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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos principals problemas que ha muito sao questionados pela 
inclusao de deficientes no sistema escolar, a luta dos mesmos, poucos podem 
permrtir que eie gradualmente passe a contar com os mesmos beneficios 
oferecidos aos demais educandos. A partir dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entio, houve o desejo de se 
organizar metodos e tecnicas de ensino, de formas diferenciadas de 
transmissao de conhecimentos, precisa de espaco e de atividades para um 
trabalho individual. Pode-se dizer que a sustentacao de projetos inclusos, de 
formacao de professor, depende da elaboracao de propostas inovadoras de 
leis que possam ser colocadas em pratica, e em seguida, de vontade politica 
para que sejam dados aos professores autonomia e condigoes para constantes 
cursos de formacao e especializacao das atividades que desenvolvem. Foi com 
esse intuito que se criou uma caracteristica importante nesta filosofia, e a 
valorizacao do cidadSo deficiente, incentivando a desenvolver o seu papel de 
compartilhar seus valores, sentimentos e sign'rficados em um clima de 
harmonia, amor, uniao, estimulando sempre suas potencialidades. Os 
resuttados dessa reflexao levam-nos a sugerir que as escolas regular poderiam 
ser criados numa reabilitacao educacional. 

Paiavras - chave: Autonomia - Amor - Valores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo tern sido desenvolvido no Processo de Inclusao da Criangas 

com Necessidades Educacionais Especiais: Uma analise da escola para todos. 

Como professora do publico, percebemos a importancia de propiciar aos 

alunos os meios para conhecer uma escola Inclusiva com a integragao dos 

alunos com qualquer deficidncia no ambiente escolar. 

Ao longo da historia as pessoas deficientes seja ela flsica ou mental eram 

segregadas diante do ideal de perfeigao predominante. Na antiguidade a 

eliminagao destas pessoas era pratica comum, na Idade media, a visao era de 

que elas eram possuidas por demdnios e no modemismo dos deficientes, 

considerados incapazes foram exclufdos do mercado de trabalho. Nos dias 

atuais, a perspectiva da Escola Inclusiva traz uma esperanca de uma vida 

igualitaria para as pessoas especais (LIMA, 2006). 

A proposicio da constituicao Federal 1988 em incluir na escola regular de 

ensino as pessoas com deficiencia, evidencia a conquista da equidade tao 

esperada, entretanto o funcionamento efetivo da Escola Inclusiva exige 

transformagoes diversas no sistema educacional e exige, acima de tudo do 

envolvido da escola e desta monografia hage investigando em implica na 

participacao ativa de todos que fazem parte da instituigSo de ensino e da familia. 

A forma como as escolas regulares conduzem as adaptagoes dos 

espagos ffsicos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a preparagio dos docentes para trabalhar este realidade e 

tema que tern suscitado discussdes e produzido varias publicagoes sobre a 

problematica. A preocupagao de uma mudanga no sistema educacional no 

ambito das praticas pedagogicas e da organizagio estrutural da escola em 

fungio das necessidades dos novos alunos se fez objetivo de interesse a todos 

aqueles para a educagao de em modo geral. 

Sob esta perspectiva nos propomos a faze um estudo investigativo para 

identificar e analisar as estrategias utilizadas pelos profissionais da Escola 

Municipal Julia Maria de Carvalho - Marizopolis - PB, no sentido de se adapter a 

esta nova realidade. Visando compreender se e papel da escola adequar suas 

dependencias flsicas as necessidades do aluno deficiente ou se cabe a eles a 

tentativa de se adequar ao espago ffsico existente. 
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Segundo Mantoan (2002), existem probtemas na integragao do aiuno 

deficiente na escola regular, e, alem disso, ha enormes distancias entre os 

aspectos teoricos e praticos. No entanto, nao obstante todas as diftculdade, a 

integragao e imprescindivel para a formagao cultural e o proprio 

desenvolvimento das criangas com deficiSncia. 

Por tanto, a construgao de uma educacao inclusiva requer uma mudanga 

de paradigmas na percepgao que e educagdo. A formagdo de novos valores 

deve partir do respeito as drferengas e do aprender a conviver com o diferente. A 

igualdade nio e o "normal", porque todos nos se pode imaginar uma educacao 

pra todos quando a organizagio escolar esta calcada na constituigao de grupos 

por series (anos), por nfveis de desempenho escolar e sdo determinados para 

cada nivel, objetivos e tarefas adaptadas e uma terminalidade especlfica. E, mas 

ainda, quando sao encaminhados os que nao se enquadram em nenhuma 

dessas determinagoes para classes e escolas especiais, argumentando que o 

ensino para todos sofreria distorgoes de sentido em casos como esses. 

Essa compreensao equivocada da escola inclusiva coloca cada crianga 

em um locus escolar arbitrariamente, escolhido. Aumenta ainda mais as 

diferengas, acentua as desiguaidades, justificando o distanciamento e o fracasso 

escolar como problema exclusivo do aluno. Tal organizac§o escolar tambem 

pode impedir o funcionamento atido dos alunos de nivel mais elevado tern 

oportunidade de ir mais longe e os de nivel mais baixo de funcionar com menos 

efictencia. 

Nesse sentido, o objetrvo deste trabalho e avaliar o processo de ingresso 

e permanencia na rede regular de ensino publico das pessoas com deficiencia, 

tendo como parametros o municlpio de Mariz6polis. Associaremos ao ensino da 

Inclusao as situagdes reais considerando. 

Analisar e identrficar a metodologia utilizada pelos educadores, no sentido 

de incluir os alunos com necessidades. 

Identrficar ate que ponto estrutura fisica e pedagogica da escola 

promovem a inclusao. 

Analisar as relagdes de socializagao entre os grupos de criangas 

especiais e as criangas ditas "normais". 
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CAPlTULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A deficiencia como fenGmeno humano individual e social e determinada 

em parte pelas representacoes soctoculturais de cada comunidade, em 

diferentes geraeoes, e pelo nivel de desenvolvimento cientifico, politico, etico e 

econdmico dessa sociedade. 

As raizes histdricas e culturais do fendmeno deficiencia sempre foram 

marcadas por forte rejeicao, determinacao e preconceito. A idade media 

conviveu com deficiencia. Os deficiente mentais, os loucos e criminosos eram 

considerados, mutes vezes, possuidos pelos demdnios, por isso eram excluldos 

da sociedade. Aos cegos e surdos eram atribuidos dons e poderes 

sobrenaturais. 

Essas contradicoes geravam ambivalencia de sentimentos e atitudes que 

iam da rejeicao extrema, passando por piedade e comiseracao e ate a super 

protecao fazendo com que surgissem assim as acdes de cunho social, religiose 

e carrtativo de protecao e cuidados como: hosprtais, prisoes e abrigos. 

Historicamente, a educacao de pessoas com deficiencia nasceu de forma 

solidaria, segregada e excludente. Ela surgiu com carater assistencialista e 

terapeutico pela preocupagao de religiosos da Europa. Mas tarde, nos Estados 

Unidos e Canada, surgiram os primeiros programas para prover atencao e 

cuidados basicos de saude, alimentaeao, moradia e educacao dessa parcela da 

populacao at6 entao marginalizada e abandonada pela sociedade. 

De acordo com Deciaracao de Salamanca o termo necessidades 

educacionais especiais 

Refere-se a todas aquelas criancas ou jovens cujas necessidades 
educacionais especiais se originam em funcSo de deficiencias ou 
dificuldades de aprendizagem. Mutes criancas experimentam 
dificuldades de aprendizagem e, portanto possuem necessidades 
educacionais especiais em algum ponto durante a sua escolarizac§o. 

Observa-se, nesse conceito, uma mudanca de foco, que deixa se ser a 

deficiencia e passa a centrar-se no aluno e no dxito do processo ensino 
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aprendizagem, para o qual o meio ambiente deve ser adaptado as necessidades 

especiais do educando, tanto no contexto escolar e familiar, como no 

comunrtario. 

O concerto de inclusao como vimos em sua evolucao s6cio histbrica 

aponta para a necessidade de aprofundar o debate sobre a diversidade. Isso 

implicaria em buscar compreender a heterogeneidade, as diferenca individuals e 

coletivas as especificidades do humano e, sobretudo as diferentes srtuacoes 

vivias na realidade social e no cotidiano escolar. 

A Constituicao Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 

fundamentals "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminacao" (art. 3° inciso IV). 

Define, no artigo 205, a educacao como um direito de todos, garantindo o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o exercicio da cidadania e a qualificacio para o 

trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelecendo a "igualdade de condicoes 

de acesso e permanencia na escola", com um dos principios para o ensino e, 

garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). 

A atual Lei de DiretrizeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Bases da Educacao Nacional - Lei n° 9.394/96, 

no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos 

curriculo, metodos, recursos e organizagao especificos para atende as suas 

necessidades; assegura a terminahdade especifica aqueles que nio atingiram o 

nivel exigido para a conclusao do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiencias e; a aceleragao de estudos aos superdotados para conclusao do 

programa escolar. Tambem define, dentre as normas para a organizagao da 

educacao basica, a "possibilidade de avango nos cursos e nas series mediante 

verificagao do aprendizado" (art. 24, inciso V) e"[...] oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as caracteristicas do alunado, seus interesses, 

condigdes de vida e de trabalho, mediante cursos e exames" (art. 37). 

Essa discussao passa necessariamente pela reflexao sobre os concertos 

historicamente construidos acerca dos alunos com deficiencia cristalizados no 

imaginario social e expressos na pratica pedagogics centrada na limitagSo, nos 
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obstaculoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e nas dificuldades que se encontram muitas vezes ainda presentes 

na escola. 

A inclusao esta fundada na dimensio humana e socio cultural que 

procura enfatizar formas de interacao positivas, possibilidades, apoio as 

dificuldades e acolhimento das necessidades dessas, tendo como ponto de 

pallida a escuta dos alunos, pais e comunidade escolar. 

A declaracao mundial de educacao para todos propoe uma educacao 

destinada a satisfazer as necessidades basicas de aprendizagem, o 

desenvolvimento pleno das potencialidades humanas, a melhoria da quaiidade 

de vida e do conhecimento, e a participacao do cidadao, a melhoria da quaiidade 

de vida e do conhecimento, e a participacao do cidadao na transformacao 

cultural e de sua comunidade. 

Nessa linha de acao, surge o concerto de necessidades educacionais 

especiais, que refere-se a todas as criancas ou jovens cujas necessidades 

decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem e tern, 

portanto, necessidades educacionais em algum momenta de sua escolaridade. 

Assim, o desafio que enfrentam as escolas e o desenvolvimento de uma 

pedagogia centrada na crianca. 

Partindo disso, Mantoan, (2003, p. 53) afirma: 

Num pals como o Brasil, a escola regular e, para muitos, o unico lugar 
de acesso aos connect mentos mlnimos rsecessarios para viver nesta 
sociedade, queiramos ou n§o, globalizada. Para a maioria dos alunos, 
pobres - por pertencerem a um pals que por muitos anos sofreu a 
marginatizacao, primeiro por parte dos conquistadores e depois por 
parte do capital - , a escola e a unica chance que tern para conseguir 
as condicSes basicas para se desenvolverem e se tornarem cidadSos, 
para ganharem uma identidade sociocultural e uma vida digna, livre. 

Esse concerto e bastante abrangente, tomando-se importante que a 

escola esteja alerta para que nio sejam projetadas nas criancas as limrtacoes e 

as inadequacies metodologicas que se configuram, muitas vezes, com 

dificuldades de aprendizagem ou deficiencias do aluno. A escola deve buscar 
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refletirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sobre sua pratica, questionar seu projeto pedagogico e verificar se ele 

esta voltado para a diversidade. 

A inclusa e um processo complexo que configura diferentes dimensoes 

ideologicas, s6cio cultural, polltica e econdmica. Os determinantes relacionais 

comportam as interacoes, os sentimentos, significados, as necessidade de 

acdes praticas; ja os determinantes materials econdmicos, viabilizam a 

reestruturacio da escola. 

Nessa linha de pensamento a educacao inclusiva deve ter como ponto de 

partida o cotidiano: o coletivo, e a classe comum onde todos os alunos com 

necessidades educativas, especiais ou nao, precisam aprender, ter acesso ao 

conhecimento, a cultura e progredir nos aspectos pessoal e social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Inclusao: caminho para uma pratica pedagogics reflexiva na educacao 

A inclusao, como vimos, ate aqui, e um dialetico, complexo, pois envolve 

a esfera das relacdes sociais e intrapessoais vividas na escola. No seu sentido 

mas profundo, vai alem do ato de inserir de trazer a crianca para dentro do 

centra de educacao infantil significa envolver, compreender, participar e 

aprender. 

Assim, o processo de inclusao, a crianca com necessidades educacionais 

e especiais nao podem ser vista apenas por suas dificuldades, limitecoes ou 

deficiencias. Ela deve ser olhada na sua dimensao humana, como pessoa e 

possibilidades e desafios a veneer de forma de os lagos de solidariedade e 

efetividade nao sejam quebradas. 

Essas s io atitudes eticas que nao implicam apenas no respeito ou 

valorizacao da diferenca, mas em uma questao de posturas positivas, 

adequadas e, acima de tudo, de compromisso pedagogico para que o aluno 

construa, a sua maneira, o conhecimento, e avance na aprendizagem. 
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Nesse sentido, Ainscow (1995, p. 48) afirma que se torna fundamental a 

"escola passarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de uma visao estreita e mecanicista do ensino, na qual os alunos 

nao progridem em virtude de sua dificuldades ou deficiencias e por isso 

necessita de uma intervencao educacional especial, para adotar estrategias de 

transformacao das condicoes sociais e ambientais". Essa nova visao tern como 

eixo central o processo de aprendizagem na ciasse comum, na modificacao e 

reorganizacao no sistema educativo. 

Bartolomeu (1994, p. 95) alerta para "o perigo da pedagogia centrada na 

tematica, no poder de fetiche metodologico, que pode desviar o professor de 

uma atitude critica e reflexiva sobre as estrategias adotadas". A crenca em 

metodos fixos impedem a busca de altemativa de ensino e a criacao de recursos 

e materiais que promovam a aprendizagem de todos os alunos. 

Essas concepcdes restritas, baseadas na limitacao e no deficit, estao 

profundamente enraizada no imaginario de algumas escolas que ainda creem 

que a crianca, em virtude de sua deficiencia, necessita de um vinculo especial, 

de abordagens pedagogicas diferentes e metodos de ensino especiais. 

Por isso, a responsabilidade pela educacao desses alunos e delegada a 

educacao especial. Essas crencas e mitos tern contribuldo para que a escola 

nao assuma o compromisso pedagogico em relacao as criancas com 

necessidades educacionais especiais e nem inclua suas necessidades do centra 

de educacao infantil. 

A educacao de criancas com necessidades educacionais especiais e um 

situacao educativa complexa que exige uma analise ludica e critica acerca dos 

contornos do contexto escolar, das condicoes concretas existentes, dos 

conteudo propostos e das estrategias e altemativas metodologicas que atendam 

as necessidades de desenvolvimento, de interacao, comunicacao, autonomia 

socializacao e participacao nas brincadeiras e atividades ludicas. 

Segundo Gomes (1999, p. 79). 

O eixo central da proposta inclusiva e proporcionar melhores condicoes 
de aprendizagem para todos por meio de uma transfbrmacao radical da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 



culture pedagogics. Exige-se, assim, que as relacoes interpessoais e o 
fazer pedagogico sejam postos em discussao, evitando-se, dessa 
forma, que nao sejam camuflados ou projetados no aluno, a quern, na 
maioria das vezes, se atribui o fracasso escolar em virtude de suas 
carencias ou deficiencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O pressuposto epistemologico da abordagem pedagdgica inclusiva e de 

que o conhecimento e construfdo pelo individuo, e a aprendizagem e um 

processo com tempo e ritmo diversificado, pela quaiidade da interacao, do nivel 

de participacao e problematizacio, das oportunidades de vivenciar experiencias, 

construir significados, elaborar e partilhar conhecimentos em grupo. 

Assim, a escola, o professor tern papel determinate na mediacao 

sociocultural para que o aluno avance no processo de desenvolvimento, 

aprendizagem e na formacio humana por meio de srtuacoes desafiadoras para 

o desenvolvimento positive da auto - imagem, independencia e autonomia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 O enfoque da educacao inclusiva: Formando docentes para atuar na 

diversidade 

A maioria dos docentes formou-se e continua sendo formado com base 

em perspectiva tradicionai homogeneizadora da acao docente que se centra na 

transmissao de conhecimentos tedricos e fragmentos entre si, os quais tendem a 

nao apresentar relevancia social tanto para a escola como para o estudante. Da 

mesma forma a formacao inicial e continuada de professores (a)s se caracteriza 

por uma relacao pobre com os problemas e as srtuacoes enfrentadas pelos 

docentes nas suas praticas de sala de aula ou na vida escolar. 

No processo de formacao do professor, Novoa (2001, p. 95) coloca que: 

Ela e sempre um processo de escuta e de palavra. De escuta dos 
outros, de novos conhecimentos, experiencias; sobretudo, da escuta 
dos colegas, sejam mais novos ou experientes. De palavra, porque 
deve ser um momenta em que seja possivel ao professor exprimir a 
sua palavra sobre as coisas da educacio. 
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Uma formacao com tais caracterfsticas, portanto, nao criam as bases para 

desenvolvimento profissional contfnuo dos docentes no que tange ao seu papel 

e funcao do educador e nem se articula com o aperfeicoamento de praticas de 

ensino pedagogicamente mais efetivas e inclusivas. 

Ensinar constitui atividade principal na profissao do docente e por dever 

ser compreendida como uma arte que envolve aprendizagem contlnua e 

envoh/imento com o pessoal no processo de construcao permanente de novos 

conhecimentos e experiencias educacionais, as quais preparam o docente para 

resolver novas srtuacoes ou problemas emergentes do dia a dia da escola e da 

sala de aula. 

Partindo disso, Perrenoud (2002, p. 13) afirma que: 

Uma pratica reflexiva pressupoe uma postura, uma forma de 
identidade, um "habitus'. Sua realidade nio e medida por discussoes 
ou por intencoes, mas pelo lugar, pela natureza e pelas consequencias 
da reftexao no exerclcio cotjdiano da profissao, seja em situacdes de 
crise ou de fracasso. 

Atualmente, os avancos no campo da educacao evidenciam que ambos 

os conhecimentos sao necessaries, pois somente o conhecimento dos 

conteudos das disciplinas (currfculo) nao garante que os estudantes aprendam 

assim como, apenas uma boa metodologia de ensino ou gestao da aula 

tampouco asseguram a aprendizagem dos conteudos programaticos. 

A docencia e e deve ser entendida como uma atividade com 

complexidade maior do que somente os processos de ensinar a aprender, uma 

vez que a docencia implica, segundo MAURI (2002, p. 74) em: 

Aquisicio e desenvolvimento da capacidade de reftetir sobre sua 
pratica pedagogica: o professor deve ser capaz de inovar 
cotidianamente a partir de sua experiencta de sala de aula, com o 
objetivo de aperfeicoar e desenvolver sua pratica de ensino, mediante 
processos de reftexao e pesquisa da prdpria acfio. A aprendizagem da 
pratica reflexiva exige que as atividades de formacao dos docentes 
levem em conta as caracterfsticas reals que enfrentam na sua pratica. 
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O movimento mundial em direcao a sistemas educacionais inclusivos 

indicam uma nova visao da educacao, que recupera seu carater democratic*) 

atraves da adocSo do compromisso leal como oferta de educacao de quaiidade 

para todos, na qua! a diversidade deve ser entendida e promovida como 

elemento enriquecedor da aprendizagem e catalizador do desenvolvimento 

pessoal e social. 

Segundo Blanco (2002, p. 69) 

Apesar da grande expansao da educacao basica na America Latina e 
dos atuais processos de reforma educacional que estao sendo 
desenvolvidos na maioria dos pafses, nos quais se busca melhor 
quaiidade e equidade na educacao, persiste desigualdade de 
oportunidades educacionais, esses avancos nao se fizeram 
acompanhar de respostas eflcientes as diferencas sociais, econdmicas, 
geograficas, linguisticas, culturais e individuals e, consequentemente, 
gerou um alto indice de analfabetismo funcional de repetencia, evasao 
escolar e exclusdo continente. 

Criar as condicoes para o desenvolvimento de escolas para todos e que 

garantam educacao de quaiidade com equidade, implica promover 

transformacdes nos sistemas educacionais, na organizagao e no funcionamento 

das escolas, nas atitudes e nas praticas dos docentes, bem como, nos nfveis de 

relacionamento entre os diversos atores. Em outras palavras transformacdes 

que pressupde o desenvolvimento de uma nova cultura educacional. 

A partir disso, um dos maiores desafios diz resperto como avangar na 

diregao de uma escola inclusiva, que ensine e eduque todas as criancas e 

simultaneamente reconhega as diferengas individuals como um valor a se levado 

em conta no desenvolvimento e na materializagao dos processos ensino-

aprendizagem. 

Uma escola que precise adapta-se a diversidade de caracteristicas, 

capacidades e motivagoes de seus alunos, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fim de responder as necessidades 

educacionais de cada crianca. Uma escola cuja polltica se comprometa com a 

igualdade de oportunidades e condicoes para todos os estudantes a fim de 

garantir que todos possam ser bem sucedidos educacionalmente. 
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NessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contexto, todos os estudantes deve ser beneficiados pelo acesso a 

escolarizacSo e nao apenas aquele que s io considerados pessoas com 

necessidades educacionais especiais. 

Segundo Padilha (2002, p. 20) 

Em uma escola, inclusiva, o processo educativo e entendido como um 
processo social, no qual todas as criancas portadores de necessidades 
especiais e de disturbios de aprendizagem tern o direito a 
escolarizacao o mais prdximo possfvel do normal. 

Sem duvida a educacao inclusiva pressupoe que todas as criancas de 

determinada comunidade deve aprender juntas, independentemente de suas 

condicoes pessoais, sociais ou habilidades e potenciais diferenciados, 

abrangendo aqueles com algum tipo de deficiencia. 

Para que uma escola se torne um modelo de educacao inclusiva nSo deve 

haver exiggncias quanto ao acesso nem mecanismo de selecio ou 

discriminacdo de qualquer especie. Nesse sentido, a promocao da inclusao 

implica na identificagao e minimizacao de barreiras a aprendizagem e 

participac3o, e na maximizacao dos recursos que apoiam ambos os processos. 

Essas barreiras podem ser identificadas em todos os aspectos e estruturas do 

sistema e na vida escolar e, pode impedir o acesso ao estabelecimento do 

ensino, como tambem conter limitacoes em termos de participacao. 

Conforme Werneck (2005, p. 90) 

A escola precisa mudar, nao porque n§o e boas para a crianca com 
deficiencia, mas porque, no momenta, e esse momenta ja vem se 
arrastando ha algum tempo, a escola nSo esta boa para ninguem. O 
aluno reclama da escola, o professor reclama, o gestor reclama, enfim, 
a comunidade escolar e a sociedade chamam por uma escola melhor, 
por uma transformacao geral em todos os nfveis. 

Tradicionalmente, a escola tern disso marcada em sua organizacao por 

criterios seletivos que tern como base a concepcao homogeneizadora do ensino, 

dentro da qual alguns estudantes sao rotulados. Esta concepcao reflete um 

modelo caracterizado pela uniformidade na abordagem educacional do currlculo: 
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uma sala, um conteudo curricular e uma atividade para todos em sala de aula. 0 

estudante que nao se enquadra nesta abordagem permanece a margem da 

escolarizacao, fracassa na escola e e levada a evasao. 

Muitas vezes o estudante rotulado ou ciassificado por suas diferengas 

educacionais e excluido ou encaminhado a especialistas de areas distintas para 

receber atendimento especializado. 

O nSo reconhecimento da diversidade como um recurso existente na 

escola e o ciclo constitufdo pela rotulacao, discriminacao e exclusio dos 

estudantes, contribui para aprofundar as desigualdades educacionais ao inves 

de combat§-las. A fim de equiparar as oportunidades para todos, os sistemas 

educacionais precisam promover um reforma profunda, cuja caracteristica 

central deve ser a flexibilidade do conteudo curricular e o modo como o curriculo 

e incorporado a atividade escolar. 

Em uma escola inclusiva a situacdo de desvantagem ou deficiencia do 

educando, nio deve ser enfatizada. Ao inves disso, a escola deve adquirir uma 

melhor compreensao do contexto educacional onde as dificuldade escolares se 

manifestam e buscar formas para tomar o curriculo mais acessivel e 

significativo. Somente quando o sistema educacional consegue promover um 

ajuste relevante que responde de forma efetiva a diversidade da populacao 

escolar, e que a escola estara assegurando o direito de todos a uma educacao 

de qualidades. 

Segundo Werneck (2005, p. 64), 

A inclusao deveria ser a preocupacao constante de mudar, de fazer 
modificacoes mais profunda, de quebrar alguns paradigmas, de 
desafiar constantemente praticas cotidianas, de fazer novas reflexdes 
e de olhar os alunos com lentes variadas. 

Nesse sentido, o conhecimento e a abordagem da diversidade constituem 

o ponto de partida para evitar que as diferengas se transformem em 

desigualdades e desvantagens entre os educandos. Isso pressupde educar com 

base no respeito as peculiaridades de cada estudante e no desenvolvimento da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consctencia de que as diferengas resultant de um complexo conjunto de fatores, 

que abrange as caracterfsticas pessoais e a origem s6cio cultural, assim como 

as interagoes humanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta concepcao educacional com fundamento social e politico atribui ao 

curriculo importante valor de transformagao na medida em que proporcionam as 

mesmas oportunidades a todos os alunos e desta forma, compensa 

desigualdades sociais e culturais. 

Algumas das ideias basicas proprias da educacao inclusiva foram 

referidas por Alvarez e Soler (1998, p. 52), destacando as seguintes: 

Levar sempre em consideracao o ato de que as pessoas sio diferentes 
e que, portanto, a escola deve ajudar cada um a desenvolver suas 
aptidSes no contexto comum a todos, livre de selecao e da 
consequente classificacao de alunos em diferentes tipo de instituicSes 
especializadas. Eliminar o esplrito de competitividade, a partir do qual a 
visao de mundo se restringe a uma corrida na qual algum conseguirao 
chegar ao final. 

O concerto de diversidade e inerente a educacao inclusiva e evidencia 

que cada educando possui uma maneira pr6pria e especrfica de observar 

experiSncias e adquirir conhecimentos, embora todas as criangas apresentem 

necessidades basicas comuns de aprendizagem, as quais sao expressas no 

historico escolar e obedecem as diretrizes de desempenho academico. 

Segundo Gonzalez, ET. all. (2002, p. 20) 

{...] a Educacao Especial e uma acao educativa, de fins equiparaveis 
aos da Educacao geral, mas que atua com base em alguns recursos 
educacionais especificos postos as disposicao de qualquer pessoas 
que, em alguns casos, poderao necessarios de forma temporal e, em 
outros, de forma mais continua e permanente. 

Tal concepcao remete ao entendimento de que todos os alunos 

apresentam certas necessidade educacionais individuals que podem ocorrer em 

momentos diferentes durante a escolarizacao. Isto que dizer que as diferengas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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individuals,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aptidoes.motivacoes, estilos de aprendizagem, interesses e 

experiences de vida, s io inerentes a cada ser e tern grande influencia nos 

processos de aprendizagem que s io unicos para cada pessoa. 

Muitas das criancas que enfrentam barreiras para aprender e participar na 

vida escolar s io capazes, de supera-las rapidamente sempre que suas 

necessidades s io ievadas em conta e ajuda compativel e oferecida. A origem 

das dificuldades do educando pode estar situada no imbito das diferengas 

pessoais, culturais, sociais ou lingufsticas, ou, ainda, no fato da escola n io 

considera-las. 

Segundo Blanco (2002, p. 73), 

Os diversos grupos sociais, etnicos e culturais dispdem de normas, 
valores, crencas e comportamentos distintos que, em geral, ndo fazem 
parte da cultura das escolas. Da mesma fora existem alunos que, para 
ter acesso a escola e alcancar bom desempenho em sua 
aprendizagem precisa de medidas de recursos diferentes daqueles 
usualmente oferecidos pela escola. Trata-se, no caso de alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, sejam elas 
transrtorias ou permanentes. 

O conceito de necessidades educacionais especiais teve origem na Gri-

Bretanha, o qual afirma que nenhuma crianca deve ser considerada ineducavel, 

e que a finaiidade da educacao e a mesma para todos, por ser um bem a que 

todos tern o mesmo direito. Apos destacar que a meta da educacao e propiciar 

uma formacao que assegura a qualquer pessoa dirigir sua propria vida e ter 

acesso ao mercado de trabalho. 

Este enfoque representa um avanco em relacao i s respostas tradicionais 

do modelo clinico ou da abordagem compensatoria que sio usualmente 

disponibilizadas aos alunos que enfrentam barreiras para aprender nas escolas. 

A definicio de necessidades educacionais especiais descola, portanto o foco de 

atencdo do probiema no aluno para o contexto educacional ressaltando o fato de 

que as decisdes sobre o curriculo adotada pela escola, bem como as atividades 

de aprendizagem propostas, a metodologia utilizada e o relacionamento 
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estabelecido entre a comunidade escolar e seus alunos exercem fortissima 

influincia na aprendizagem. 

Em consequencia, o papel representado pela escola e determinante do 

resultado da aprendizagem, pois, dependendo da quaiidade da resposta 

educacional, e possfvel contribuir mais ou menos para minimizar ou compensar 

as dificuldades enfrentadas pelos estudantes. 

De acordo com Gonzalez, et.all (2002, p. 19) 

A educacao a partir desse paradigma, direciona-se a melhoria das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pessoas entendidas como um todos integral e unico. A educacio, 
portanto.e considerada como um processo em desenvolvimento, 
distinguindo-se entre educacao formal e informal, em que a escola sera 
a instituicSo pedagogics basica para o desenvolvimento e a 
sistematizacfio da educacao. 

A mudanca de paradigma a cerca das necessidades educacionais, ao 

lado dos avangos sociais obtidos no campo dos direitos humanos nesses ultimos 

anos, levou a revisio da educacao especial, introduzindo-se modificagoes nas 

politicas e nos sistemas educacionais, tendentes a inclusao destes alunos a 

educacao comum. Segundo Poplin (2002, p. 12), "O desenvolvimento dessa 

perspectiva sustenta-se em um novo paradigma construtivista holistico. Este 

paradigma trata a diferenca como algo que existe, pois incluir o diferente nSo e 

facii". 

Todavia, a concepcao nos fundamentos da educacio das pessoas com 

defici§ncia vem se modificando, entre outros fatores, em consequencia do 

movimento mundial em favor da integragao deste grupo social. Sem duvida, o 

processo de integracio destes alunos ao sistema educacional comum tern 

produzido mudancas positivas tanto na escolarizacao tanto na escola que os 

acolham. 

UNVERSICADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

II8U0TCCA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mmtmmmm 



CAPlTULO II 

2.1 ANALISE DE DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"NaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h i ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino". 
(Paulo Freire) 

O trabalho em pauta tern por objetivo apresentar parte dos dados de uma 

pesquisa sobre a polftica educacional de inclusao de alunos com necessidades 

especiais em suas praticas educativas, realizado no perfodo de Abril de 2009, na 

cidade de Mariz6polis e colocar estes dados em analise. 

Essa coleta de dados foi realizada com os educadores e educando da 

Escola Municipal de Ensino Infantjl Fundamental I e II, Julia Maria de Carvalho 

Silva, localizada na Rua Antdnio Pedro da Silva, s/n, Bairro Queimadas 

Mariz6polis - PB. A instituicao conta com 18 professionals atuantes na pratica 

educativa e que a mesma atende no turno: manha, tarde e noite. A analise foi 

realizada atraves da aplicacao de questionarios, que e de fundamental 

importancia para os educadores, com exigencia dissertacao a respeito do tema 

abordado, que existia doze questoes abertas enquanto que o questionario para 

os educandos apresentava tambem doze questoes abertas objetivas para 

facilitar a realizacao do mesmo e o entendimento das criancas levando em 

consideracao a necessidade desses educando com deficiencias especiais. 

Para viabilizar a pesquisa utilizei tambem a tecnica da observacao, pois 

dessa forma possibilitou uma melhor analise, uma vez que a observacao e um 

instrumento importante nesta pesquisa, de acordo com MATOS (2008, p. 58) "a 

observacao e uma tecnica muito utilizada principalmente porque pode ser 

associada a outros procedimentos, por exemplo, a entrevista". 
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2.2 ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES 

O questionario foi desenvolvido com 06 professores, A, B, C, D, E e F do 

Ensino FundamentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I e que todos possuem a Formacao Superior sendo de 04 

possuem Licenciatura Plena no Curso de Pedagogia, 01 concluindo o curso de 

Licenciatura Plana em Geografia e outra concluindo o curso de Licenciatura 

Plena em Letras, todos ja exercem nesta area ha mais de 06 anos de trabalho 

docente. 

Uma analise geral de todas as respostas dadas a esta parte da pesquisa 

possibilita-se que a implementacao da politica de inclusao escolar desenvolvia-

se de modo improvisando, antevendo-se resultados incertos, dadas as 

condicoes de funcionamento dessa escola municipal; tais como: recursos 

humanos, despreparados, falta de recursos materiais, falta de estrutura fisica do 

ambiente, financeiros e pedagogicos. 

Os profissionais atuantes nesta escola, principalmente os educadores 

afirmam que a propria instituigao nao possuem estrutura adequada para o 

acesso e permanSncia desses alunos com deficiencia. Atividades educativas sdo 

restringidas as salas de aula, e que o processo ensino - aprendizagem e a 

mesma para todos, ignorando a presenga de criangas com necessidades 

especiais. A escola Julia Maria de Carvalho Silva, nao conta com pessoal de 

apoio, pedagogos, assistente social, fonoaudidlogo, psicologo, psicopedagogo, 

professor com especializagao e/ou nem uma formagao nessa area. 

Ressaltamos que o conceito de Escola Inclusiva conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educagio Especial (MEC;SEESP, 1998). 

"...Implica uma nova postura da escola comum, que propoe no projeto 
politico pedagogico, no curriculo, na metodotogia de ensino, na 
avaliacio e na atitude dos educandos, aooes que favorecam a 
integracao social e sua opcSo por praticas heterogenias. A Escola 
capacita seus professores; preparando-se, organiza-se e adapta-se 
para oferecer educacao de quaiidade para todos, inclusive, para os 
educandos com necessidades especiais". 
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A maioria dos educadores relata que e impossivel fazer ou proporcionar 

uma inclusao escolar individualmente e sem a propria formacao ou 

conhecimento teoricos e praticos para nossas agdes, se nem a propria 

Secretaria tern o interesse de desenvolver essa inclusao. 

O que conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educacio 

Especial. 

"... Inclusao, portanto, nao significa simplesmente matricula os 
educadores com necessidades especiais na classe comum, ignorando 
suas necessidades especiais, mas significa dar ao professor e a escola 
o suporte necessario a sua acao pedagogica" (MEC/SEESP, 1998). 

Com base nos dados coletados nos questionarios dos educadores e da 

tecnica da observacao, posso afirmar que a implantagdo da politica educacional 

de inclusao do aluno com necessidades especiais "acontece" sem que a 

instituigdo escolar e profissionais atuantes na educacao acontece sem que 

ambos tenha as devidas condicoes qualitativas nas suas agdes escolares. Os 

educadores e o demais profissionais sio titulados, ma nao foram preparados 

para realizar a inclusao escolar. Mantidas essas condigoes.dificilmente os 

objetivos registrados nos documentos e textos legais, serio concretizados. 

'(...) A inclusao social incide justamente nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vida das pessoas 
portadores de necessidades especiais; aquelas que possuem uma 
situacao atipica de carater temporario, intermitente ou permanente, 
para que eias possam tomar parte ativa na sociedade. Nesse sentido, a 
inclusao e o contraponto da exdusao". (MANTOAN, 2001). 

O MEG vem defendendo de longa data e reforgando ultimamente, a 

necessidade de qualificacao do professor para o trabalho educativo que leva em 

conta a realidade o aluno e toda as suas circunstancias, no entanto, essas 

iniciativas ainda nio se fizeram sentir suflcientemente nas escolas publicas de 

nossa realidade. Os avangos detectados pelo governo na educacao escolar, 

entre os quais estao os relacionados a adocSo da politica de educacio e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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veiculados na grande midia nao foram constados no processo educativo na 

escola pesquisada. 

Essas falhas contra os direitos da pessoa e contra os principios da 

inclusao social e escolar. 

Os educadores entrevistados por sua vez, ressentem-se de nao serem 

informados com a devida antecedencia sobre seu trabalho com os alunos com 

necessidades educacionais especiais. A Escola Julia Maria de Carvalho Silva, 

nao dispoe aos educadores quaisquer informacoes, por mais elementares que 

sejam, sobre esses alunos tais como: tipo de deficiencia, historia de vida pessoal 

e familiar seu desempenho anterior, entre outras. Faltam criterios para definir se 

um aluno apresenta alguma necessidade especial ou nio. Essa definigao fica a 

cargo do professor, que em muitos casos nao sabe como agir, ou de outro 

profissional, nem sempre preparado para realizar tal tarefa. 

A implantacao da politica de inclusao escolar, para os educadores desta 

escola, conforme o questionarios constatou que essa politica vem acontecendo 

de cima para baixo. Os educadores em geral sio despreparados para essa 

inclusio, age de forma solitaria, sem o devido acompanhamento, sem orientagio 

e controle do processo ensino -aprendizagem e dos resultados de seu trabalho 

a nao ser de registro escolar exigido pela Secretaria de Educacao Municipal. 

Se levarmos em conta os textos legais, podemos considerar que a 

educacio das pessoas que apresentam necessidades especiais encaminham-se 

para um futuro promissor, no entanto, quando observamos a realidade da 

escola, dos professores e alunos, verificamos que a lei em tese e uma garantia 

dos direitos humanos, nio tern assegurado nem proporcionado condicoes para 

tal. 

Como no estudo que realize sobre a politica educacional de inclusio 

nesse educandario, constatei um quadro bastante problematico, embora a lei 

afirme o direito a educacio de quaiidade, democratica e dos poderes publicos 

defendem a "preservagio da dignidade humana, a busca da identidade e o 

exerctcio da cidadania" (Diretrizes Curriculares para a Educacio Especial na E. 

B., p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9). 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que nos parece e que o poder publico demonstra querer solucionar o 

problema da exclusao das pessoas com necessidades especiais ou de condutas 

tlpicas e dos delinqiientes, bem como os preconceitos e estigmas socioculturais 

construidos historicamente, mediante a pena da lei, com a participacao quase 

exclusiva da escola e de seus professores e demais profissionais. Ate o presente 

momento, toma-se diflcil pensar de outro modo. 

O cenario delineado com esta pesquisa remete-se aos pais dos contrarios 

onde tudo acontece por oposicSo, contradizendo autores que defendem as 

bases da ma escola inclusiva: Mantoan (1997) Mrech (2000), Sassaki (1995, 

1997), et all. entre outros e documentos: a Declaracao e Salamanca, a LCD 

9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao Especial. A lei diz 

"criar condicoes", "estabelecer criterio", contudo ocorre o inverso, e permanente, 

a falta de condicoes e de criterios na verdade a lei prescreve, mas nao garante 

as condicoes de usufruir dos direitos do sujeito como cidadio. 

A questao que todos os professores colocam e que a permanecer este 

quadra de dificuldades generalizadas de acordo com o que analisam os autores 

e a escola, esta proposta dificilmente sera concretizada, ainda mais 

considerando as condicoes sociais desiguais em que vivemos. 

2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos Questionarios dos Educandos 

Apesar de ter tido a oportunidade de trabalhar nesta Escola Julia Maria 

de Carvalho, fui surpreendida com essa pesquisa, pois a mesma atende uma 

clientela de 349 educando, destes apenas 06 criancas foram constadas 

deficientes especiais. 

Esses 06 educandos diagnosticados fase de inclusao escolar nesta 

escola, foram caracterizados pelos informantes, como: DM (02), DS (02), DF 

(02), nio havendo outras com deficiencias especiais diagnosticas e sim, outras 

criancas em suspeita. 

Para atingir o prapdsito desse trabalho, a coleta de dados foi executada 

atraves de questionarios direcionados objetivos em respeito e consideracdes as 

suas necessidades. 

Os questionarios foram aplicados no mes de Abril de 2009, esses alunos 

se puseram a disposicao, ficaram muito empolgados com a possibilidade de 

estarem participando de um programa de pesquisa que e de interesse deles. 
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Foram aplicadas doze questoes, a primeira contemplava perguntas se 

eles se conslderam diferentes? Todos dissera, que sim, pois todos as escolas 

olhavam de uma forma diferente para eles, as vezes chamavam ate de 

"coitados". 

As demais questoes contemplavam a inclusio deles na sala regular e 

como era o atendimento educacional as suas dificuldades e necessidades 

especiais. 

Todos foram decididos nas suas respostas, e disseram que eles eram 

apenas algo na escola, e que nio se sentiam nessa inclusio da pesquisa, a 

unica certeza que les tinham eram que os proprios estavam excluidos da politica 

educacional de inclusio. 

E que a lei que defende a igualdade entre pessoas e de condicoes, mas 

ignora as diferengas ao nio promover para que as pessoas com necessidades 

especiais ou mais carentes economicamente possam minimizar ou superar suas 

dificuldades. 

Dessa forma analisamos na pesquisa, na observacio, e entre outros os 

preconceitos constitucionais que estabelecem "[...] o acesso obrigatorio e 

gratuito [...]" como [...] direito publico [...]" apenas em tese considerando que de 

fato isso nio acontece. 

O numero de alunos com necessidades especiais integrates nessa rede 

regular de ensino oficial e pouco significativo e parece nio corresponder i 

realidade dos que estio "incluidos". A acolhida desses alunos em sala de aula, 

nio tern dado resultados favoraveis esperados. Os proprios educandos 

entrevistados relatam que nem toda atividade escolar, eles partJcipam e que 

pouco e atendido pelo educador e que os mesmos gostam muito de estudar, 

mas infelizmente esses estudos esta distante de sua realidade, nio sabem por 

que? 

De acordo com o questionirio e o depoimento das eis criancas com 

deficiencias, percebo que e grande a escassez de atendimento as necessidades 

especiais dessas criancas nesta escola publica, pdde-se perceber que existe um 

longo caminho para alcancar o papel real da inclusio. Isso ficou claro na coleta. 

"A inclusao. *£ a nossa capacidade de entender e reco9nhecer o outro, 
ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA assim, ter o privilegio de conviver e compartilhar com pessoas 
diferentes. £ para o estudante com deflcidncia flsica, para os que tern 
comprometimento mental, para os superdotados, para as minorias e 
para a crianca que e discriminada por qualquer outros motivos. 
Costumo dizer que estar junto e se aglomerar ao cinema, no onibus e 
ate na sala de aula com pessoas que n io conhecemos. J i inclusio e 
estar com, e interagir com os outros". (MANTOAN, 2008, p. 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desse modo flea evidente que os alunos entrevistados com as diversas 

deficiencias, sio vitimas das complicacdes da pratica do sistema educacional. 

Esse acesso a "Inclusao de quaiidade", precisam ser sistematizadas pelo 

educador de maneira que alunos com deficiencia superem as srtuacoes de 

conflrtos com que se depara, e, sala de aula, pois como afirma: 

"A inclusao deveria ser a preocupacSo constante de mudar, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazer 
modificacSes mais profundas, de quebrar alguns paradigmas, de 
desfiar cotidiano, de fazer novas reftexSes e de olhar os alunos com 
lentes variadas. WERNECK (2005, p. 64). 

Os educadores relatam, que nao estao preparados e nem capacitados 

para essa inclusio. E os educandos? Como estio com essa exclusio? 

Chegamos a um impasse, como nos afirma Morin (2001, p. 99), pois "nio 

se pode reformar a instituicao sem a previa, reforma das mentes, mas nio se 

pode reformar as mentes em uma previa reforma das instrtuicoes". 

A adaptacio dessas criancas pode, no inicio ser dolorosa, i s vezes ate 

impossivel, mas com pacigncia, votando e uma equipe preparada.a crianca 

portadora de necessidades especiais podera superar a sua "condicio" e vir 

relacionar-se com todos da melhor forma possivel. 

A implantacio da politica de inclusio escolar com essas criancas 

deficientes conforme constatamos vem acontecendo de cima para baixo. 0 

preconcerto e o pior inimigo da inclusio. E necessirio lutar contra tudo e contra 

todos, para liberdade de ser diferente. 

Pois toda crianca precisa da escola para atender e nio marcar passo ou 

ser segregada em classes especiais e atendimento £ parte. A trajetdria escolar 

nio pode ser comparada a um rio perigoso e ameacador, cujas iguas os alunos 

podem afundar. 

Mas hi sistemas organizacionais de ensino que tomam esses percurso 

muito dificil de ser vencido, uma verdadeira competicio entre a corrente do rio e 

a forca principal. E assim que acontece com essas poucas criancas inseridas 

nesta escola, as demais criancas com necessidades especiais do nosso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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municipio.desistiram de nadar contra a correnteza do rio, assim ficando para 

traz, desistindo dos seus direitos de cidadao. 

Portanto, a conclusio desta analise tanto do Educador como do 

educando, 100% de ambas as partes nao estao inseridos na politica educacional 

de inclusio. 

Os educadores nio estio aptos para esse atendimento, e quanto os 

educandos estio incluidos no ambiente escolar de uma educacio de quaiidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.4 UMA VIVENCIA DA EXCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este foi desenvolvido com a turma do 3° ano do Ensino Fundamental II na 

escola municipal do Ensino Infantil Julia Maria de Carvalho Silva, onde estive 

presente durante um mis,para realizacao deste trabalho pratico como 

educadora, objetivando com esses metodo em pratica os principals pontos 

abordados durante toda pesquisa e desenvolvimento do tema "O processo de 

inclusao das criancas com necessidades educacionais especiais", buscando 

articula-los com os conteudos alem de adquirir experiencia nessa area na minha 

profissao, interagindo e articulando a pratica e a teoria estudada para atender as 

necessidades do educando. 

O primeiro dia foi bastante interessante, os alunos ficaram bastante 

curiosos com nossa presenca na sala de aula, por este fato iniciamos aula com 

uma roda de conversa com a abertura da nossa apresentacao e explanacao da 

lei, n° 9. 394/96 dos direitos e das potencialidades das criancas deficientes 

existentes neste ambrto escolar. Sendo assim possibilrtamos uma interacao 

entre professor-aluno, realizamos uma dinamica Identificacao de olhos 

vendados", que exigia a participacao de toda a turma e inclusiva do professor, 

onde os participates receberam uma faixa preta para vendar os olhos, depois 

solicitamos que todos ficassem em silencio, e que os alunos andassem pela sala 

e depois que um se aproximasse do outro para identrficar o cotega ao lado, e 

poucos reconhecera, os amigos, apenas um dos alunos conseguiu identrficar, 

esse aluno e um deficiente visual, entao com o objetivo de sensibilizar a turma 

foi eficaz, a partir disso, esporamos as capacidades dos deficientes e tambem 

suas dificuldades, que e normal na vida de todos, ate nas pessoas ditas 

"normais", foi muito boa essa experiencia, porque os alunos comecaram a refletir 

com a experiencia da brincadeira, a vida de Jose Matheus de Sousa, que e cego 

e comecaram a respeitar suas limitacoes. 

Como as criancas ficaram bastantes interessadas pelas apresentacdes, 

organizamos uma semana inteira para trabalhar a sensibilidade dos alunos, pois 

a turma do 3° eram todos leigos e rtgidos com os deficientes inseridos na escola. 
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Durante a primeira semana de aulas as criancas mostraram humanidade, 

porque para eles tudo era novidade, contudo participaram ativamente das 

discussoes e das atividades exploradas. Eram atividades orais e escritas. 

Na aplicacao da disciplina de historia utilizamos a historia e ao 

depoimento de um aluno chamado Matheus que e cadeirante ele nasceu 

"normar e sofreu um, acidente que o deixou paralitico, todos os alunos ficaram 

sensiveis com seu depoimento. 

Dai entio, aproveitamos para trabalhar a historia da inclusao com um 

texto claro de "Declaracao de Salamanca" onde proporcionou leituras individuals 

e coletivas, apdszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a interpretacSo oral e escrita. 

Esse momento pudemos observar o entusiasmos e a participacao das 

criancas e como este tipo de atividade pode ser significativa e proveitoso, alem 

de da aos alunos a possibilidade de se expressar da historia e de descobrir algo 

que possa servir para a vida toda, como afirma a UNESCO, (1994, p. 60). 

"As escolas regulares seguindo esta orier»tac§o inclusiva constituem os 
meios mais capazes para combater as atitudes discriminatorias criando 
comunidades abertas e solidarias construindo uma sociedade inclusiva 
e atingindo a educacao para todos..." 

Com isso, fica claro que o concerto da educacao apropriada pode ser 

definido como o desenvolvimento de uma educacio apropriada e de alta 

quaiidade para alunos com necessidades especiais na rede regula de ensino. A 

inclusdo previ a educacio par alunos com quaisquer necessidade especial, 

abrangendo todos os tipos e graus de drficuldade que se verificam em seguir o 

curriculo escolar. 

Na segunda semana em Lingua Portuguesa, trabalhamos o caso de Ricardo um 

menino surdo que relata todo percurso de sua vida, explorando a oralidade e a 

interpretacao escrita, nessa mesma semana fizemos uma apresentacao do 

atendimento Educacional Especializado, que atende a todas as necessidades 

dos deficientes. Nessa exploracdo apresentamos os recursos didaticos e 

tecnologicos que auxiliam a desenvolver as dificuldades dos deficientes. 
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Foi uma semana de atencao dos alunos, eles se surpreenderam com 

esse atendimento, que ate os deficientes presentes na sala de aula, se 

decepcionaram com a escola que eles tern. 

Na terceira semana organizamos uma pesquisa de campo com todos os 

alunos dessa turma e com o apoio da professora deles, que se chama Carleide 

Gomes Bento. Planejamos uma excursio peios bairros da cidade de 

Marizopolis, investigando e entrevistamos todos os moradores dos bairros. Essa 

pesquisa foi explorada na disciplina de Matematica e elaboramos uma tabela 

com a estatistica de quantos deficientes moram na nossa cidade e quantos 

estao matriculados. 

Foi uma semana bastante aprovertosa e talvez a mais provertosa, porque 

os alunos se engajaram nesta pesquisa com bastante induzlamos. Ap6s todo 

levantamento, trabalhamos na sala de aula explorando o mesmo, com 

problemas e operacdes, os alunos todos ativos e curiosos para o resuttado, 

quando foi na sexta - feira, divutgamos os resultados em todo ambiente escolar 

e na comunidade. 

Na quarta semana fizemos uma retrospectrva de tudo que foi trabalhado, 

alcancando todos os objetivos dessa monografia. 

Neste sentido, a integragao escolar e importante visto que ] i esta 

comprovando que, quanto mais convivem com outras pessoas, maiores sio as 

oportunidades dos alunos com necessidades educacionais especiais de 

aprenderem e se desenvotverem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E no contato com outras pessoas (dentro e fora da escola) que 

crescemos, aprendemos e nos desenvolvemos. Tambem e importante enfatizar 

que nao s io apenas eles que aprendem conosco, n6s tambem prendemos muito 

com eles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O desenvolvimento flea impedido de ocorrer na falta de srtuacoes 

propiciasaoaprendizado" (OLIVEIRA, 2003, p. 57). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PensandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na igualdade de direitos que a escola passa a flexibilizar-se 

para incluir as minorias lingufsticas, as minorias etnicas e, dentre outras incluir 

tambem, em suas preocupagoes, aqueles com outras formas de organizagao em 

seus desenvolvimentos por apresentarem, deficiencias, doengas ou maiores 

habilidades. 

O aprendizado impulsiona o desenvolvimento, sendo assim a escola tern 

um papel essential na construgdo do ser psicoldgico adulto dos individuos que 

vivem em sociedades escolarizadas. Todavia o desempenho desse papel s6 se 

dara de forma adequada a escola, calgada no nivel de desenvolvimento dos 

alunos, direcionarem o ensino a estagios de desenvolvimento ainda n io 

incorporados pelos alunos. O aprendizado escolar e elemento central do 

desenvolvimento das criancas que frequentam a escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A meta da inclusao e, desde o inicio, nao deixar ninguem fora do sistema 

escolar, que tera de se adaptar as particularidades de todos os alunos. A 

inclusao se concilia com uma educacao para todos e com um ensino 

especializado no aluno. 

Incluir e trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusao, 

transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. E oferecer o 

desenvolvimento da autonomia, por meio da elaboracao de pensamentos e 

formulacoes de juizos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como 

agir nas diferentes circunstancias da vida. 

As propostas educacionais nao provem de conhecimentos isolados, mas 

sim da contextualizacao presente que permeia tanto drgaos govemamentais 

quanto os educadores. Os sistema propicia espagos fisicos favoraveis, material 

didatico de quaiidade, suporte tecnico aos educadores, possibilidade de 

capacitacao aos mesmos e resperto as prerrogativas vigentes sobre os direitos 

dos individuos estara, a priori, mais repleto de profissionais qualificados. 

O momenta que estamos vivendo nio e mais de alongar as resolugoes, 

as leis.as portarias, mas de trabalhar com a praxis. Esta pritica esta vinculada a 

um elo de comunicacao fundamental ao processo d=educativo. 

A instrumentalizacio do educador deve estar em consonincia como 

formacao continua. Formagio baseada, principalmente na questio da superagio 

do preconceito, seja a pessoa deficiente, seja a pessoa "normal". Todo individuo 

possui capacidade reais de desenvolver seu conhecimento. Cabe ao educador 

elaborar estrategias que vibializam esses desenvolvimentos. 

Ultrapassar o preconceito significa trabalhar com o potential do ser 

humano e nio questoes adjacentes, acreditar na possibilidade do ser humano e 

fundamental a seu trabalho considerando o desenvolvimento real e o 

desenvolvimento potential de cada pessoa, extinguindo as ideias e que, para o 

aluno deficiente, a aprendizagem consists em atividades de rotina com higiene, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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boas maneiras, etc. a aprendizagem deveria, alem disso, capacitar o aluno para 

o convlvio, a participacio e a auto-sustentagao na sociedade. 

Necessitamos, pois de uma nova escola que aprenda a refletir 

criticamente e a pesquisar. Uma escola que nio tenha medo de arriscar, mas 

muita coragem de criar e de questionar o que esta estabelecido, em busca de 

rumos inovadores, necessirios £ inclusio. 

Conclui-se que as valorizacoes da vida e da pessoa sio novas 

perspectivas. Libertar o sujeito escondido nos sintomas e tarefa de todos; 

valorizi-los e promover uma quaiidade de vida, bem como condicoes para a 

vivencia da cidadania, s io objetivos da escola tanto para pessoas com 

deficiencia quanto para os demais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ESCOLA: 

ALUNO: 

I DADE: ANO: 

JA REPETIU O ANO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QuestionariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para o aluno 

1)Voce se considera uma pessoa drferente? Justifique 

( )Sim ( )Nao 

2) Qual e a sua necessidade especial? 

( ) DM ( )PS ( )DF ( ) DV ( ) Outros 

3) As pessoas te olham com indrferenca? 

( )Sim ( )Nao 

4) Voce tern dificuldades de se locomover dentro do ambiente escolar? Por 

que? 

( )Sim ( )Nao 

5) Na escola que voce estuda, existe acessibilidade arquitetdniea? 

( )Sim ( )Nao 

6) Voce gosta de estudar? O que voce mais gosta de fazer na escola? 

( )Sim ( )Nao 

( ) estudar ( ) brincar ( ) assistir TV 

UNVCRBIOAOEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ft fi iPIAl  
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7) Seus colegas da escola Ihe veem de forma drferente? 

( ) Sim ( ) Nao 

8) A escola se dispoe de materials e equipamentos para facilrtar sua 
aprendizagem? 

( )Sim ( )Nao 

9) Voc§ recebe algum atendimento educacional em horario oposto de suas 
aulas? Qual? 

( )Sim ( )Nao 



ESCOLA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALUNO: 
IDADE: ANO: 
JA REPETIU O ANO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionario para o Educador 

1)Para voce, o que significa o papel real da educacao inclusiva? 

2) Voce tern conhecimento da lei que garante o direito da crianca com qualquer 
tipo de deficiencia receber o atendimento adequado na escola regular? 

3) Voce sabe, ou imagina que tipo de atendimento deve ser oferecido as 
criancas com deficiencia na comunidade escolar? 

4) Qual a sua opiniao desses deficientes ter conquistado esse direito de se 
inserir na escola regular? 

5) Seu municipio ja adquiriu estrategias para proporcionar essa inclusao? 
Justifique 

6) Voce se acha capacrtada para atuar na realidade da inclusao? Por que? 
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7) A instituicio que voce trabalha, esta com estrutura fisica e com adaptacao 
necessaria para essa inclusio? 

8) O PPS (Projeto Politico Pedagogico) do educandirio que voce leciona.esta 
renovada para atender a politica educacional da inclusio? 

9) Qual o papel fundamental do professor (seu) nessa sensibilidade? 

10) Qual sua formacio teorica e pratica para educar e veneer as barreiras das 
dificuldades encontradas no desenvolvimento da aprendizagem com 
deficiencia? 

11) A administracio da escola: gestor, coordenador, parceiros, e outros dessa 
comunidade, se sensibilizam em proporcionar uma educacio de quaiidade a 
inclusio? 

12) Sabemos que, para desenvolver o papel da inclusio, e necessirio que, o 
municipio ou a escola, se dispoe de recursos necessirios como apoio de 
material didatico, recursos adaptados especificamente as deficiencias, 
atendimento ciinico e outros. Voce como educador o que deve fazer para 
defender os interesses desses deficientes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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