edueacional, porem era necessario que essas pessoas se 

adaptassem ao sistema edueacional e nab o sistema se ada{>tar de forma a atender as 

necessMades desses kdivfduos. Integrar um portador de necessidades especkis no sistema 

de easko era, nab negar a efc sen kgresso na escok, porem a escok nab podeik atende-k 
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satisfkoriamente, vfato que a mesroa nab se dispunha a modificar sua pratiea politica-

pedagogiea 

No entanto, no Brasil que tratava das dretriz.es basicas que detenukiavani a acab 

integrada do atendinento aos excepcionae, a Portaria Intcmimisterial n° 477, do ano 1997, 

defeiaque: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O atendimento edueacional, como compeiencia do M'EC 

atrave's do Centra de Educacdo Especial em actio integrada 

com outros drgdos do setor de educacdo, e caracterixado 

como seguindo uma linha prcventiva e corretiva. 

O atendinento ao excepckmal, se caracterizavarnais no sentido cliuico-terpenIico 

do que no sentido pedagdgico proprianente dfto. 

Em 1994, na Conferebcia Mundial de Educacab especial, em Salamanca, Espanha, a 

Educacab Especial eomecava aperder o carater excludente. Novos horizontes comecavam a 

surgir no sentido de se efetivar uma educacab inclusiva, onde houvesse um processo 

organizado, que todas as pessoas sem excecSes fossem kicWdas no sistema regular, tendo 

o direio apartieipare deseavokersuaapreodKageni. 

Antes, porem sera necessario delink" Educacab Inclusiva e guas kiplicacdes, que 

assin foram estabelecidas: 

A educacdo Inclusiva implica um processo continue de 

melhoria da escola, corn o fun de utilizar todos os recursos 

disponlveis, especialmente os recursos humanos, para 

promover a participactio e a aprendizagem de todos os 

alunos, no seio de uma comunidade local. (Salamanca, J 995 

- Word 6.0/95KB) 

Mas, como acontece essa educacab iiclusiva, quais fundamentales sustentam esse 

objetivo de construir uma sociedade mais justa que respete e valorize as diferentes 

condicdes fisicas, psiquicas, men tais, cutturafe e economic as de todas as pessoas, 

oferecendo assin concretas possibiiidades departieipafab social. 
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Sabemos, kckir nab sjgnifica apenas pemiiir o acesso de criancas com 

necessMades especkis na escoia regular, mas sobretudo oferecer condrcSes de creseimento 

pessoal, social e afetivo, existkdo com isso uma distkcab entre ktegrajab e kcksab, 

como vemos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A integracdo e um processo em que a pessoa com deficiencia 

vai ser capaz de parti cipar da sociedade do jeito que estd. Jd 

a educacdo inclusiva £ uma proposta de tornar a educacao 

acesslvel a todas as pessoas. Propde uma educacdo de 

qualidade para todos, ndo exclui ningu&m sob nenhum 

pretexto. (SASSAK1, 1999:36). 

Essa nova concepcab requer da escok condicdbs de ateridirnenfo para essa 

perspectiva sockl, tanto no aspecto da estrutura fisica como no aspecto pedagogico dog 

profesknak envolvidos naarea 

Entretanto, dados oferecidos pelo ultimo censo escokr registram uma outra 

reafidade das escoks: 

... as escolas, em geral, estdo desaparelhadaspara esse tipo 

de atendimenta, e os professores ndo estdo habtlitados para 

lidar com essas criancas, uma vez que ate recentemente, ndo 

conhecia como sua a responsabilidade de educar criancas 

com necessidades especiais (Piano Nacional de Educacdo 

Censo EscolarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - 2000) 

Important© destacar que o tenrio "necessMades especiais " refere-se a todas aqueias 

criancas e jovens cujas necessMades especks se origin am em funcab de deficfeieks ou 

difkuMades de aprendizagem. 

Mas, para os estudiosos dessa temalka o temio (necessidades especial), ja esta 

dfacrimkando as criancas, dekando-as em evM&nck, como esta acentuado por Oliveira ( 

2001:6) que afkma: 
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A rotulacdo dos alunos e" prejudicial, incluindo o rotulo de 

"aluno com necessidades especiais" (fazendo com que os 

praprias alunos baixem os seus nlveis de auio-estima e 

permitindo que os outros elementos do grupo ou da sociedade 

os vejam como marginals e estranhos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outro ponto bastante discutido, refere-se a escola regular, como um dos prkcipais 

meios para uma kcksab social, ja que nesse espaco apresenta-se alunos de inumeras 

realidades, e com suas respectrvas posskilidades e limkacdes. Isto favorece a kcksab dos 

alunos com necessidades especiais. 

Toda essa diversidade requer da escola uma quakkacab que atenda essa demands, 

podendo dessa forma favorecer uma trocade conhecimentos, vrvenck e respelando acima 

de tudo as diferencas kdhriduafe. Nesse sentido, critica-se a existenck das escoks dftas 

especiais, segundo Dessent (198797): 

As escolas especiais ndo tern o direito de ex:stir. Elas existem 

por causa das Umitac&es das escolas regulares em atenderem 

um complexo leque de capacidade e incapacidade entre os 

alunos(...)Mesmo uma super bem organizada escola especial, 

que garanta malar qualidade curricular e edueacional aos 

seus alunos, ndo tern o direito de existir se essa mesma 

educacdo pode ser garantida numa escola regular de via 

camum 

Percebemos que a urgenck em oferecer uma educacab kclusiva, prkcipakiente, 

de acordo com a knpfcmetttacab da Lei 7.853/89, que possibility, a kcksab de criancas 

portadoras de necessMades na escok regular, requer da escok uma p ratio a educative 

votada para essa nova proposta da educacab. Isso necessia de esforcos e uma busca 

constant©, tanto no aspecto juridko como no cumprimento, ou seja na pratka de execucab 

dessa fei 
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Caso contrario, sera um marco de trajet6m inciisiva apenas no pap el, como t2o 

bem colocaapesquisadorae consuJtoratecnkaem educacao especial( 1999/17): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O grande desafio i, port ant ot identiflcar o modo mais 

seguro de lutar pela cidadania, para evitar que, embora 

contando tUo solenemente dos di sour sos os direitos ndo 

continuem a ser tdo lamentavelmente violados napratica". 
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Capituio II zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2- Referencial Metodologlco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Metodologia i uma preocupacao instrumental. Trata-se das 

fomms de se fazer ciSncia. Cuidados, procedimentos, das 

ferramentas, dos caminhos. A finalidade da ciincia i tratar a 

realidade teorica e praticamente para atingirmos tal 

finalidade, coloca-se vdrios caminhos. " 

(Demo, Apudetalli Costa, 1.996: 26) 

Visando compreender, como se efetiva a inclusab das criancas com necessidades 

especiais, em trSs sabs de auks do Centre Educational Integrado Antonk Taboza 

Rodrigues - CAIC, a partir de diretrizes kgais, estabelecidas pek Lei n° 7.853/89, que trata 

da kcksab, optamos por um procedkiento metodokgieo que favoreca a exploracab e a 

compreensab acerca do tema 

Dessa forma, decidkios por uma pesquisa de career exptorat6rio, por entendermos 

que nos apresentaria uma visab mais aproxkiada do tenia, ja que atraves da mesma 

poderiamos verificar como aeonteek o processo de kcksab nas saks supra citadas, uma 

vez que as mesmas abrigam em seu quadro discente, criancas portadoras de necessidades 

especkis. 

Objerwando ter uma aproxkiacab te6rka-pratka sobre a kcksab, foi entregue a 

togs professoras um questknano que abordava a metodofogia, a formagio, proposta 

pedag6gka, a estrutura da escok e a atuacab da fain i lk Sendo, port an to, seis perguntas 

objetivas e duas subjetivae, que estavam dkecionadas ao signifkado da pakvra inclusab e 

que percepcab as professoras tkham da pratka desta nova proposta educativa, isso apos a 

regukmentacab da Lei n° 7.853/89. 

Com as respostas dos questknarios em mabs, tivemos uma aproxkiacab, embora 

superficial, do que as professoras pensavam sobre a kcksab, o que possMiou e nos 

direcknou naescokade textos e materks que pudessem trab all ar coin as do elites. 
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Com essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeta, optamos por apresentar texlos que retratavsm ahfetbrk da educacab 

especial no Brasil, a fegalizaeab e normas, a diferenca entre incksab e ktegracfk, com a 

fk alidade de esclarecer ajgumas duYulas expostas pelas professoras em rekcab a existenck 

e a&ndamentacab legal da Lei 7.853/89. 

Durante os enconlros tambem foi utilizado fines que refratavam saks de auks com 

criancas portadoras de necessidades especkis e de familks que tesnbeni tkham fBhos com 

tais necessidades, mostrando afeumas dificuHades e preconeeios que exwfkm na 

sociedade enos proprios membros que convivkm ou trabaiiavam com essas criancas. 

Em cada encontro buscamos suscitar discussoes e reflexzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5es que as fizesse repensar 

suas pratkas, que as eonduzisse a ver se ocotrk o processo kclisrvo em suas saks, no 

ambiente escokr de modo geral 

Objeuvaado conhecer mas sobre suas posturas, op Bikes, deixarnos no decorrer dos 

encontros, espacos para que as mesmas pudessem expor suas iddks, fazer suas eolocapJeezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

questknamentos. Isso nos posskifitava visualizar 0 perlil das professoras, quais 

conhecanentos tazham sobre a kcksab, quais perspectivas esperavam desse processo. 

Alem desses procedkientos, as professoras recebkm fehas avalkrrvas no decorrer 

dos enconfcros, onde constavam ajguns topkos como: o que nab sabiam e passaram a saber 

em reheab ao estudo, as duvidas e espacos de sugestSes referentes a metodologia, tempo e 

focal Isso no ktuio de favorecer um ambiente de esfudo que pudessemos trocar os nossos 

conheckientoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e posskilkr um espaco aberto e kteressante nas diacussdes do tenia 

kcksab. 
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3.1 — Inclusao: Um tenia desconhecido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta parte do trabako, kernos apresentar a analise do questknario, referents ao 

projeto "A kcksab nas escolas regulares: modifkacSes legais e reais". As questbbs foram 

respondidas por professoras do munictpio de Cajazeiras que atuam no Centre Edueacional 

Integrado Antonio TabozaRodnjgues-CAIC. 

As professoras supracftadas, ex ere em sua fun cab na area de educacab mfaitiLEm 

suas salas de aula estab kseridas algumas criancas portadoiaa de necessidades especiais; 

especificamente a hkerativMade, problem as aodiivos e difculdades na eoordenaeab 

motora. 

O questionario entregue continha oko quests es, sen do seis objeitvas e duas 

subjetivas, todas drecionadas as questOes relaiivas a kcksab de criancas com necessidades 

especiais nas escoks regulares. 

Observa-se, de acordo com as respostas do questknario, que as quatro professoras 

entrevistodas, estab satisfeias com a metodologk utiiizada com os aknos portadores de 

necessMades especiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A falta de preparacdo dos professores ndo i motivo para 

renwiciar a inclusdo. Oprofessor comwn, sent nenhwn tipo de 

especializac&o, pode cuidar de ciasse inclusiva.Mo est/i 

capacitado ?Entdo vamos capaciiar. O material pedagdgico 

ndo 4 adequado ? Vamos adequarflima, apud 

SassakiJ999:39) 

De acordo com a pskopedagoga e pedagoga, Akieida (2002), um individuo 

portador de necessMades especiais, e" aquefe que apresenta em comparacab com a makria 

das pessoas, signifkabvas diferencas flskas, sensorials ou intelectuais, decorrentes de 

fatores katos ou adqurMos, de carater permanentes ou temporaries, que acarretam 

difkuldades em sua kteracao com o mek fisko e social 

Capitulo II I 
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Nesse sentido, cabe ao profissional de educacab, ao lidar com ndividuos com est as 

caracteristicas, distinguir suas necessidades e carencias procurando ulifear procedimentos 

que atenda adrversMade apresentadaem sua sak de auk 

Necessario se faz, portanto, levantar as caracteristicas kdivMuais do (a) akno(a) e 

avaUar suas necessMades educacknais (dkgn6sficos prescritko).Assin o professor 

pknejara um program a adequado que especiique exatamente o tipo de trabalio a 

desenvotver com os aknos, sejaqualfor o nrvel de ensiio que se encontro. 

Pek exposto, cabe-nos questknar: Que tipo de metodologkadota esses professors, 

j4 que a consideram satisfat6ria no trato dos aknos com necessidades especiais? Como se 

da. a kcksab dos aiesmos nas auvMades regulares de sak de auk? Sab consMeradas as 

prerrogativas apontadas acinaquanto aobservanck dadiversidade do aknado? 

Essas questoes reveiam nossas preocupacfles quanto ao tipo de trabalio 

desenvoh/ido, dadas as condkSes em que a escok publica se encontra, ja que, af# inesmo 

os aknos consMerados "comuns" evadem de seus ambkntes escolares. 

Outro fetor preo cup ante, afai da evasab, refere-se ao fracasso escolar, onde 

geraknente a Escok adota uma postura defendida pek sociedade atuaf consklerada 

capkaiista, que so visa o kdividuo que possa dar retomo, que de kcro. Eniretaofo, as 

criancas com necessidades especiais nab apresentam essas caracteristicas, pelo contrario, 

necessia de kvestkientos por parte do governo para a sua ktegracab e kchisab social 

Essa ausfack de kvestkientos, conseqaentemente contribui para o fracasso escokr, 

kcksive para os aknos tidos como "normal". Evidentemente, o quadro se agrava para as 

criancas portadoras de necessMades especiais. 

No entanto, para fidar com essa problem at iea se requer uma formacab qualificada 

por parte dos profiasknais da area educacknai Nesse ponto abordado no questknano 

todas as professoras demonstravam satkfacab quanto a contribuicab que a sua foimacab 

profissknal proporcknapara o sen desempenho nasafade aula 

A formacab profissknal do professorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 tenia recorrente entre drversos estudwsos 

da area educacknai Entre etes podemos citar Paulo Freire (1998), Luckesi (1997), Mendes 

(1999), etc. Esses auto res geraknente enfatizam que os professores devem buscar atender 

aos objetivos dos dfferentes nrveis e modalidades de ensko e caracteristicas do 

desenvokkiento do educando. 
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Essa capackacab devera ser adquirida em curso de licenciatura de graduaeio plena 

Porem, Matos (2002), asskakque esses cursos nab sup rime as expectativas de atuacab dos 

profesknais em educacab. Para elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 necessario que exista uma formae&o eontkuada, para 

que se efetive um ensko adequado as kumeras realklades na educacab. 

Segundo Imbemon (2000;14), "aprofesab de professor ou educador, hoje, exerce 

outras funcOes: motivacab,kta contra a excksab social participacSo, ankiacab de grupos, 

relates com estruturas sockk, com a comunidade. E 6 ciaro que tudo isso requer uma 

novafonnapab k k k l e peonanente." 

Nesse sentido, a formacab eontkuada, ou permanente, ra possibilfci- mudanpas 

educacknais, bem como ampltar& a vkab de procedimentos e postures mediante as 

kevkavek sitoacSes eonflkantes no ambio educativo. Enfki, essa capackacab auxilkra na 

escoha do procedimento mais adequado em sak de aila, kcfeisive nos casos de criancas 

portadoras de necessidades especiais, embora sakamos que essa 6 uma preocupacab 

recente. Sua difiisab akda requer makr kteresse por pate dos govern antes e profissionais 

daeducapJo. 

Outro ponto, tido como satisfat6rio peks professoras esta relacionada a orientacab 

pedagdgka dada pek escok e a estrutura Hska da kstkuicab onde irabaham. As niesnias 

afirmam que a escok esta volada para a kcksab, bem como a estrutura ffeiea da mesma e~ 

favoravel ao desenvolvkiento dos educandos portadores de necessMades especiais. 

Uma escok que afcende eriaoeas portadoras de necessMades especkis preeisa ter um 

curricuk e material dMatfco ignal da escok regular, mas devMamente adaptado visando a 

ktegracab kstkicknale social do portador de necessMade na cksse comum. 

A estrutura da escok tambem deve ser adifrtada, pois £ nesse espaco que ira 

desenvorver e acoker as aptMdes de cada akno(a) nek kserido(a). Para que ocorra uma 

adaptacab tern que existr a%uns requisites, como facil acesso a todos os ambientcs, saks 

que apresentem condkdes uecessanas ao desenvoh/kiento de pro gran as espectficos para o 

atendinento do akno(a)portadorta)de necessMades espeekk 

Em rekcab a. atuacab familiar junto a escok, foi notificado que as docentes estab 

ksatfefelas com apartkipacab dos membros da famflk no Ikibito eseofar. Isso ima fator 

preocupante, pois sabemos da kiportinck da aeekacab dos pais em rekeio as dificuldades 

no desenvolvkiento educacknal dos seus fiiios, bem como a necessidade do 
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acompaTjhameoto e estimuto por pate dos familiars na stiperagio do preeonceio social e 

das IkniaeSes das criancas. 

Esse aspecto £ bastante enfatizado, na declaracab de Salamanca, nos art. 60 e 61 que 

deem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os pais sao os principals associados no tocante as 

necessidades educativas especiais dos seus filhos, e a eles 

deveria competir na medida do posslvel a escolha do tipo de 

educacdo que desejam sejam dadas a seus filhos' (Santos. 

1999:75 e 76) . 

Nesse sentido, percebemos que a familia, devido a faita cle informacab, tem (kio 

pouea partkipacab na escok, pois ao hives de acompanhar seus filhos na superacab de 

difkuklades, prefer© deka-tos fora da escok, ou a cargo dos professores. 

Hd portanto, "vergonha* e o medo de a%uns pais de expor seus fikos perante a 

sociedade.Outra difkuldade no trato com as criancas com necessidades especkis refere-se a 

neglfg&iek de a%uns Estados em atender essas criancas numa escok regular, apesar do 

direito a educacab de pessoas portadoras de necessMades especkis, ou seja portadoras de 

defkiebcia, de desvk de conduta, de condutas tfpkas ou de ait as habilkiades esteja 

garantMana Constkiicab Brasikka, segundo o art%o 8 da Lei Federal 7.853 de 24/10/89. 

O percentual de criancas, jovens e adutos atendMos no sistema edueacional 6 

ksufkknte face a enorme demand a No caso do Brasil, segundo estknativa da Organ izacab 

Mondial de Saude cere a de 10% da popukcab porta a%um tipo de defkienck Destes 

menos de 3% estab reeebendo alguni tipo de atendinento. 

Como vemos, trata-se de fcdke kacekavel, prkcipakiente, diante das kovaebbs 

defeadMa na LDB (fei n° 9.394/96), que trata exeksivamente no capttuk V da educacab 

especial, garanthido a manicuk aos portadores de necessMades especkis de preferebek na 

Escok Regular ( art 58), tendo kcksiv© tambem como dever do poder publico a 

ampikcab no atendinento aos edueandos com necessMades especiais na propria rede de 

ensko (art 60, paragrafo unko ). 

Um ensko sem discrkikactb, com etica e equMade, entretaito, deve ocorrcr nab 

somente as criancas com necessMades especiais, mas atodas as criancas. 

Em rekcab a proposta pedag6gka desenvokMa na creche Antonio Taboza 

Rodrigues, as entrevistadas responderam de forma diferenckda Uma das professor*:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estar satkfefta com a proposta da escola As demak, entretanto, conskleram essa proposta 

insatisfatoria 

Segundo estudos, LDB (1996), PCN's (1997), a proposta pedag6gica da escola deve 

visar uma educacab acessivel e de qualklade para todos, que tenha como foro central a 

kcksab das criancas portadoras de necessidades especiais, no meio social to man do-as 

capaciadas parao mere ado. 

Pek ksatkfapab expoata petes professoras, eabe a essa escok, portanto, rever os 

prkefpks que regem sua pratka educativa, ten do em vista a diversidade que atende, suas 

necessidades pedagdgkas e sockk 

As ultimas duas questbes do questionario que slo subjetivas, abordam o sjgntikado 

da educacab kcksiva e a pratka desta a partir da Lei 7.853/89, ou seja, que mudancas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(estruturaflska, pedagdgka,..-) ocorreram, apds akiplantacab da fei 

Todas as professoras dizem serem conhecedoras do tenno "Educacab Inclusiva", 

apresentando as seguktes defkicoes: 

"Uma educacao que inclua nos sens 

projetos, prioridades e capacitacao aos 

educadores para melhor desempenho no 

trabalio era safe de aula, com criancas tie 

necessidades especiais." 

(professors A) 

"£ a Integracao do aluno com 

necessidades especiais nas classes comuns." 

(professors B) 

"K a educacab que procura incluir 

alunos normais e afanos com necessidades 

especiais." 

(professora C) 
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H i coerenca naresposta da professora A, ao cfar akxportanckdacapaciaclo dos 

educadores, para mehor desempenho em sak de aula, com criancas portadoras de 

necessidades especiais. No entanto a mesma nab especificou o que serk a educacab 

keksivae como acontece essa kcksab. 

Ja a professora B, fkou bastante distante do fafor kcksifo, ao pronunciar o fcrrno 

ktegracab. Ex Etc uma diferenca entre kckir e integrar. Segundo estudos acerca da 

ktegracab e a kcksab, a primeira pennfte o acesso dos portadores de necessidades 

especiaia na escok, cabendo aos mesmos se adaptarem ao mek, no entanto, a kcksab 

favorece o acesso e possfcilia meks de trabahar essas necessidades dessa? criancas, 

buscando capacia-ks a superar seus conflios e a enfrentar suas difculdades, asski como 

as demais criancas kseridas no processo eseokr. 

Nas respostas apresentadas, as professoras expbem diferentes pontes de vista quanto 

a problematic a em destaque. Percebemos que h i aisenck de um maior aprofundamento 

acerca do conceio de kcksab, na medida em que as professoras, oranab o especifiea, ora 

o confunde com ktegracab, 

Enfm, na ukima resposta a professora C diz que tan to s os aknos especiais como os 

aknos tidos como comuns, vkani na educacab os mesmos objerivos sugerkdo que essas 

criancas tenham amesmaquafidade de educacab. 

Nesse ponto apresentamos o segukte questknamento: E possivel defmir os mesmos 

objetivGS para todos os aknos? E precise considerar que os aknos portadores de 

necessidades espeekis, aten de necessiar de uma educacab de quakiade, asski como os 

demak aknos precisam receber apok por parte da sociedade, em oferecer espaco, para 

kcki-tos ao mek social. 

Na questab que trata da pratka da fei, as respostas apresentaram pontos de vista 

diferenckdos, Uma das professoras disse que na escok aprtiriea e* pouco satkfatoria e nab 

atende atodos de formaabrangente, pois, precKariadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mm atencab e material humano. 

As demais professoras entrevistadas, veem o papel do professor como facilitador 

desta kcksab, sendo nesse sentido a pessoa mais kdkada para kckir os aknos no 

espaco escofar, deixaado evidente que o mesmo possui a responsabiiidade makr no 

processo de kcksab. Entretanto diz que M a auxilk por parte dos otrtros setores da 

escok Eks asski se expressam: 
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A escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onde trabaiho, esta inclusao 

acontece aleatoriamente, n5o h i uma proposta 

de trabaiho especifiea para esses cases. Nos 

professoras e que procuramos fazer o possivel 

para atende-los satisfatoriamente. 

(Professora X) 

Por parte de nos professoras, o 

atendimento e efetivo, sempre buscando 

integri-Ios a vida social, a socializacab com os 

colegas. 

(Professora Y) 

Esses pontos apresentados pebs professoras apontam diverg&icks em rekcab 

a prarica da lei j& que nab existe uma proposta da escok para os casos de criancas 

portadoras de necessidades especiais, sendo o trabaiho reafeado peks professoras se 

efetivarem de forma kokda Podemos entab dker que existe a pratica da kcksab 

nessa escok? Sabemos da kiportabck da postura do professor no processo de 

kcksab, mas tambem sabemos que sozkhos fkadificilvivenciar essa pratica 

No aspecto apontado ackia, podemos apreseufar uma contradiefk entre afak 

das professoras e as suas respostas objetivas. Nessas, as mesmas afirmavam estar 

satisfeias com a orientacab dada pek escok no trato com as criancas com 

necessidades especkis, porem suas faks evidenckm que as mesmas estab buscando 

fazer um trabaiho kchnsivo sozkhasjaquenab tern areferida orientacab pedagogica 

A kcksab vaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sMm do esforco das professoras. Todo ambiente escokr, 

funcknarios, setor admkistrativo, dsreeab, estrutura flsica da escok devem estar 

direcknadas para o desenvolvkiento ktegral das criancas portadoras de necessidades 

especkk Nesse sentido Celso Oliveira(2000) diz que: 

19 



A escola, enquanto agente que educa criancas, jovens, 

adultos e idosos precisa oferecer oportunidades para este tipo 

mais abrangente de formac&o de cidadUos. 

Mais do que isso, a escola precisa oferecer 

oportunidades de desen vol vi men to de comportamentos e atitudes 

baseados na diversidade humana e nas diferencas individuals 

dos seus alunos. 

(file://A:/Escola InclusivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - por Celso Olivetra; p. 22) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Estudos sobre a inclusao na Escola regular 

Os encontros para estudos sobre o tenia "A kcksab de criancas portadoras de 

necessMades especiais nas escolas regulares e a pratica docente; modificacSes legais e 

reals" aconteceram com tn§s professoras que atnarn no Centre Edueacional Antonio Taboza 

Rodrigues - CATC, embora o questknario tenha sMo respondMo por quatro doceutes dessa 

mstiuicab. 

Foram reaizados sete encontros com a duracSo de quatro boras, embora o uitnno, 

que tkha como objetivo central a visita em uma escola Especial, nab foi possivel ser 

reafeado, pois a dketora da kstitaicab na qual as professoras trabaliam consMerou 

kupossivel a ausebek das professoras da Escola, ja que fafcavam professores substitutes 

paraassumirem suas funcftes. 

Os estudos ocorreram em doe ambientes, aBiblktecaPtiblkaMunick-al e, quando 

necessario o uso e recursos audio visuais, o cokgk Nossa Senhorade Lourdes. 

No primeiro encontro, estavamos todas aasiosas e ao mesmo tempo tmiidas em 

aprofundar atematka da kcksab. 

No entanto, ao trabalhannos sobre a trajetork hfetbriea da kcksab no Brasil, a 

curiosklade foi sendo despertada e logo surgran as perguntas, revekndo kteivsse, embora 

as professoras jauVessera demonstrado esse iiteresse ao se dispor apartickar dog estudos, 

abrindo mab de suas horas de fofea, que eram durante umatarde por semana 

Nesse referido estudo, as professoras, durante suas faks, dekarani claro que nab 

confaeciam a trajetork da kcksab no Brasil, bem como que existiam feis que defendiam o 

acesso de criancas portadoras de necessMades especkis na escok regular. 

No nosso segundo encontro, as professoras demonstraram que gostaijan de ler a 

respeito do tema "kcksab" O foco dos nossos estodos, neste dkvek esclarecer sobre o 

tenia, pois a pauta tratava-se das diferencas entre kcksab e a ktegracab. No decorrer das 

dkcussbes, dkiam que era diffcii kckir as crkneas, pois suas saks de auk wpresentavam 

um drversMade de probfanas.- criancas vkham de ambientes pobres e de mfeeria, " pais 

desajustados", crkneas nervosas e agiadas. Dessa forma, tkiham dificuWades em fazer 

um trabalio de kcksab em mek atantos obstaculos. 
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NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA decorrer dos estudos foi observado tarn bem quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m professoras necessitavam de 

um conhecimento mais profundo sobre o signifkado da incliisfto, pois as mesmas reiatavam 

em suas palavras que "kcksab era a pennissab de aceitar em sua sak crkneas com 

necessidades especkis, mesmo que nenhum trabalo fosse desenvorvklo." 

Outra fak bastaote revekdora sobre o processo de kcksab diz respcio a definkjk) 

das defkiebcias, deixando transparecer uma descrencana capacklade dos aknos an veneer 

seus Ikiies. Uma das professoras fez aseguhte cokcacab. 

"Apesar dc todo trabaiho, da hit a, quanrio essas 

criancas sairem da sala dc aula, jamais scrao reconhecidas 

como ser social, capaz, mas como doido." 

( professora A) 

Aiem da descrenca na potenckiidade dos aknos percebemos que a professora 

somou todas as defkiebcias se diqgkdo, apenas a deffcfeck mental, ocuitando as demais 

como: audkva, visual motorae etc. 

Deixa evident©, tacnbeba nessa iak, que o exercicio da docenck para essa 

professora exige muito esforco para trabakar a kcksab, e, fkakiente percebemos que a 

professora A, defende um discurso fatafctko em relacfio a kcksab social dos portadores 

de necessidades especiais, denomkando-os como keapozes de se kserir no mundo do 

trabalio. 

Segundo Pauk Freke, no livro Pedagogk da Autonomk, o educador e aeducadora, 

tan que se reconhecer como uma pessoa que favoreca ao sen almo a eredkilidade de 

superar obstabuios e ackia de tudo esse educador e essa educadora tern que trabaliar na 

Ikhadaesperanca, ao kves derecorrerao discurso que a"realidade h asski mesmo." 

Apesar de reveiarem conhecimento pouco aprofundado acerca da tematka, as 

professoras demonstravam curiosidade e kteresse em conhecer os procedkientos para a 

kcksab, a fegalizacffo das lek e Nomias, especkkiente os procedkientos utilizados na 

pratka do professor em sak de aula, bem como a necessMade de um acompanhamento 

mak efetivo por parte dacoordenacab pedagdgka 



Foi observado tambem que, ao trabaliarmos sobre "formacab", as professoras 

diziam que necessiavam de estudos, esciarecimenfos e de qualificacab, pois sentiam-se 

como responsaVek diretas pek desenvorvinerito ou fracasso desses aknos. 

Taotas eram suas preoeupacdes que as referidas professoras buscavarn sanar 

afeumas duvidas tais como ; 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rnlnhas duvidas estab relaclonadas ao 

"como" fazer, ou seja, a metodologia a ser utilizada 

mediant? aos poucos recursos que dispomos. Como 

construir um plant] antezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mi a que atenda as 

necessidades de uma escola inclusiva? 

Dknte dessa fak fka evidenckdo o ktaresse que as professoras t&n am atender as 

necessklades dos aknos, evidenciando tambem angustk com o planejamento que realiza 

Por outro lado, anseiam que o mesmo as auxilie na sua pratica p edagdgka em sak de aula 

Os defansores do processo de kcksab, e da necessidade do respeio ao proximo, 

apontam que a kcksab nab requer nenhum tipo de preparacab especial do professor. 

Precfea ter disposicab, boa vontade e determinacab para romper conceios antigos . 

Defendem porem, que seja necessark a capacftâ ab para buscar veneer dificuldades que 

surgem no cotidkno napralkaeseokr. 

Has cokcacdes apresentadas no decorrer dos encontros, transparece a fata de 

recursos direcknados ao atendinento as criancas portadoras de necessidades especiais. 

Sabemos, contudo, que esses descasos tambem estab presentes nanossasociedade, que 

favorece apenas uma ktegracab, ou seja, espacos que pemiitem o acesso sem oferecer 

condkdes de desenvolvkiento e atuacab aos portadores de necessidades especkis. 

Dmite do exposto, ffca evident? que a escok esta distante de Mender as 

necessidades desses aknos, que fata uma acab pratica, uma adequagab qualikada, uma 

poHtka social mais ativa e efkaz, pois tarvez a escok ao kves de kckir est a exekkdo 

esses aknos, ou dekando-os a rnargem da sociedade, por outro lado, as professoras 

precisam de qualificacab e conheckientos que auxiliem seus trabalios nasak 
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Entretanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mem a tantos probJemas a veneer, reconhecemos que esse tema esta 

se tomando cada vez mais atuante e conseqfientemente favorecendo um kteresse rnais 

efetrvo em conbeeerevivenciaraiiciisab. 
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Capilulo I V 

4 - Considera^oes Finals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fazemos parte da grande makria de profissionais da educacab e como sen do pate 

desse processo educativo conviveraos dk-a dia com realklades diversas. No desejo 

ineontido de fazermos sempre o metior para os nossos alunoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h que partknos em buseade 

conhecinenfos. E esses conheckientos muitas vezes feva-nos a detemikadas kteirogaeSes 

acerca da nossa formacab profissknal politica-pedag6gica, e tambem em relacab a Escola 

como mek> de oferecer uma educacab pautadanos priacfpios dacidadank e igualdade para 

todos. 

Sera que a Escola reafctiente esta preparada para essa educacab %uaMria e porque 

nab dizer educacab kcksiva, ja que segundo estatistica da UNESCO 10% da populacab 

brasileira e" portadora de algumanecessidade especial 

Foi objetivando conhecer de forma mais profunda o processo kcksivo, o que reza 

a Lei 7.853/89, a obrigatoriedade da tal lei e o que reakiente acontece no dia-a-dia escolar 

relativo a inclusab de criancas portadoras de necessidades especiais nas escolas regulares 6 

quenospropomos adesenvolvernossos estudos. 

Atualmente no Brasil a cada kstante somos bombardeados com jnforniaebes acerca 

da kcksab. O governo federal, promove programacbbs envolvendo o tema com aitutto de 

se fazer cumprir a fei Afen disso jk podemos contar com livros, art%os e 'M mesmo 

conferencks votadas para o assunto. Porem, faz-se necessario atentarmos para falos mais 

especfJOcos referente a inclusab propriamente dita dentro da esc oh, ou ruelhor, qua! o 

verdadeiro papal da escola? Sera que o sistema eseokr tern condicbes de k alebi da 

mahieuk de criancas portadoras de necessidades especial? E os professores? Sera que a 

formacab pratka-pedagdgka subsidiao trabalio com tais criancas? 

Esse trabaiho foi de suina importancia pois vek nos cokcar diante da problem at ica 

na sua forma pratica A cada encontro com as professoras iamos buscando descobrr a 

verdade sobre a obrigatoriedade da Lei e a pratica da mesma, como tambebi o conceio do 

tenno kcksab, Isso parands foi de grande refevancia, visto que no desenroiar dos estudos, 

foram feitas reflexBes dando-nos a conckk que existe uma distinck muko grande entre a 
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nKizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'VERSiOADEFF-OErlN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJAZEWAS-WVRWB A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

obrigatoriedade e apr#k?a da Lei 7.853/89. Ainda fata muio para que possamos dizer que 

nossas escofas estab realmeate preparadas para acoflier as crkneas portadoras de 

necessidades especiais; a formacab politica-pedagogka dos nossos profissionas precisa ser 

repeasada A estrutura edueacional brasikira e a sockdade como um to do, precisa valid ar 

o processo kcksivo de crkneas especkis nas escokszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA regulares. 

Por fin acrediamos que esse trabako foi de grande valia, tanto para nos, como para 

todas as professoras envolvidas. Sem apretensab de querer mudar o sistema, o que se to ma 

um tanto quanto diGcil, esses estudos nos fceram refletir e nos kipufaknou a conhecer e a 

oferecer em nosso mek oportunidades, mesmo que sejam apenas na sak de aula, de uma 

pratka de kcksab. 
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ANEXOS 
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Temas trabalhados 

1° Encontro: A Hfetoria da EducacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Especial no Brasil. 

Legislacao e Normas. 

2° Encontro: Inclusao ou Integracao. 

3° Encontro: Educacdo Especial e Inclusao. 

4° Encontro: Educacao inclusiva: Um processo e um desafio. 

Educacao: Contribuicio da pratica de professores 

e alunos. 

5° Encontro: Filme: "Meu filho e um autista". 

6° Encontro: Visits a uma escola especial. 

7° Encontro: Relatorio sobre a visitu. 

8° Encontro: Discussao de alguns pontes citados nos relatorios. 



QUESTIONARIO 

1. A metodologia quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA voc§ utiliza para iitegrar os afonos com necessidades especiais 

nasakde aulae: 

( )muio safefatoria 

( )sauafat6ria 

( ) pouco satisiatbiia 

( ) iisatffifatdria 

2. A suaformacab inieial contribui de forma-

( )muio satafatdrk 

{ ) satisfatoria 

( ) pouco satisfat6ria 

( ) insatisfatoria 

3. A orientacab pedag6gica da sua escola contribui para sua pratica de forma* 

( ) muito satisfat6ria 

( ) satisfatbria 

( ) pouco satisfatdria 

( ) insatisfat6ria 

4. A propostapedag6gica defineacbesparaaquestao danclusab... 

( )muko satisfatoria 

( ) satisfatbria 

( ) pouco satfefatbria 

( ) insatisfat6ria 



5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A estrutura flsica da escola em que voce trabalha com criancas portadoras de 

necessMades especiais e: 

( )muio satsfatdria 

( ) satisfato ria 

( ) pouco satkfatdria 

( ) msatisfarbrta 

6". A atuacab dafamttiajunto a escola 6: 

( )nmio satisfatoria 

( )satBfat6ria 

( ) pouco satkfatora 

( ) msatfefatfiria 

7. ParavocS o que signiftca educacab inckisiva? 

8. Como vocl v§ apraribadamctisab dentro de sua escola apos a regulamentacab da 

Lei 7J53&9? 



FICHA DIAVALIACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME: 

ESTAGIARIAS: 

LOCAL DO ESTAGIO: 

TEMA DO DIA: 

ELENQUE: 

- O que voce" nab sabia e passou a saber com relacao ao estudo 

Duvidas que perraanecem em reiacab ao tema 

SUGESTOES: 

Tema (0 que gostaria de discutir/estudar) 

Metodologia 

Tempo 

Local 


