
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 
 

 
 
 

  
GEORGIANA FERREIRA GOMES 

 
 
 

 
 

 
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: 

OS DESAFIOS DA INCLUSÃO   
 

 
 
 
 

 
 

 

CAJAZEIRAS - PB 

2009 



GEORGIANA FERREIRA GOMES 
 

 

 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: 
OS DESAFIOS DA INCLUSÃO   

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Licenciatura em Plena em Pedagogia 
do Centro de Formação de 
Professores da Universidade Federal 
de Campina Grande, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Licenciada em Pedagogia. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Orientadora: Professora Ma. Maria Janete de Lima. 
 

 
 

 

 

 

 

CAJAZEIRAS - PB 
2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Georgiana Ferreira Gomes 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: 

Os desafios da inclusao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Monografia aprovada em /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

Prof3. Ms. Maria Janete de Lima (orientadora) 

UN'VERSICADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO DE F0RMA?A0  DEPROFESSORES 

B1BU0TECA SETOEHAL 

Cajazeiras - PB 
2009 



Dedico este trabaiho a minha mae, que 

por ela, que sempre me incentivou a lutar 

pelo melhor e que mesmo longe, foi nela 

que busquei forcas e coragem para nao 

desistir e chegar aonde estou, foi mais urn 

sonho conquistado por agradecimento a 

ela, que sempre foi exemplo de coragem 

para mim, e a minha familia que nunca 

me deixou desistir do que eu mais quis, a 

minha formacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSICADE FEDERAL 

DE CAMPINA 6RANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMAgAO DE PROFESSORES 

IIIUOTECA SET0S1AL 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agradeco primeiramente a Deus por ter me oportunizado essa formacao, a minha 

querida mae, que mesmo ausente me deu forgas e coragem para seguir em frente. 

A minha familia por ter me apoiado e entendido meus momentos de ausencia. 

Aos mestres e amigos em gerai que me apoiaram nesta vitoria. 

UN'VERSICADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORtMJAO DE PROFESSORES 

01BL1OTECA SETOWAL 



Temos o direito a ser iguais quando a 

diferenca nos inferioriza; temos o direito a 

sermos diferente quando a igualdade nos 

descaracteriza. 

SANTOS 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesmo percebendo o avanco na educacao no que concerne a pessoas com 
necessidades educativas especiais (PNEE's), podemos identificar que ha muito a se 
fazer. Pois durante muito tempo elas ficavam segregadas fora do convivio social, 
ficando por vezes trancadas em quartos e poroes por apresentarem "perigo" as 
outras pessoas consideradas normais. Por perceber que podemos construir novas 
praticas de inclusao procuramos identificar como se dava o acesso e a permanencia 
dos PNEE's no ensino normal regular e ainda a formacao dos profissionais que os 
acompanham. Nessa perspectiva utilizamos como principal metodologia o estudo de 
caso, a observagao e questionario para docente. Apos a realizacao deste trabalho 
pudemos verificar que as escolas normais ainda nao apresentam as condicoes 
necessarias para a efetiva inclusa, nao apenas na falta de profissionais preparados 
mas tambem a falta de recursos pedagogicos. No entanto, podemos caracterizar 
que o primeiro passo para efetivarmos a inclusao e principalmente desmistificar o 
preconceito que ainda persiste nos dias atuais e acreditar que todos apresentam 
condicoes de desenvolver-se cognitivamente so depende da vontade e esforgo dos 
profissionais que os atendem e acompanham. 

Palavras-chave: Necessidades especiais. Segregacao. Inclusao. Preconceito. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escolha da tematica da educacao especial ocorreu mediante a percepgao da 

negligencia que ainda se identifica nos dias atuais tanto na sociedade como no 

processo escolar. Reconhecendo a importancia que este tema nos traz, procuraremos 

caracterizar as varias deficiencias que encontramos no que concerne a educacao 

especial no piano educacional. 

Durante muito tempo, se concebeu a ideia de que pessoas portadoras de alguma 

necessidade especial estavam condenadas a ficar fora do ensino e excluida do 

processo educacional. Somente a partir de 1996, com a elaboracao da LDBEN-Lei 

9394/96 a legislacao passou a garantir o acesso e a permanencia de pessoas com 

necessidades especiais ao processo escolar. Na perspectiva de inclusao nas escolas, 

esse direito deve visar o, "pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercicio da cidadania e sua qualifieacao para o trabalho". (CONSTITUICAO FEDRAL 

art. 205 apud. FAVERO, PANTOJA, MANTOAN) 

Como e de dominio publico, embora na atualidade ja exista esse amparo legal, e 

possivel perceber que o melhor lugar para criancas com necessidades especiais e no 

ensino normal, porem constata-se que na pratica as coisas nao funcionam como 

deveriam. 

Percebendo que as dificuldades por elas encontradas ao chegarem as escolas nao se 

limitam apenas ao espaco fisico porque sao encontradas dificuldades desde 

adequaeoes estruturais, apoio pedagogico e preconceito - para fins de definicao da 

pesquisa, tomamos como objeto de investigacao, as pessoas portadoras da Sindrome 

de Down. 

Na realidade, a Sindrome de Down ou mongolismo (como e vulgarmente conhecida) se 

caracteriza por urn "disturbio genetico causado durante a formacao do feto, e uma das 
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anomalias geneticas mais conhecidas e e responsavel por 15% dos portadores do 

retardo mental" (http//:wikipedia.org/wiki.Edu). 

No entanto, mesmo que as criangas portadoras da sindrome apresentem deficiencia 

intelectual, elas podem desenvolver-se cognitivamente da mesma forma que as 

criangas sem sindrome, so que de uma maneira mais lenta. 

Diante do exposto, procuramos identificar como estes sao recepcionados ao 

ingressarem a escola regular, quais sao as praticas adotadas para a inclusao efetiva 

delas, nao somente no que conceme ao espago fisico como adaptagoes ou 

modificagoes realizadas, como tambem, sobre a formagao propiciada aos profissionais 

que irao lidar com essas pessoas e se elas terao condigoes de identificar as habilidades 

e limitagoes apresentadas por cada crianga e/ou ainda qual e como sera o nivel de 

interagao das criangas especiais com as ditas normais. 

Sendo assim procuramos contribuir identificando os problemas mais comuns 

mencionados acima, numa tentativa de encontrar meios de participar de uma forma 

mais ativa, aprimorando a nossa formagao docente. 

Para tanto, temos como objetivo geral: Identificar como se da o acesso e a 

permanencia ao processo de ensino para criangas portadoras de necessidades 

educativas especiais (PNEE's.) Como objetivos especificos pretende-se: Analisar como 

se da a educagao das criangas com necessidades educativas especiais; Verificar qual a 

formagao dos profissionais que as atendem e as acompanham; Identificar qual o nivel 

de interagao dessas criangas com as outras ditas normais; Examinar quais sao os 

niveis de aprendizagem e quais as limitagoes das criangas portadoras de necessidades 

educativas especiais; Conhecer as condigoes oferecidas para essas criangas. 

Diante dos objetivos aqui apresentados foi desenvolvido urn projeto de pesquisa de 

cunho qualitativo que teve como recurso metodologico o estudo de caso e a 

observagao, como tambem um questionario para a docente e finalmente o estagio, que 
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teve como cenario a escola Angelina Tavares de Melo, APAE, situada no Bairro Cristo 

Rei, Cajazeiras - PB. 

Dessa forma o trabalho ficou assim organizado: o capitulo I traz o contexto historico de 

como era a concepcao da familia e da sociedade diante as pessoas com necessidades 

educativas especiais, ja que essas ficavam marginalizadas do convivio social pois eram 

consideradas anormais, eram tidas como possuidas pelo demonio e incapazes de se 

socializarem. Aborda as principals conquistas como garantia dos seus direitos perante a 

lei como a LDBN, a convencao de Guatemala e outros que deram grande impulso pra a 

educacao especial. 

Neste mesmo capitulo que foi separado em subtitulos, onde o primeiro elenca os tipos 

de deficiencias que mais comumente nos deparamos nas escolas, tanto normal regular 

como nas escolas especiais. Sera abordado, ainda de uma maneira mais aprofundada 

a sindrome de Down, com sua especificidade genetica, seu desenvolvimento fisico e 

seu desenvolvimento cognitivo e questoes como discriminacao que ainda perduram nos 

dias atuais. 

O segundo subtitulo aborda a questao da inclusao como funcionam as politicas para 

receber os alunos com necessidades educativas especiais, quais sao as dificuldades 

enfrentadas por eles ao ingressarem no sistema escolar, tanto fisicas quanta ao 

aspecto pedagogico. Como eles sao recebidos e como ou quanta sao preparados para 

o processo de ensino. 

O capitulo II traz o diagnostico da escola campo de estagio, a analise do questionario 

do professor e a analise dos pianos e do estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I - Os desafios da Inclusao: contexto historico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nem sempre as pessoas com deficiencia foram bem aceitas nas sociedades. E 

sabido que na antiguidade, ainda na Grecia as criangas que nasciam com alguma 

deficiencia deveriam ser sacrificadas, pois eram consideradas inuteis e anormais, 

deveriam ser afogadas ou escondidas pelo poder publico. 

Durante muito tempo se concebia a ideia de que as pessoas que tinham alguma 

deficiencia eram caracterizadas por serem sobrenaturais, pecadoras, passiveis de 

castigos e ainda consideradas perigosas para o convivio em sociedade, portanto 

fieavam excluidas do convivio social. 

Novas concepcoes ganharam espago sobre as deficiencias, ganharam espago com 

o surgimento do interesse cientifico e a racionalidade, quando foram iniciadas as 

investigacoes sobre as razoes que motivavam tais deficiencias, chegando a 

indagaeoes de carater hereditario e patologico. 

Logo de inicio, quando surgiu o interesse de educacao para pessoas com 

deficiencia, foi apenas com proposito assistencialista, com o intuito de oferecer 

saude, moradia e alimentagao para essas pessoas que ate entao estavam 

marginalizadas e excluidas da sociedade. Percebemos que atualmente ha uma nova 

concepcao sobre educagao para deficientes. Ha, por parte das escolas e 

professores o interesse de implementar praticas e projetos de agio para se obter 

uma educagao realmente inclusiva. 

Considerando que a educagao e urn direito social de todos, passa-se a exigir que os 

conselhos estaduais e municipais integrem varias representagoes de diferentes 

setores alem do carater assistencialista como ate entao era entendido e se integre 

uma polftica para o desenvolvimento humano. Que sai do ambito do cuidar clinico ou 

terapeudico para uma abordagem cultural que valorize a diversidade de 

aprendizagem que antes era desconhecido. 
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Muitos avangos foram conquistados, porem ha ainda barreiras a serem transpostas, 

como o preconceito que esta marcado culturaimente, sao ideias estereotipadas que 

ainda percebemos no contexto social, educacional e familiar. 

A educagao especial surgiu sob enfoque medico clinico com a medica Maria Montessori 

no inicio do seculo XX. Esse metodo e inspirado na rotina diaria e na agao funcional, 

fundamentada na estimulaeao sensorio-perceptiva e auto-aprendizagem. 

As iniciativas para a educagao de pessoas com deficiencia iniciaram-se na Franga, para 

surdos, mudos, cegos e deficientes mentais. Essas ideias, reforgadas pelo movimento 

mundial de integragao de pessoas com deficiencia, defendiam oportunidades 

educacionais e sociais iguais para todos, contribuindo fortemente para a criagao dos 

servigos de educagao especial e classes especiais em escolas publicas no Brasil. 

A Declaragao dos Direitos Humanos (1948) uniu os povos em todo o mundo, no 

reconhecimento de que "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 

e em direitos. Dotados de razao e consciencia, devem agir uns para com os outros em 

espirito de fraternidade". (Art.1°) 

A Assembleia Geral da Organizagao das Nagoes Unidas produziu varios documentos 

para o desenvolvimento de politicas educacionais para todas as pessoas, incluindo os 

portadores de necessidades especiais. No Brasil, varias politicas foram implantadas, 

inclusive instrumentos legais que garantem o direito de todos a educagao, incluindo 

transformagoes nos sistemas educacionais que possam garantir a inclusao efetiva. 

Alguns marcos, da contemporaneidade como o paradigma da cientificidade, do 

psicologismo, de testes e treinamento sensorial e motor contribuiram para a 

movimentagao mundial de interagao de pessoas com deficiencia, defendia 

oportunidades sociais e educacionais igualitarias para todas as pessoas por todo o 

mundo. 
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Um dos documentos mais importantes e reconhecidos mundialmente e a Declaragao de 

Salamanca (1994), de maneira geral ela apresenta procedimentos que visam a 

igualdade de oportunidades para pessoas portadoras de necessidades especiais. A 

Declaragao de Salamanca, "documento sinalizador de uma nova epoca na educagao de 

criangas com necessidades especiais em todo o mundo". (BEYER, 2000, p.9); serviu de 

base para que outros paises construissem seus projetos de Lei, direcionados a 

educagao inclusiva. 

A Convengao de Guatemala (1999) vem fortifiear as ideias de que todos possuem 

direitos e oportunidades iguais, renegando possibilidades de discriminagao mesmo que 

algumas pessoas possuem limitagoes fisica, mental ou sensorial seja de natureza 

permanente ou transitoria. 

A Constituigao Federal Brasileira (1988) assumiu os mesmos principios postos na 

Declaragao dos Direitos Humanos. A Declaragao conjuga o valor de liberdade ao valor 

de igualdade, ja que assume que nao ha liberdade sem igualdade, nem tampouco 

igualdade sem liberdade. Neste contexto, o valor da diversidade se impoe como 

condigao para o alcance da universidade e a indivisibilidade dos Direitos Humanos. 

Em seu art. 205, trata do direito de todos a educagao, o "pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho". 

Ha ainda, como principio para o ensino, a igualdade de condigoes no que diz respeito 

ao acesso e a permanencia dessas pessoas na escola, o art. 208 acentua que: "O 

dever do estado com a educagao sera efetivado mediante a garantia de acesso aos 

niveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criagao artistica, segundo a 

capacidade de cada um". 

Porem, ha um certo receio existente por parte da familia em inserir as criangas com 

necessidades especiais no sistema regular de ensino por acreditarem que e mais 

comodo manter seus filhos numa escola especial, pois fora dela, tera de batalhar o 

espago do filho pois ainda existe preconceito.Isso nao se restringe a familia.as vezes ha 
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na escola tambem uma certa resistencia por parte dos professores pois acreditam que 

se faz necessario um trabalho diferenciado e individual para atender as criangas 

especiais. 

Sabemos que ha leis que asseguram o acesso de todos a educagao, independente de 

possuir deficiencia ou nao, de forma a ser igualitaria e inclusiva para todos. Mas na 

realidade isso nao se confirma, pois sabemos que a Lei fica so no papel, enquanto que 

nas salas de aula percebemos ainda processos de exclusao. Isso e fortemente notavel 

quando recorremos a Lei n°. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), art. 58 quando 

regulamenta que o: Atendimento Educacional Especializado sera feito em classes, 

escolas ou servicos especializados, sempre que, em fungao das condigoes especificas 

dos alunos, nao for possivel a sua integragao nas classes comuns do ensino regular. 

No entanto a educagao inclusiva ja teve grandes avangos, porem ha um complexo 

caminho a ser percorrido. Envolve uma serie de fatores: socio-culturais, politicos e 

economicos. O conveniente e ter como ponto de partida o cotidiano real numa escola 

regular para que se possa trabalhar o lado social e pessoal de cada pessoa que 

apresente necessidades especiais. 

Para que a inclusao se efetive de fato sao necessarias que se trabalhe na escola e 

simultaneamente com a colaboragao da familia. Tanto o professor regular quanto o 

especializado na area devem elaborar estrategias e metodologias diferenciadas para 

uma aprendizagem significativa e efetiva. 

Quanto a parte de modificagao da infra-estrutura, cabe aos governos, estados e 

municfpios a tarefa de repassar as verbas diretamente a escola para que se fagam as 

reestruturagoes e organizagoes do ambiente, da sala de aula e outras adaptagoes 

necessarias. 

Como percebemos, esta comprovado que o melhor ambiente para as pessoas 

portadoras de necessidades especiais e no ensino normal regular bem como para as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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outras criangas ditas "normais". Essa interagao possibilita o desenvolvimento social e 

cognitivo de ambos, como tambem aprendem nogoes de respeito e solidariedade. 

Mesmo assim, podemos questionar como as escolas estao se preparando para receber 

esses alunos que merecem uma atengao especial, sera que realmente sao escolas 

inclusivas? Ou tudo fica apenas no aspecto legal. Vale ressaltar que uma escola 

inclusiva nao e apenas uma escola que recebe todos, mas sim uma escola que se 

adapta e faz com que as criangas se adaptem a ela desde sua estrutura fisica ao seu 

aspecto politico-pedagogico. 

Mesmo que nao possua um quadro de profissionais capacitados, ainda assim, a escola 

tera de receber esses alunos. Ja que a lei garante esse direito. Ha ainda a possibilidade 

de se trabalhar com convenios, com secretarias de saude, para receber atendimento 

clinico na mesma escola quando houver necessidade, para assim tornar-se uma escola 

realmente inclusiva. 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipos de deficiencia 

Dentre as deficiencias encontradas nas escolas as mais comuns sao: deficiencia fisica 

motora, deficiencia mental, deficiencia sensorial, deficiencia multiplas, autismo, 

Sindrome de Down. 

1 Deficiencia fisica motora: esse tipo de deficiencia, "refere-se ao comprometimento 

do aparelho locomotor, que compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular e 

o nervoso". (BEYER, 2005, p. 11). Individuos com este tipo de deficiencia podem 

apresentar limitagoes diversas, o que resulta na grande diversidade de tipos de 

deficiencias, uma vez que ela pode ser resultado, desde uma ma formagao congenita, 

como tambem pode originar-se por ser vitima da violencia urbana, uma realidade 

presente - infelizmente - no nosso cotidiano. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Deficiencia mental: a deficiencia mental e a reducao do funcionamento intelectual 

significativamente da media, sao pessoas que devem ser acompanhadas por outras, 

por nao terem condigoes de realizar algumas tarefas. Tipos de deficiencia mental: 

Esclerose Tuberosa, Sindrome de Bubesteem Taybi, Sindrome de Algeman, Sindrome 

de Down. 

3 Deficiencia sensorial: a deficiencia sensorial apresenta-se sob duas formas: visual -

que sao as criangas cegas e com baixa visao - e a surdez - que consiste na perda 

maior ou menor da percepgao normal dos sons. Segundo a definigao educacional, 

considera-se uma crianga cega quando ela "nao tern visao suficiente para aprender a 

ler em tinta, e necessita utilizar outros sentidos (tatil, auditivo, gustativo e anestesico) no 

seu processo de aprendizagem". (BEYER, 2005, p. 11). 

Ja os individuos que sao acometidos de surdez, possuem um deficit auditivo definido 

como decibeis. A surdez divide-se em duas etapas parcialmente surdo que compreende 

a pessoa com surdez leve - aquele que apresenta perda auditiva de ate quarenta 

decibeis - e em surdez moderada - por apresentar a perda auditiva entre quarenta e 

setenta decibeis; e surdo que tambem compreende duas modalidades: Surdez severa -

0 indivfduo apresenta perda auditiva entre setenta e noventa decibeis - surdez 

profunda - o individuo apresenta perda auditiva superior a noventa decibeis. 

1  Deficiencias multiplas: usualmente, o termo deficiencia multipla tern sido utilizado 

para caracterizar o conjunto de duas ou mais deficiencias associadas, sejam de ordem 

fisica, mental, sensorial e emocional. Sendo que, o que determinam as necessidades 

educacionais dessas pessoas e: "nivel de desenvolvimento, as possibilidades 

funcionais, de comunicagao, interagao social e de aprendizagem". (BEYER, 2005, p. 

11). 

De acordo com o nivel de afetagao psicologico das criangas, estas podem ser 

encaminhadas ou nao para salas de ensino normal. Quando o sistema fisiologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO 0 E FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLiOTEGA SETORIAL 

CAJAZEIRAS-PARAlBA 



1 7  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apresentar um nivel elevado de comprometimento, elas devem ser acompanhadas em 

processos educacionais especiais, correspondentes as suas necessidades de 

aprendizagem. 

2 Altas habilidades - superdotagao: de modo geral, a superdotagao caracteriza-se 

pela elevada potencialidade de aptidoes, talentos e habilidades, evidenciada no alto 

desempenho do individuo, nas atividades que Ihes sao apresentadas. Contudo, e 

preciso que haja uma constancia de tais aptidoes ao longo do tempo, para que nao se 

confunda superdotacao com precocidade, sendo que esta se diferencia daquela, por 

nao apresentarem efetivamente, todo o potencial esperado de aptidoes. Sendo assim, 

cabe a escola - por ser o espago apropriado para o seu diagnostico - "reconhecer os 

talentos de cada um e atender paralelamente os superdotados em suas necessidades" 

(CAVALCANTE, 2006, p. 50). 

3 Autismo: refere-se a um conjunto de caracteristicas que podem ser encontradas em 

pessoas afetadas dentro de uma gama de possibilidades, que abrangem desde 

disturbios sociais leves sem deficiencia mental, ate deficiencias mentais severas. 

As caracteristicas mais comuns encontradas numa pessoa de aparencia fisica 

aparentemente normal, porem portadora de autismo sao: ausencia de linguagem verbal 

ou linguagem verbal pobre, eomunicagao receptiva deficiente, problema de atengao e 

concentragao, ausencia de interagao social, mudanga de humor sem causa aparente, 

entre outros. 

Dentre as deficiencias citadas, vou aprofundar a Sindrome de Down por acreditar que 

muito ainda necessita ser feito quanto a essa sindrome, pois as pessoas que 

apresentam essa anomalia possuem condigoes de conviverem normalmente com as 

outras ditas normais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sindrome de Down 

A Sindrome de Down, ou como ficou durante muito tempo conhecida como 

mongolismo — devido as pessoas com sindrome de Down apresentarem tracos fisicos 

parecidos com os habitantes da Mongolia — foi descoberta pelo medico ingles Jonh 

Longdon Down. 

As pessoas portadoras da sindrome de Down geralmente apresentam olhos orientais 

puxados, orelhas e nariz pequenos, pescoco curto, maos pequenas, pes chatos com 

um espago entre o dedo grande e o segundo artelho. 

Quando criangas sao hipotonicos (mole), alguns apresentam lingua protrusa (para fora 

da boca) e maos com uma so prega na palma da mao e deficiencia mental, ou seja, 

desenvolvimento abaixo da media das pessoas "normais", possuem deficiencia e nao 

doenga mental, apresentam uma redugao na capacidade intelectual, aprendem com 

uma velocidade menor. 

Os portadores da sindrome de Down estao propensos a algumas doengas como ma 

formagao cardiaca, hipotireoidismo, problemas respiratorios, de visao e de audigao, 

como tambem dermatologicos, odontologicos e deficiencia do hormonio do crescimento 

sendo que na idade adulta possui 140 cm podendo chegar a 160 cm. Vale salientar que 

eles sao propensos e nao necessariamente terao esses problemas de saude, desde 

que sejam orientados e tratados por medicos especializados tido ocorrera sem maiores 

problemas. 

A nomenclatura sindrome de Down, define-se como "sindrome porque eles tern um 

conjunto de caracteristicas semelhantes entre si, e Down uma homenagem ao medico 

Jonh Logdon Down, que foi o primeiro a identificar a sindrome" (CHAVES, 2003,p.26). 

Embora na atualidade a sindrome de Down tenha tido um avango no que concerne a 

estudos e pesquisa, ha ainda um preconceito a ela. Isso se evidencia no momento em 

UN'VERSICADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORM ACA0  DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
QMmnm-pmrim 



1 9  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que um casal ou ate mesmo a familia recebe a uma crianca com a sindrome, ha um 

certo receio , uma busca por culpados, enfim uma procura por respostas do por que da 

crianca nao ter nascido "normal". 

Na realidade, qualquer pessoa pode vir a ter um filho portador da sindrome de Down. A 

sindrome de Down se configura como o resultado de um acidente genetico, ha uma 

probabilidade maior entre gravidez muito precoce (15 a 19 anos) ou muito tardia (30 a 

40 anos). Em conformidade a isso Garcia afirma que: 

O problema e genetico. O nosso corpo e formado por pequenas 
unidades chamadas celulas, e dentro de cada celula estao os 
cromossomos. Eles sao os responsaveis pelo nosso funcionamento, sao 
eles que determinam nossas caracteristicas fisicas, intelectuais e 
emocionais. Cada celula possui 46 cromossomos que sao identicos dois 
a dois, sao 23 pares de cromossomos, por um acidente genetico 
acontecido na divisao celular (mitose), os portadores da sindrome, 
possuem 47 cromossomos, um a mais que o normal e o cromossomo 
causador da deficiencia esta presente no par 21. (CHAVES, 2003, p. 27) 

Dentro das anomalias geneticas, a Sindrome de Down se apresenta como sendo a 

primeira desordem eromossomica no homem caracterizada por: apresentar a adigao de 

um elemento autossoma, o cromossomo 21 ao complemento normal, todos os outros 

cromossomos sao dissomos, e essa anormalidade gera a trissomia no homem, 

caracterizando a sindrome. 

A trissomia dos 21 e o resultado da nao disjuncao primaria, que pode 
ocorrer em ambas as divisoes meiotica e em ambos os pais. Os 
cromossomos pareados nao se separam de forma apropriada para os 
polos na anafase; um dos gametas recebera dois cromossomos 21 e 
outro nenhum. (GARDNER, 1986, p. 356). 

Diante disso, ainda identifica-se, atraves do cariograma (exame para saber a identidade 

genetica) das pessoas com sindrome, foram identificadas tres tipos de cariotipo: 

trissomia simples, trissomia por transloeacao e mosaicismo. A trissomia simples e a 

mais comum na populacao Down. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.3 Desenvolvimento Fisico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desenvolvimento de toda a crianca depende muito do ambiente no qual ela vive. 

Deve ser tranquilo e ao mesmo tempo oferecer estimulos variados como brinquedos, 

musicas, cores, sons, enfim algo que chame a atencao. Com uma crianca com 

sindrome de Down, nao ocorre diferente, deve ser bem acompanhada, estimulada e 

orientada desde cedo, pois elas possuem as mesmas condigoes de desenvolvimento. 

Geralmente, uma crianga com a sindrome de Down comega a andar entre um ano e 

tres meses, dependendo apenas do modo como ocorre a estimulagao, sendo adequada 

e acompanhada de exercicios que propiciem seu desenvolvimento, normalmente 

comegam a falar entre um ano e seis meses e dois anos e seis meses. 

1.4 Desenvolvimento cognitivo 

A iniciagao ao processo escolar e perfeitamente normal, pois sabemos que eles 

aprendem a ler e escrever ja aos sete, oito, nove anos desde que seja trabalhada e 

estimulada. Numa escola normal regular a aprendizagem e mais dificil, pois eles 

possuem um atraso mental que a dificulta, no entanto isso nao significa que eles nao 

aprendam a ler e escrever. A aprendizagem deve-se dar respeitando tanto os limites 

que ainda possuem como o ritmo e a evolugao de cada um. 

1.5Discriminagao 

Embora sabendo que a sindrome de Down nao e uma doenga e muito menos 

contagiosa, a casos de discriminagao e preconceito, ainda mesmo dentro da familia. 

Pois quando se sabe que o filho tao esperado e diferente ha, por vezes, uma certa 

rejeigao. 

Geralmente quando um casal espera um filho, jamais imaginam a possibilidade de 

receberem uma crianga especial. Ha uma grande expectativa quanto a nova crianga 
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que vira completar a felicidade do casal e da famiiia. Todos esperam que o filho seja 

perfeito que corresponda aos padroes pre-estabelecidos socialmente, enfim "normal". 

As vezes, quando a "diferenga" e notada pelos profissionais, ha uma certo desconforto, 

talvez por nao saber lidar com o inesperado, ou por desconhecerem ja discriminam e 

tambem nao avisam a mae o que esta ocorrendo com o seu filho. Ha casos que pode 

ocorrer, por parte da mae uma certa rejeicao inicial pois nao era aquele filho que na 

verdade todos esperavam. 

Talvez por falta de informacao, interesse ou mesmo por receio os medicos nao 

explicam a famiiia que eles receberam uma crianga especial, que embora possua 

algumas limitagoes podera desenvolver-se normalmente, apenas de uma forma mais 

lenta como e o caso da sindrome de Down. 

Ha casos que quando a equipe medica vai comunicar aos pais, convoca apenas um — 

o pai — e joga para ele a responsabilidade de comunicar a mae que eles tiveram um 

filho deficiente que nao pode isso ou aquilo, que nao vai desenvolver-se, que vai ser 

dependente o resto de sua vida. Porem sabemos que isso nao se efetiva na realidade, 

sendo bem acompanhado e estimulado, cuidado e principalmente amado aquela 

crianga tera uma otima qualidade de vida. 

Essas situagoes nao estao distantes da nossa realidade atual, tudo ocasionado por falta 

de informagao de conhecimento do potencial que na verdade uma pessoa com 

sindrome de Down possui. 

Vale ressaltar que a maioria das pessoas que possuem um parente, irmao ou filho com 

a sindrome de Down ainda o escondem da sociedade. Quando na verdade o que 

deveria ser feito era o aposto. O ideal e assumir que tern um Down na famiiia, aceitar, 

mostrar que todos somos cidadaos que possuem e merecem respeito como todas as 

outras pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.6 Inclusao Escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escola, desde sua origem, esteve marcada por regras, normas, parametros que a 

integra num amplo sistema onde tudo esta marcado para ser cumprido como se 

esperava que fosse. Sem indagacoes da qual hoje podemos fazer se os curriculos que 

sao impostos sao realmente corretos. 

O conhecimento valorizado esteve sempre no campo da cientificidade, do tecnico, 

separado e dividido em disciplinas sem levar em consideracao a interdisciplinaridade 

que possuem. 

Tracando os marcos pelos quais a escolarizagao passou — quando era apenas para 

poucos privilegiados — recordamos as reivindicacoes por um ensino laico, publico e 

gratuito, ou seja, para todos. Mas hoje percebemos que todos tern direito, porem nem 

todos sao incluidos no sistema de ensino, pois ha a divisao entre normal e regular e 

escola especial para pessoas com necessidades educacionais especiais o que torna o 

ensino diferenciado para alguns. 

E sabido que embora tendo sofrido algumas modificagoes a escolarizagao ainda esta 

marcada por subdivisoes, isto no que tange as disciplinas curriculares separadas por 

areas, as vezes sendo desconsiderada sua interdisciplinaridade, tudo para se 

adequarem aos padroes ja pre-estabelecidos socialmente. 

Ha uma busca incessante por novas politicas de inclusao, isso implica uma ruptura, um 

novo pensar da educagao para todos, pois nao basta apenas integrar todos no mesmo 

ambiente escolar, mas buscar condigoes para uma pratica educativa realmente 

inclusiva. Tanto professores - que sao divididos entre especialistas por cuidarem da 

educagao das pessoas com necessidades educativas especiais quanto os do ensino 

regular normal como os pais que ainda relutam a inclusao, pois ha ainda preconceitos 

de que todos nao acompanham ou possuem o mesmo desenvolvimento escolar. 
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Uma questao que precisa estar bem clara diz respeito a diferenciacao entre integragao 

e inclusao. Segundo Mantoan (2003,p.23) 

[...] O uso do vocabulario 'integragao refere-se mais especificamente a 
insercao de alunos com deficiencia nas escolas comuns.mas seu 
emprego da-se tambem para designar alunos agrupados em escolas 
especiais para pessoas com deficiencia, ou mesmo em classes 
especiais.grupos de lazer ou residencias para deficientes. 

Sendo assim o aluno esta inserido no ambiente escolar, mas ha na mesma escola um 

sistema educacional segregado, pois os alunos com deficiencia sao avaliados 

previamente para saber se estao adequados a insercao, ou seja, a integragao tern 

como meta inserir os que ja foram excluidos anteriormente. 

Ja o sistema de inclusao designa uma insergao completa e efetiva no sistema de 

ensino, nao deixando de fora ninguem do sistema normal regular desde seu inicio. 

Dentro dessa perspectiva, as escolas inclusivas "propoem um modo de organizagao do 

sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que e 

estruturado em fungao dessas necessidades" (MANTOAN, 2003,p24). 

Considerando ainda que, nas escolas ha a necessidade de ser debatida a questao da 

exclusao que se da por parte do ensino, que causa, por vezes, a evasao onde apenas 

os alunos sao cobrados por nao atenderem aos estereotipos sociais e escolares, nunca 

a escola faz questionamentos se a razao ou erro que causa esse tipo de exclusao que 

se da nao apenas com pessoas deficientes mas tambem com aqueles que apresentam 

deficits de aprendizagem, nao esta na propria escola e em sua forma de ensinar. 

Um grande equivoco que se percebe nas escolas, quanto ao fato de incluir, se da 

quando os alunos sao separados e rotulados, ha uma exclusao nao somente aos 

deficientes como a outros tipos de diferengas, tais como; cor, raga, sexo, condigao 

social, enfim tudo e influenciado para nao incluir todos no mesmo espago escolar. 
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Embora a lei assegure o acesso de todos ao ensino normal regular, ha apos a LDB de 

1996 uma nova legislagao, trata-se da convengao Interamericana para a Eliminagao de 

Discriminacao de Todas as Pessoas Portadoras de Deficiencia, que aconteceu na 

Guatemala em 1999. Essa convengao deixa clara a impossibilidade de distingao 

baseadas, na deficiencia, tais como discriminacao, preconceito ou ainda, 

[...] toda diferenciacao, exclusao ou restricao baseada em deficiencia, 
consequencia de deficiencia anterior ou percepcao de deficiencia 
presente ou passada, que tenha o efeito ou proposito de impedir ou 
anular o reconhecimento, gozo ou exerclcio por parte das pessoas 
portadoras de deficiencia de seus direitos humanos e suas liberdades 
fundamentals. (CONSTITUICAO: REPUBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL, art.1°, n° 2"a". apud MANTOAN, 2003, p. 40). 

Essa mesma convencao estabelece que nao e discriminacao quando essa preferencia 

nao limita os direitos de igualdade e que elas nao sejam obrigadas a aceitar essa 

diferenciacao ou preferencia, ja que a constituicao visa o pleno desenvolvimento 

humano e da cidadania num ambiente diversificado que representa a sociedade tal 

como e. 

Muito ainda precisa ser feito, repensado, a comecar pelos cursos de formagao que nao 

preparam os futuros educadores para a educagao especial; ou seja, adequado as 

diferengas. O que se percebe e que as escolas e os professores ainda nao estao tao 

preparados para lidar com a diversidade, com as inovagoes que nos sao impostas 

cotidianamente. 

E o que podemos fazer para reverter a situagao da exclusao escolar? Primeiro que tudo 

deve se considerar que uma escola para ser inclusiva nao se consolida apenas por 

receber a todos, deficientes ou nao, mas sim uma escola que se adaptem as 

necessidades dos alunos e busca meios para resolver as suas proprias dificuldades. 

As escolas precisam de uma nova formagao tanto para o seu curriculo no que diz 

respeito as disciplinas quanto na formagao dos proprios professores e outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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profissionais, que eles assumam como suas as responsabilidades de se adequar as 

especificidades de seus alunos e nao esperem vir de "fora" a solucao para seus 

problemas que Ihe sao proprios. 

Devemos buscar uma nova pratica de inclusao nas nossas escolas, nao apenas 

receber e segregar dando um ensino diferenciado por nao acreditar nem nos alunos 

nem na propria pratica educativa, nao um ensino compensatorio, mas sim um ensino de 

qualidade que vise a eonstrueao da pessoa humana, sua autonomia e socializacao. 

A inclusao e uma inovacao que implica um esforco de modernizacao das 
condigoes atuais da maioria de nossas escolas (especialmente as de 
nivel basico), ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos nao 
sao apenas deles, mas resultam, em grande parte, do modo como o 
ensino e ministrado e de como a aprendizagem e concebida e avaliada. 
(MANTOAN, 2003, p.57). 

Na maioria das escolas o ensino se faz de forma individualizada e diferenciada para os 

alunos com problemas ou deficiencia, isso configura uma pratica de discriminacao e 

segregaeao ainda dentro das salas de aula. 

Reorganizar os curriculos e atividades, desde professores, colaboradores e pais 

respeitando e entendendo os limites que cada um apresenta como observaremos, 

compreender e aceitar que todos possuem limitagoes e desenvolvimento cognitivo 

diversificados, receber todos os alunos acreditando no seu potencial, e o ponto de 

partida, para que seja possivel se verificar na pratica uma escola realmente inclusiva. 

O ideal seriam praticas de ensino especificas para as variadas deficiencias ou 

dificuldades, considerando que os alunos apresentam limitagoes e aprendem dentro 

delas, desde que o ensino seja de qualidade e conveniente para desenvolver as 

possibilidades e potencialidades de cada um partindo do principio de que o aluno se 

adapta ao novo conhecimento e, portanto so ele pode regular seu processo de 

construgao intelectual e cognitiva. 
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Com o intuito de conhecer como se da o acesso e a permanencia de portadores de 

necessidades educativas especiais ao processo de ensino-aprendizagem, iremos a 

escola campo de estagio para verificar quais praticas sao adotadas para a inclusao 

ao processo escolar. O recurso metodologico utilizado se dara mediante o estudo de 

caso. Esse estudo sera realizado na escola especial Angelina Tavares de melo, 

APAE, situada no Bairro Cristo REI, Cajazeiras - PB. 

O estudo de caso e utilizado "ao selecionarmos apenas um objeto de pesquisa, 

obtendo grande quantidade de informacoes sobre o caso escolhido e, 

consequentemente, aprofundando seus aspectos" (apud. MATOS e VIEIRA, 2001 p. 

45-46). 

Para realizagao dessa pesquisa sera aplicado um questionario "Essa tecnica de 

investigacao consiste em que, sem a presenca do pesquisador, o investigador 

responda por escrito, a um formulario (com questoes) entregue pessoalmente, ou 

enviado pelo correio". (MATOS e VIEIRA, 2001, p.60). Esse questionario sera 

aplicado aos professores. 

Por se tratar de uma escola especial que apresenta como maioria de seu publico 

pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, sera utilizado para 

coleta de dados a observacao, 

Para ser considerada eficaz para pesquisa cientifica, temos de 
observar, compreender o que e essencial e fazer o registro. 
Devemos ainda lembrar que a observacao deve ser orientada por um 
objetivo de pesquisa, planejada, registrada e ligada a proposicoes 
mais gerais, e que, alem disso, deve ser submetido a controle de 
validade e precisao (GIL apud MATOS e VIEIRA 2001 p. 58). 

Para complementacao e enriquecimento do estudo sera utilizado como tecnica para 

aprofundar a pesquisa, com os alunos da respectiva escola o grupo focal, que "e 

uma tecnica de entrevista em grupo que busca coletar informacoes dos sentimentos 
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opinioes dos investigados, sobre uma determinada questao". (MATOS e VIEIRA 2001, 

p. 63). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise do questionario do professor 

O trabalho de aplicagao do questionario foi realizado apenas com uma professora, ja 

que se tratava de uma escola especial com apenas uma sala de aula em 

funcionamento regular normal. 

No questionario constavam nove perguntas direcionadas ao cotidiano da escola. A 

professora da turma e graduada em Pedagogia, ja trabalha ha cinco anos com 

educagao e acabou de fazer especializagao em Psicopedagogia. A mesma demonstra 

muita responsabilidade e dedicacao ao trabalho com os alunos, sendo as vezes mais 

rigorosa com eles, pois sao em algumas ocasioes agressivos uns com os outros. 

No entanto, a professora demonstra que e muito competente ao tentar ensina-los, ja 

que a grande maioria da turma apresenta deficiencia mental o que os impede de ir mais 

adiante no ensino. Ha a necessidade de repetir o mesmo conteudo varias vezes para 

ve se fixa alguma coisa, se ha o aproveitamento do conteudo apresentado. 

Como coloca Mantoan (2007, p. 45), 

A inclusao e um desafio que, ao ser devidamente enfrentada pela escola 
comum, provoca a melhoria da qualidade da educagao basica e 
superior, pois para que os alunos com e sem deficiencia possam exercer 
o direito a educagao em sua plenitude, e indispensavel que essa escola 
aprimore suas praticas, a fim de atender as diferengas. Esse 
aprimoramento e necessario, sob pena de os alunos passarem pela 
experiencia educacional sem tirar dela o proveito que e valioso e 
irreversivel em suas vidas: o momento do desenvolvimento. 

Dando sequencia ao nosso trabalho, iniciamos nosso questionario fazendo a seguinte 

pergunta: como e ser professor de educagao inclusiva? A professora G respondeu que: 

"o professor de educagao inclusiva precisa ser bastante criativo, pois muitas vezes tern 

que repassar o mesmo conteudo de diversas formas para que ocorra a aquisigao do 

conhecimento." 
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Em seguida perguntamos: qual o tipo de preparacao que voce passou para assumir a 

turma? A professora respondeu que: "Alem do curso de Pedagogia, fiz varios cursos de 

capacitagao." 

Sobre esse aspecto Favero, Pantoja e Mantoan (2007, p. 36) afirmam que, 

Todos os cursos de formagao de professores, do Magisterio as 
Licenciaturas, devem dar-lhes consciencia e a preparagao necessarias 
para que recebam, em suas salas de aula, alunos com e sem 
deficiencia, Os cursos de formagao de professores especializados em 
Educagao Especial devem preparar esses profissionais, de modo que 
possam prestar Atendimento Educacional Especializado, em escolas 
comuns e em instituigdes especializadas, envolvendo conhecimentos 
como: codigo braile, LIBRAS, tecnicas que facilitam o acesso da pessoa 
com deficiencia ao ensino em geral, e outros com a mesma finalidade. 

No momenta seguinte perguntamos: como se da o processo de ensino aprendizagem? 

Quais sao as metodologias adotadas para uma educagao inclusiva? "G" respondeu 

que, "o processo de ensino aprendizagem se da de forma contfnua prevalecendo fator 

qualitativo sobre o quantitative" 

Logo em seguida fizemos a seguinte pergunta: ao receber os alunos como e realizado 

o processo que define em que nivel cognitivo o aluno esta e em que serie ele deve 

ficar? "G" disse que, "nesse processo faz necessario uma equipe multi-profissional para 

avaliar o aluno e chegar a um conceito." 

Sobre esse ponto Paniagua (2004, p. 346) diz que, 

As equipes educacionais devem ter uma formagao especifica sobre a 
relagao profissional com adultos e aprender procedimentos concretos de 
intervengao nos diferentes tipos de atuagoes. Em todas elas — 
entrevistas, reunioes, informes, etc. —, os aspectos comportamentais 
serao muito importantes, ja que tal aprendizagem nao pode limitar-se a 
uma serie de conhecimentos e procedimentos. 

UN'VERSICADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DE CAMPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMACAO DE PROFES S ORES 

BIBL10TECA SETOdAL 

CAJAZBRAS -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARJJBA 



3 0  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando perguntamos quais as principais formas de atividades na turma e quais eles 

mais gostavam a professora respondeu que, "aulas expositivas, expressao oral, 

atividades escritas, dangas e recreagao. Eles gostam mais das duas ultimas." 

Dando sequencia com o questionario fizemos a seguinte pergunta: como a escola 

trabalha com a famiiia e como espera que seja o acompanhamento dos familiares com 

relagao ao que vivencia na escola? "G" deu a seguinte resposta: "temos reunioes 

sempre que necessario. Esperamos que os pais procure acompanhar o 

desenvolvimento dos seus filhos." 

Sobre esse aspecto Paniagua (2004, p. 337) diz que, 

O trabalho com as familias normalmente se desenvolve de forma 
intuitiva, seguindo modelos implicitos e aprendidos muitas vezes pela 
propria experiencia com os alunos, pacientes ou usuarios. Dessa forma, 
muitos especialistas assumem o papel que Ihes e atribuido socialmente 
sem questionar-se se e a melhor forma de aproximar-se das familias. 
Alem disso, esse e um terreno, o do trabalho com os pais, em que se 
flltra com facilidade sobre o que e uma boa situagao familiar ou sobre a 
capacidade de algumas pessoas para cuidar de seus filhos. A falta de 
formagao no trabalho com familias leva nao so a conflitos 
desproporcionais, a atitudes defensivas e mal-estar entre os 
profissionais, como tambem a insatisfacao dos pais pela forma como 
sao tratados. 

Seguindo com o questionario perguntamos como e a relagao das criangas especiais 

com as "normais" "G" respondeu que, "as "normais" na maioria dos casos precisam ser 

conscientizadas com relagao ao respeito mutuo". 

Perguntamos ainda, quais vantagens e desvantagens de unir criangas especiais com as 

outras "normais". A professora respondeu que, "as vantagens e que logo no inicio os 

"normais" vao se acostumando com as diferengas. A desvantagem e a falta de 

profissionais de apoio". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Perguntamos ainda quais as maiores dificuldades, percebidas por voce ao trabalhar 

com criangas com necessidades educacionais especiais? "G" respondeu que, "a 

maioria delas tern dificuldade de concentracao. As deficientes mentais tern Ql baixo." 

Segundo Favero, Pantoja e Mantoan,( 2007, p.41) 

De fato, as praticas escolares convencionais nao dao conta de atender a 
deficiencia mental, em todas as suas manifestacoes, assim como nao 
sao adequadas as diferentes maneiras de os alunos , sem qualquer 
deficiencia, abordarem e entenderem um conhecimento de acordo com 
suas capacidades. Essas praticas precisam ser urgentemente revistas, 
porque, no geral, elas sao marcadas pelo conservadorismo, sao 
excludentes e inviaveis para o alunado que temos hoje nas escolas, em 
todos os seus nlveis. 

Nessa perspectiva, podemos reconhecer que as escolas ainda nao estao dando conta 

de receberem esses alunos como deveriam, pois ja rotulam os alunos com praticas 

ainda arbitrarias, quanto a medida de desempenho, a isso, os autores Favero, Pantoja 

e Mantoan, (2007, p. 41- 42) colocam que, 

Entre essas praticas, esta a atual forma de avaliacao da aprendizagem, 
que e das mais antigas e ineficientes e que precisa ser mudada. Nao se 
pode mais categorizar o desempenho escolar a partir de instrumentos e 
medidas arbitrariamente estabelecidos pela escola. Com base nessas 
avaliacoes, entre outras, um aluno e considerado apto ou nao a 
frequentar uma turma comum de ensino regular, especialmente quando 
se trata de alunos com deficiencia mental. 

Foi perguntada a professora "G" se, dentro de sua pratica como e possivel dentro das 

necessidades dos alunos, proporcionar uma aprendizagem significativa, de que 

forma? "levando para realidade deles, contextualizando os conhecimentos didaticos 

com o que eles vivenciam no cotidiano. Fazendo com que eles se interessem pelo 

assunto reconhecendo como util para suas vidas". 
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise do estagio 

O estagio foi realizado na Escoia Especial Angelina Tavares de Melo- APAE, situada no 

bairro Cristo Reis, Cajazeiras PB. 

Os pianos de aula eram compostos de um projeto intitulada de Construindo Cidadania e 

foram divididos em subtitulos e dividido por: Segunda: cidadania e Etica, terca: 

Convivencia Democratica, na Quarta: Direitos Humanos, Quinta: Higiene e Saude e na 

Sexta: Orientacao Sexual. 

Dentro desse projeto procuraremos contribuir para construcao de ideia relacionadas 

aos temas, ja que a escola por ser especial deixa um pouco a desejar no que diz 

respeito a essas questoes. 

No que concerne ao professor era esperado que o mesmo colocasse praticas de 

respeito, justica solidariedade e dialogo, algo que por vezes nao identificamos no 

cotidiano do ambiente escolar. 

A minha grande preocupagao sempre foi como a pessoa com necessidades especiais 

convivem com situacoes que vao alem do desenvolvimento formal que e ministrado nas 

escolas. 

O intuito do projeto era desenvolver pelo menos a consciencia critica, com perspectivas 

de ensinar o conceito da cidadania. A prender a ser cidadao e cidada e entre outras 

coisas, aprender a agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justica, nao-

violencia; aprender a usar o dialogo nas mais diferentes situagoes e comprometer-se 

com o que acontece na vida da comunidade e do pais. Esses valores essas atitudes 

precisam ser aprendidas e desenvolvidas pelos estudantes e, portanto, podem e devem 

ser ensinadas na escola. 
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Creio que a temporada do estagio e a convivencia na escola sao de fundamental 

importancia para complementar a formagao e para proporcionar a quern ainda nao tern 

experiencia em sala de aula o encontro, o despertar da profissao docente. 

Sobre a tematica: Cidadania e Etica que iniciou-se no primeiro dia da primeira semana. 

A aula teve inicio com a apresentacao da professora da turma, em seguida me 

apresentei e pedi que a turma fizesse o mesmo logo apos fomos para aula como estava 

explanado no piano. 

As aulas sempre eram iniciadas com leitura de um cartaz sobre o tema Cidadania e 

Etica, todas as segundas sempre era perguntado o que eles ja conheciam o que davam 

respostas sempre negativas, quando trazia mais para a realidade deles eles 

participavam da aula com atividades mais praticas a aula era mais proveitosa pois eles 

interagiam mais, construimos o titulo eleitoral na aula sobre a importancia do ato de 

votar consciente, realizamos a construcao de lixeirinhas para a coleta seletiva na escola 

e tambem construimos um quadro com pintura de figuras que apresentavam situagoes 

de respeito, solidariedade, respeito e outros valores que sao de fundamental 

importancia para a construgao e desenvolvimento da cidadania. 

Sobre a tematica: Convivencia Democratica, todas as tercas, tratavamos da convivencia 

na escola foi um dos temas mais bem compartilhados, pois alem da leitura dos 

cartazes, que eram levados, as situagoes utilizadas como relagao do tema era a 

realidade deles, na maioria das aulas eles participavam bem. Foram debatidos textos 

sobre violencia, respeito, solidariedade e etc. 

Foram discutido questoes sobre a importancia de cada um e de cada funcionario da 

escola e quais as contribuigoes de cada um para a boa convivencia nao somente na 

escola mas para a vida de cada um. 

Sobre a tematica direitos humanos, todos as quartas, sempre era levado um cartaz com 

o conteudo que estava programado no piano apos a explanagao do conteudo em cartaz 
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os alunos eram questionados sobre atitudes que incluem os direitos humanos, mas 

quando foi exposto as leis como exemplo da Constituicao Federal de 1998, a lei que 

assegura a educagao para todos e da educagao especial eles nao se interessavam 

muito, nao faziam questionamentos, nem curiosidades pois aulas eram basicamente 

legislativa, portanto nao rendeu como foi esperado. 

Sobre a tematica, Higiene e Saude, nas quintas feiras, as aulas foram bem proveitosas 

ja que se tratava de uma tematica boa e dentro da realidade de todos. Alem dos 

cartazes sobre o tema, era aberta rodas de conversas sobre habitos de higiene e 

saude, exposigao de figuras como tomar banho, escovar os dentes, ter uma boa 

alimentagao, praticar exercicios regularmente, foram feitos desenhos, pinturas e 

colagens com os habitos do cotidiano deles, dentro dessa tematica as aulas foram bem 

proveitosas pois constava de atitudes do dia a dia deles. 

Sobre a tematica orientagao sexual ministradas todas as sextas seguiram-se de acordo 

com o programado, as aulas iniciavam-se sempre a apresentagao de um cartaz com 

textos sobre a tematica, o primeiro deles foi sobre o corpo humano e suas divisoes foi 

realizado uma dinamica com a respiragao para que sentissem o abdome e o pulsar do 

coragao que esta locaiizado no torax. A aula foi bem interessante e les participaram 

bem da atividade. 

No decorrer dos dias as aulas foram como estava programado iniciando-se sempre com 

um cartaz e sua leitura e em seguida exposigao das ideias que cada um ja possuia 

sobre os temas, por se tratar de um tema que faz parte da realidade deles, eles 

participaram sempre deixando as aulas bem proveitosas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A educagao desde sua origem tern sofrido varias inovagoes, principalmente no que 

diz respeito a educagao para pessoas com necessidades especiais. Ha tempos atras 

essas pessoas ficavam segregadas, a margem da sociedade por nao apresentarem 

o estereotipo de uma pessoa considerada "normal", ou seja, dentro das normas 

sociais. 

Hoje todos tern direito a educagao independents de sua raga, etnia, condigao social 

ou deficiencia, seja sua limitagao de carater fisico ou psicologico, transitorio ou 

permanente todos possuem as mesmas condigoes, somos livres e iguais em direitos 

e oportunidades. 

E importante refletir sobre o direito que todo ser humano possui, de viver e conviver 

com o outro sem que para isso tenha que ser igual, pois e um direito e deveria ser 

respeitado por todos sem excegao. Para isso e preciso desenvolver uma concepgao 

que envolva atitudes de respeito e tolerancia para conviver com o diferente, e a 

escola, cabe a fungao de mostrar isso a seus alunos. 

A realizagao deste trabalho nos possibilitou ver, conhecer e aprender mais sobre a 

tematica da educagao especial e inclusiva. Por tratar-se de um trabalho que tern 

como fundamento principal a leitura, traz um enriqueeimento tanto na formagao 

docente como na vida pessoal. 

Atraves dele, podemos reconhecer a necessidade de expandir politicas publicas 

para a inclusao em escolas comuns regulares. Embora percebendo que muito foi 

feito no que conceme a inclusao de pessoas com necessidades educativas 

especiais, ha ainda muito a se fazer, pois podemos verificar que a lei garante o 

acesso e a permanencia dos alunos com necessidades na escola, mas nao 

sabemos como ela se realiza e se ela se efetiva de fato. 

UN'VERSICADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORSAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CAMERAS - PARAlBA 



3 6  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Porem, vale salientar que apenas receber os alunos nao se evidencia a inclusao, pois a 

realidade percebida e de que os professores ainda nao estao preparados para receber 

pessoas com necessidades especiais. 

Durante a realizacao do estagio, que se deu numa escola especial, pude aprender com 

as diferencas e perceber que sempre ha algo a mais a se fazer pelo outro que mesmo 

sendo diferente tern algo a ensinar, talvez seja essa a principal necessidade de mostrar 

que mesmo sendo diferente, o outro tern sempre algo novo que nao tivemos a 

oportunidade de conhecer. 

Incluir efetivamente, nao apenas no mesmo espago fisico, mas nas mesmas condigoes 

possiveis de atividades pedagogicas, esse seria um dos primeiros passos pra criar 

possibiiidades de convivencia no mesmo espago e nas mesmas condigoes. 

Desmistificar os tabus e preconceitos que ainda reconhecemos, ressignificar conceitos 

e praticas no ambiente escoar e social, contribui para que todos dividam o mesmo 

espago e como as mesmas oportunidades para que algum dia verificarmos a tao 

almejada e possivel inclusao efetiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS 
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ANEXOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Questionario aplicado com a professora 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centra de Formagao de Professores 
Unidade Academica de Educagao 
Aluna: Georgiana Ferreira Gomes 

Questionario (professor (a)) 

Escola: 

Nome: 

Formagao: 

Tempo que trabalha com educagao: 

1- Como e ser professor de educagao inclusiva? 

2- Qual o tipo de preparagao que voce passou para assumir essa turma? 

3- Como se da o processo de ensino aprendizagem? Quais sao as metodologias 
adotadas para uma educagao inclusiva? 
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4- Ao receber os alunos como e realizado o processo que define em que nivel 
cognitivo o aluno esta e em que serie ele deve ficar? 

5-Quais as principals formas de atividades na turma? Quais eles mais 
gostam? 

6- Como a escola trabalha com a famiiia e como se espera que seja o 
acompanhamento dos familiares com relagao ao que se vivencia na escola? 

7- Como e a relagao das criangas especiais com as "normais"? 

8- Quais as vantagens e desvantagens de unir criangas especiais com as outras 
"normais"? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9- Quais as maiores dificuldades, percebidas por voce ao trabalhar com criangas 
com necessidades educacionais especiais? 

10- Dentro de sua pratica como e possivel dentro das necessidades dos alunos, 
proporcionar uma aprendizagem significativa, de que forma? 


