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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A inclusao de pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE's) no ensino 

regular e uma pratica que vem sendo desenvolvida desde seculo XIX. onde a sociedade 

passu a perceber que a crianca, o jo vem e ate mesmo o adulto tarnbem tern capacidade 

de ingressar no ensino regular, entao as pessoas com necessidades educacionais 

especiais (NEE'S), de alguma forma deixa de ser excluida e passu a ser inciuida no 

ensino regular, mas para is so se faz necessario v arias mudancas tanto no ensino, quanto 

na estrutura fisica da escola. () Interesse por este terna, foi pel a curiosidade de saber 

como a escola trabalha com a inclusao desses alunos na sala de aula e a partir dai, 

contribuir para a aprendizagem do aluno. Esta pesquisa se deu de forma qualitativa com 

os alunos da Escola Diogo Doulavince Amador. A analise se deu atraves da coleta de 

dados a partir da observacao sisternatica. entrevista semi-estruturada, aula teste e os 

documentos de memorias, como o diario de campo e portfolio. Foi constatado que os 

alunos com necessidades educacionais especiais tern aceitacao dos colegas e 

funcionarios da escola. E diante das atividades desenvolvidas se fez necessario adaptar 

os conteiidos para os alunos, pois alguns ja eram bem adiantados. Portanto, a inclusao 

de pessoas com necessidades educacionais especiais no ensino regular e de fundamental 

importancia para o dcsenvolvimento pedagogico na sala de aula e assim proporcionar 

aos alunos rcsultados precisos, para o desenvolvimento cognitivo da crianca, do jo vem e 

do adulto com necessidades especiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: Inclusao. Aprendizagem. Pessoas com NEE's. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The inclusion of people with special educational needs (SEN's) into mainstream 

education is a practice has been developed since the nineteenth century, where society 

begins to realize that children, young and even adults, also has the capacity to enter into 

mainstream education, so people with special educational needs (SEN's), somehow 

ceases to be excluded and shall be included in regular education, but it is required 

several changes in teaching, as in the physical structure of the school. The interest in 

this subject, it was the curiosity to know how the school works with the inclusion of 

these students in the classroom and from there to contribute to student learning. This 

study took a qualitative way with the students of Doulavinee Diego Amador. The 

analysis was done by collecting data from systematic observation, semistruetured 

interviews, classroom testing and documentation of memories, as the field diary and 

portfolio. And before this research it was found that pupils with special educational 

needs have acceptance from peers and school staff. And before the activities it was 

necessary to adapt the content to students, since some were already well advanced. 

Therefore the inclusion of people with special educational needs in mainstream 

education is of fundamental importance for development in the classroom teaching and 

thus provide students with accurate results for the cognitive development of children, 

youth and adults with special needs. 

Keywords: Inclusion, Learning.People with SEN's. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebendo os desaiios que os excepcionais vem enfrcntando na sociedade atual, como 

tambem na escola, tomei a inlciativa de trabalhar com a inclusao de pessoas com necessidades 

especiais (NEE' s) no ensino regular da rede publica, desenvolvendo pesquisas e praticas 

pedagogicas que viabilizem essa inclusao social, 

Diante desse desalio tive oportunidade de fazer uma pesquisa na Escola de Educacao 

Especial Diogo Doulavince Amador, situada na Rua: Edite Ferreira, na cidade de Sao Joao do 

Rio do Peixe - PB, no qual conheci de perto a realidade dos alunos. Ficou evidenciado que a 

Escola trabalha apenas com os alunos excepcionais, as professoras ainda estao cursando 

licenciatura em pedagogia e as mesmas dispoem de um conhecimento basico de Libras 

(Lingua Brasileira de Sinais). 0 trabalho c muito gratificantc, pois os alunos com 

necessidades educacionais especiais sao muito inteligentes e nao tem como dcsperdicar esses 

talentos que com certeza sao raros. 

A familia dos mesmos se torna, muitas vezes, um problema tanto para as professoras, 

quanto para o processo de aprendizagcm do proprio i l l ho porque alguns pais nao o 

acompanham de perto e nem sentem a necessidade de soeializa-Ios, preferem deixa-los em 

casa, com medo do preconceito que infelizmente ainda e grande. 

Diante dessa problematica. faz-se necessario uma reflexao voltada para as nossas 

praticas pedagogicas, levando em conta um trabalho que acolha de verdade os nossos alunos 

com necessidades especiais para que tenham um bom desempenho escolar aproveitando o 

maximo de suas capacidades intelectuais. E tambem que proporcione um bom relacionamento 

com os outros colegas, promovendo assim, a cidadania. de forma real e igualitaria. 

Acredito que e um grande desalio para as professoras dessa escola, mas nao e 

impossivel; e preciso uma conscientizacao tanto das famflias dos alunos com necessidades 

especiais, quanto das famflias dos alunos ditos "normais". O trabalho de inclusao social, na 

Escola Diogo Doulavince Amador e muito bem elaborado para criancas. jovens e adultos, 

pois o intuito e integra-los ao meio social da escola publica. Alguns alunos, inclusive, j a 

frequentam ensino regular, mas a aprendizagem do excepcional ainda acontcce de forma 

precaria. 

E possivel compreender o excepcional como "normal", pois podem executar trabalhos 

no meio social com capacidade de responder as exigencias do mcrcado de trabalho. Dessa 

forma, e preciso estar dispostos e atentos para um melhor atendimento ao aluno com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENT.; •  ' ^ C 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- K C - T 
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necessidades especiais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mostrando a sua capacidade de desenvolvimento intelectuai e as 

riquezas de conhecimentos que o mesmo dispoe. Assim e possivel construir juntos, uma 

sociedade igualitaria respeitando as diferencas e Iimitacdes de cada pessoa, e recuperar a 

confianca mutua entre os excepcionais e a sociedade em geral. 

Devido a sociedade ser ainda muito preconceituosa, que leva em conta apenas a 

aparencia externa das pessoas, toma-se dif ici l aceitar o diferente no meio social, 

principalmente, Maria na escola. Contudo, faz-se necessario um questionarnento aberto sobre 

inclusao no ensino regular: em que medida os alunos excepcionais podem sentir-se inclusos 

na escola regular? 

Dessa forma, procurou-se fazer uma analise no processo de inclusao dos excepcionais 

da Escola Diogo Doulavince Amador, conhecendo a realidade de cada aluno a partir dos 

contextos sociais e familiares, e assim fazer uma busca de meios que os integrem no mundo 

do trabalho futuramente. 

Diante de pesquisas de leitura e releituras exercidas, optou-se pelas contribuicoes 

teoricas das autoras Marilena da Silva Cardoso, Elisa Kern, Marilda Moraes Garcia Bruno, 

Rosilda Edler Carvalho, Priscila Augusta Lima e Tereza EglerMantoan, pois as mesmas 

trabalham em uma perspectiva voltada para os alunos com necessidades educacionais 

especiais, trazendo reflexoes voltadas tanto para o professor, quanto para os alunos 

excepcionais, levando-nos a enxergar alem da deficiencia que o aluno possui. 

E m sua estrutura a monografia esta divida em capitulos seguidos de conclusao e 

referencias. 

O primeiro capitulo abordara a metodologia, que se fez em uma perspectiva voltada 

para a pesquisa de campo e tem com elemento a pesquisa qualitativa, atraves da coleta de 

dados das entrevistas realizadas com os alunos e o trabalho realizado na sala de aula, como o 

portfolio, o diario de classe. 

No segundo capitulo apresentarei uma discussao teorica sobre a Inclusao dos 

Excepcionais no Ensino regular, os pos e contras de ter um ou mais alunos especiais na sala 

de aula com criancas "normais", o pensamento dos autores sobre a inclusao dessas pessoas 

sobre a maneira de trabalhar para que aconteca a inclusao nas escolas reguiares, quais os 

desafios para os professores e para toda a escola. O que dizem as declaracoes de Salamanca e 

a lei com relacao ao ensino voltado a inclusao de alunos com necessidades educacionais 

especiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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N o terceiro capitulo, apresenta as declaracdes dos educandos com NEEs sobre o 

ensino regular, a forma como o professor pode colaborar com a aprendizagem desses alunos, 

e em que momento a familia colabora ou deixa de colaborar. 

O quarto capitulo esta voltado para as experiencias adquiridas no estagio 

supervisionado, o que ele proporcionou para o professor e alunos, os beneficios adquiridos na 

sala de aula para a construcao de uma boa intera?ao professor-aluno, o que eles aprenderam, e 

se valeu a pena os exercicios propostos. 

A concluslo aborda os desafios que a inclusao educational teas para escola e 

professores; estara explicita tambem a experiencia como docente no estagio supervisionado e 

como a escola e as famflias podem colaborar para uma boa inclusao. 

Os referencias vem por fim, pois foram eles quern trouxe reflexoes para fundamentar a 

tematica escolhida como fonte de pesquisa. 



CAPiTULO » 

1 . ASPECTOS METODOLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo tem como objetivo, trabalhar em uma expectativa voltada para, a 

pesquisa qualitativa, atraves de dados coletados na escola, de um caso especifico 

voltado para educacao inclusiva e o diario de classe e portfolio, que com estes 

instrumentos construi os aspectos mctodologicos. 
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1.1 Locais da pesquisa 

A metodologia contribui para desenvolver urn caminho a fim de chegar ao objetivo 

desejado. Para trilhar esse caminho se faz necessario articular diversas estrategias para a 

construcao do conhecimento. 

A minha pesquisa foi feita na Escola Diogo Doulavince Amador, localizada na cidade 

de Sao Joao do rio do Peixe - PB, com alunos com necessidades educacionais especiais. A 

maioria desses alunos, inclusive, j a estuda no ensino regular, mas infelizmente nossas escolas 

ainda nao estao adaptadas para reeebe-los. Portanto, a busca por metodos que proporcioncm 

ao aluno capacidadc de estudar com outros alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Sujeitos da pesquisa 

A populacao alvo para a realizacao da pesquisa foram alunos com NEE's da APAE 

com idade de 8 a 41 anos. Foram entrevistados tres criancas e um adulto, todos com 

necessidades especiais, no qual obtive dados que puderam apresentar as dificuldades 

encontradas no meio escolar e social. Como tambem durante os meses de abril e maio foi 

realizada uma nova entrevista com a professora e alunos da APAE. 

1.3 Tipo de pesquisa 

A pesquisa foi realizada atraves do estudo de caso. A escola que exige um trabalho 

voltado especificamente para os alunos com necessidades especiais e um caso a ser discutido 

dentro e fora das escolas regulares. Sabe-se que hoje muitas escolas trabalham com o 

excepcional, mas infelizmente nem tod as oferecem o que, de verdade, eles merecem e assim a 

pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso que: 

E o tipo de pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade 

significativa, considera suficiente para analise de um fenomeno. E 

importante destacar que, no geral, o estudo de caso, ao reaiizar um cxame 

minucioso de uma experiencia, objetiva colaborar na tomada de decisoes 

sobre o problema estudado, indicando as possibilidades para sua 

modificacao. (GONSALVES, 2003. p. 67). 
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Dessa forma, compreendo o estudo de caso como fonte importante para o 

desenvolvimento de um trabalho. buscando fontes minuciosas para que se ten ha um melhor 

aprofundamento no campo de pesquisa. 

Este campo de pesquisa exige tambem que ofereca ao aluno com necessidades 

educacionais especiais, um trabalho de qualidade, para que possa obter uma melhor 

compreensao do estudo trabalhado. A pesquisa qualitative prcocupa-se: " [ . . . ] com a 

compreensao, com a interpretacao do fcnomcno. considerando o signilicado que os outros dao 

as suas praticas, o que impoe ao pesquisador uma abordagem hermeneutica". (GONSALVES, 

2003. p. 68). 

Tambem foi utilizado como fontes documentais o portfolio que, por sua vez 

proporcionou a elaboraeao dos pianos de aula e dos exercicios propostos com o objetivo de 

ajudar a construir o processo de interacao professor-aluno. O portfolio foi de fundamental 

importancia para o desenvolvimento das aulas, levando para os alunos a construcao da 

aprendizagem. 

A partir do portfolio tive a oportunidade de trabalhar com o diario de classe que teve 

como objetivo relatar o que acontecia dentro da sala de aula. Saber se realmente o piano tinha 

sido cumprido, de que maneira os alunos intcragiam um com o outro e com o professor, e se 

os conteudos abordados estavam de acordo com o que a professora tinha proposto. 

Portanto, no caso dessa pesquisa o portfolio e o diario de classe se constituem com 

fontes documentais. 

1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Instrumentos de coletas de dados 

A metodologia permite encontrar o caminho mais adequado que queremos trilhar, e 

"tambem devera explicitar os instrumentos que utilizara na investigacao e as fontes de 

pesquisa" (GONSALVES, 2003, p.61). 

A parti r da observacao obtive dados que demonstram serem, os excepcionais, pessoas 

capazes de conviver tranquilamente no meio social. E com a entrevista realizada com alunos 

com necessidades educacionais especiais percebi que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- •  UN.;.. " I :' -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRI 



1 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No processo de investigacao social, voce estara se deparando, portanto, com 

dois tipos de sujeitos: o sujeito investigador e o sujeito investigado. este 

ultimo irnerso em uma situacao-problema que e o objeto de investigacao do 

primeiro. (GONSALVES, 2001. p. 69). 

A pesquisa em geral, nos dar oportunidade de conhecermos o aluno entrevistado de 

perto, onde o mesmo explicita a sua vivencia social e os seus ideais, tornando possivel uma 

aprendizagcm mutua e de extrema satis facao. 

A cntrevista e a observacao aconteceram no pcriodo da segunda scmana do mes de 

dezembro. do ano 2009. Foram abordados aspectos sobre a realidade da escola e da sala de 

aula, com a finalidade de coletar informacoes sobre a metodologia trabalhada nas aulas. 

Durante as visitas feitas na escola, a recepcao foi muito boa pelos funcionarios da 

escola, principalmente pelo diretor, a professora regente e alunos. 

A entrevista foi realizada durante dois dias, pois nem todos os alunos estavam 

presentes na escola. No primeiro dia. foram entrevistados dois alunos na sala de recurso da 

APAE, local onde sao realizadas atividades que ajudam a melhorar e reforcar o conhccimento 

dos alunos. Enquanto o primeiro prestava entrevista, o outro aguardava na sala de aula. Os 

mesmos se dispuseram ao trabalho e ao termino da entrevista cada um se dirigia para a sala de 

aula. 

No segundo dia a entrevista foi realizada na mesma sala. Primeiramente foi 

perguntado ao aluno se ele podia participar da entrevista, a resposta foi positiva e deu-se 

inicio a mesma. 

Durante a entrevista o aluno se demonstrou a vontade e curioso, enquanto isso os 

outros ficaram euforicos para tambem serem entrevistados. 

Esses instrumentos de pesquisa contribuem para uma reflexao relacionada as 

perspectivas de inclusao que a escola vem desenvolvendo. A intencao desse trabalho foi 

coletar informacoes e detectar dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem, e 

assim aprimorar as dificuldades, consequentemente produzir o planejamento da aula teste do 

estagio supervisionado. 

Ao chegar a sala de aula inicialmente procurei o Projeto Politico Pedagogico da 

Escola, o Calendario Academico e o Piano de Ensino da professora, depois investiguei a 

estrutura fisica da escola, o acesso a biblioteca, o ambiente escolar, a relacao entre 

funcionarios, principalmente a postura da gestao frente ao cotidiano escolar. 
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Para as entrevistas, foi utilizado um roteiro flexivel em que poderiam ser eiaborados 

novos questionamentos de acordo com a necessidade dos entrevistados, tanto o professor 

quanto os alunos. As questoes direcionadas ao professor foram: a formaeao academica, o 

tempo de exercicio do ministerio, a importancia do planejamento para as atividades e a 

metodologia trabalhada mediante o conhecimento do aluno e do professor frente as 

dificuldades, desalios e solucoes encontradas no dia-a-dia da escola. 

Na sala de aula, foram observadas as atitudes professionals da professora, a forma de 

organizaeao dos conteudos, os recursos utilizados para se trabalhar na sala de aula, como se 

dar a analise do processo avaliativo e a autonomia da professora diante do processo de ensino-

aprcndizagem entre docentes e discentes. 

Com relacao aos questionamentos direcionados aos alunos, essas tratavam do gosto 

pela escola, as disciplinas que mais gostam, os recursos utilizados pelo professor em sala se 

satisfazem o seu aprendizado, o comportamcnto do aluno diante da realizacao das aulas, a 

relacao professor-aluno, e as dificuldades encontradas e qual a opiniao dos alunos para a 

melhoria das aulas. 

UNlVERS'DADfc FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f EMIRO OE fORMAQAO DE PROFESSOR? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BIBUOTECASETORiAL 



CAPiTULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II 

INCLUSAO DOS EXCEPCIONAIS NO ENSINO REGULAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo iremos obter informacoes sobre o que a sociedade pcnsava e 

pensa sobre a inclusao dos excepcionais, tanto no meio social quanto no ensino regular 

tornando possivel uma aprendizagem miitua, pois os alunos com necessidades 

educacionais especiais tem muito a aprender como tambem, tem muito a nos ensinar. 

DE uAMPlN 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Iticlusoes dos excepcionais no ensino regular 

Na sociedade atual ja esta existindo um trabalho de inclusao, seja na escola, no meio 

artistico. na sala de aula e em varia outra atividade que lhe competem, mas isso e uma luta 

que vein de longe. Antigamente, as crianeas com deficiencia eram vistas como pessoas inuteis 

e prccisavam fiear em hospitais, para que a sociedade ficasse livrc dos mesmos, vejamos o 

que Cardoso nos diz: 

A sociedade toma consciencia da uecessidade de atender essas pessoas, mais 

com carater assistcncial que educativo. A assistencia era proporcionada em 

centres, na qual pessoas com deficiencia eram atendidas e assim a sociedade 

era protegida do contato com os anormais. (2006, p 17). 

A tomada de consciencia da sociedade diante das pessoas com necessidades especiais 

acreditavam que os centres de assistencias eram o mais corrcto e por isso ficavam sem 

nenhum contato social, perdendo oportunidadc de mostrar que tambem sao pessoas capazes 

de trabalhar, intcligcntes e que poderiam viver socialmente. 

Diante dessa problematica e neccssario um trabalho que fac^am com que nossos alunos 

com necessidades educacionais especiais sintam-sc inclusos na escola regular, onde todos 

possam ser iguais diante das diferencas respeitando as limitaeoes de cada um. Todos sabem 

que esses alunos necessitam de maior atencao e recebem tratamcnto medico especiiico, mas 

nem por isso temos o direito de exclui-los. A Dcclaracao de Salamanca vai dizer que: 

As escolas regulares com oricntavao para a educacao inclusiva sao o meio 

mais eficaz no combate as atitudes discriminatorias no combate as atitudes 

discriminatorias. propiciando condicoes para o desenvolvimento de 

comunidades integradas, base da construcao da sociedade inclusiva e 

obtencao de uma real educacao para todos (CARDOSO, 2006, p.22). 

A partir dessas declaracocs feitas em Salamanca pcrccbe-se que os alunos com 

necessidades educacionais especiais passam a ser visto como um ser social e que precisa estar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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na escola para que possam ter tambem o direito de aprender a ler e a escrever como todos, 

pois e na escola que podemos convivcr com varias culturas. etnias etc. Desse jeito, construir 

seus conhccimentos de forma nuitua. 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 Desafios para uma inclusao mais justa na escola e sociedade 

E preciso tornar consciencia de que o aluno com necessidades educacionais especiais 

necessita de algo mais dinamico que o lcvc a uma aprendizagem mais prazerosa e acolhcdora, 

para que se ten ha uma sociedade verdadeiramente inclusiva. 

A inclusao e um desalio revolucionario. pois possibilita veneer o comodismo levando 

a trabalhar sempre mais j a que a inclusao carece de muita atencao e mudancas tanto no corpo 

fisico da escola como na metodologia utilizada na sala de aula. Cardoso vai dizer que: 

O processo inclusive pode significar uma verdadeira revolucao educational 

e envoive o descortinar de uma escola eficiente, diferente, aberta, 

cornunitaria, solidaria e democratica onde a muitiplicidade leva-nos a 

ultrapassar o limite da integracao e alcancar a inclusao (2006, p. 24). 

Nesse sentido, entendo que o ato de submeter a integrar alunos com necessidades 

educacionais especiais na escola regular e uma missao difici l porque todas as escolas precisam 

investir mais, e quando coloca em questao o "descortinar", quer dizer que e preciso inovar 

nossas praticas pedagogicas para que os alunos possam aprender mais. convivcr melhor e 

sentir-se incluso na escolar c na sociedade. 

A crianca com necessidades educacionais especiais deve ser vista como alguem que, 

apesar de suas limitacocs, tem capacidadc de aprender e, portanto nao podemos ignorar seus 

conhecimentos. Ou seja, "O sujeito e reconhecido como alguem que pode aprender que tem 

potencialidades. O professor acred ita que ele tem possibilidade de aprender, dessa forma, coloca o 

aluno no lugar de quern tem algo para dar". (KERN, 2006, p. 166). 

Quando e dada a crianca o valor merecido. com certeza el a ira sentir-se capaz de fazer 

qualqucr coisa, como tambem, oferecer o que ela tem de melhor para o outro. Mantoan nos diz 
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que " A inclusao e uma possibilidade que se abre para o aperfeicoamento da Educacao Escolar 

e para o beneficio de todos os alunos, com e sem deficiencia". (2006, p.27). Estar abcrto a 

inclusao signiiica estar sujeito a novas riquezas e experiencias, sendo possivcl. atraves deles 

transformar a nossa vida, seja cla como for. Tanto que surpreendcmos quando vemos nossos 

alunos sendo, atorcs, cantorcs, artistas plastieos, professores e etc. e, e por isso que: "O 

especial da Educacao tem a ver com a inclusao total, incondicional de todos os alunos as 

escolas de seu bairro e ultrapassa o grupo dos alunos com deficiencia, englobando-os 

certamente." ( M A N T O A N , 2006, p. 37). 

Se a escola e acolhedora. trabalha com a inclusao de modo geral, com certeza 

ultrapassara ccrto grupo de alunos e realizara um trabalho com todos e para todos, formando 

cidadaos autenticos e contribuintes para uma melhor convivencia social. E gratificante ter um 

trabalho de inclusao para todos, mas para isso faz nccessario que nossas escolas estejam 

adaptadas para o cadeirante, para o deficicnte visual, auditivo e ate mesmo o deficiente mental 

leve. E claro que as discussoes sobre inclusao de pessoas com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular vem desde 1994, conforme as Declaracoes de Salamanca, mas e 

importantc que trabalhe a inclusao com um todo. Dessa forma, Bruno nos diz que: 

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 

qualidade de vida e do conhecimento. e a participacao do cidadao na 

transformacao cultural de sua comunidade (2006, p. 12). 

A educacao para todos deve proporcionar um sujeito pensante e com capacidade para 

atender as cxigencias sociais do mercado de trabalho. Porcm, isso nao pode se resumir apenas 

aos alunos "normals", mas que se estenda tambem aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Assim, 

A educacao inclusiva deve ter como ponto de partida o cotidiano: o coletivo, 

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

educativas, especiais ou nao, precisamos aprender, ter acesso ao 

conhecimento, a cultura e progredir no aspecto pessoal e social (BRUNO 

2006, p. 15). 
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Portanto, e preciso fazer com que nossos alunos sintam-se inclusos, fornecendo 

acessibilidade a todos os alunos com necessidades educacionais especiais. Dessa maneira. 

formar um ensino que se volte para uma aprendizagem mais concreta e leve os alunos a 

progredir em todos os sentidos, seja professional, pessoal e social. Dar a cada um o prazer de 

viver sem exclusao, com a consciencia de que e possivel a mudanca e a convivencia com 

esses alunos no meio social da escola e da comunidade. Ou seja, " A igualdade diz respeito aos 

direitos humanos e nao as caracteristicas das pessoas, enquanto seres que sentem, pensam e 

apresentam necessidades diferenciadas e que por direito de cidadania, devem ser 

compreendidas." ( C A R V A L H O , 2000, p. 17). 

Todos sao iguais, so nos resta entender que e possivel a vivencia social respeitando as 

diferencas, e isso e um desalio de todos. Compreender e respeitar as limitacoes de cada um e 

um direito humano. 

No seculo X X I a proposta e trabalhar uma inclusao mais real, que acredita na 

potencialidade do outro e dar oportunidades para que assim possam expor suas 

potencialidades. Para tanto, Lima nos diz que: " A proposta de inclusao de todos como 

participantes da producao social, cultural e economica enfatiza a igualdade concreta entre os 

sujeitos, com o reconhecimento das diferencas no aspecto fisico, psicologico e cultural". 

(2006, p.21). 

Para que essa proposta possa se concretizar e preciso respeito e acreditar que o outro e 

capaz, principalmente o aluno excepcional. Lntao, porque nao oportunizar a producao social 

com as diferencas existentes em nosso pais? So precisamos tornar concreta a producao social, 

cultural e economica, com os alunos com necessidades educacionais especiais. 

2.3 A educacao inclusiva como algo que deve serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA renovado a cada dia 

A educacao, assim como ocorre no mundo, nao pode deixar de ser renovada, ela 

prccisa tambem estar em constante mudanca. Sao varios os novos conhecimentos que nao 

podcm deixar de screm trabalhados na sala de aula com os alunos. O professor precisa sempre 

estar pesquisando e buscando inovacoes sociais. Kern vai dizer que: 

A implicacao estrutural esta associada a busca de elementos referentes ao 

trabalho social do praticante e a relacao com seu enraizarnento 

socioeconomico. Neste sentido, as praticas apresentam um nao dito 
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institutional no campo das relacdes de producoes do sistema de valores que 

Ihe da coerencia interna. Aqui aparecem as relacoes com o dinheiro, o poder 

e o saber. (2006. p. 152.). 

Todos sabem que no nosso pais o educador e muito mat remuncrado. o trabalho e 

complexo e nao tem o reconhecimento que merece. Por isso, a educacao fica a desejar tanto 

para os alunos quanta para os professores e a partir dai comeca varios questionamentos em 

torno da educacao, e quando se tem em sala de aula alunos com deficiencia requer mais 

inovacoes e pesquisas em relacao do dinheiro, do poder e do saber. 

2.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rcconhecendo as diferencas 

O ser humano possui suas diferencas e dentro do contexto social nao podemos deixar 

de notar essas diferencas existentes no nosso meio, e os excepcionais nao podem Hear de fora, 

e por isso que: 

O pressuposto da inclusao e justamente reconhecer as diferencas. supoe-se 

que e preciso trabalhar respeitando estas diferencas. Ao reconhecer que 

existem diferencas e se necessario trabalhar de forma diferente. 

Compreendcr a diferenca da crianca e proporcionar-lhc o atendimcnto 

necessario, vai auxilia-la a pcrmanecer na escola, ou seja, esta incluido. 

(KERN, 2006. p. 155). 

Nao se pode ignorar existencia de alunos com necessidades especiais em nossa escola, 

c preciso focar o nosso olhar na crianca, no jovem e ate mesmo no adulto deficiente, 

respeitando as limitacoes e as diferencas de cada um. sem medo de olhar para esses alunos e 

acrcditar que podem nos ajudar a crescer com um conhecimento prccioso para a educacao de 

todos. 

Portanto, nao significa dizer que o professor tem que trabalhar com os alunos 

"normals" de uma maneira e com os alunos com necessidades especiais de outra, mas 

trabalhar na dinamicidade, incluindo todos, sem deixar ningucm de fora de sua metodologia 

praticada em sala de aula. 
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3. NOVAS PERSPECTIVAS DE INCLUSAO DE ALUNOS COW 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA 
REGULAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo iremos fazer uma analise sobre a inclusao na escola regular, quais 

as pcrspectivas dos alunos com necessidades educacionais especiais, para que possam 

sentir-se inclusos na escola regular, onde a educacao especial ira em busca de uma 

educacao inclusiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Novas perspeetivas de inclusao de alunos com necessidades educacionais especiais na 

escola regular 

Diante da pesquisa feita na Escola Municipal Diogo Doulavince Amador, tive a 

oportunidade de entrevistar criancas com deficiencia mental, e pucle notar que algumas 

criancas tem dificuldades de estudar no ensino regular. Acrcdito que e preciso um 

conhecimento aprofundado do caso de cada aluno com necessidades educacionais especiais, 

como forma de se obter uma base para ofereccr um ensino de qualidade. 

Uma das criancas entrevistadas tem deficiencia mental, e diz que para que possa 

sentir-se confortavel na escola, "e bom que ten ha cadeiras maiores" (Educando I tem 12 anos, 

do sexo masculino, entrevistado no dia 14 de dezcmbro de 2010). E um caso que deve ser 

visto com cuidado, principalmente para criancas com problemas de obesidade, tornando 

possivel a inclusao desses alunos com necessidades especiais. Camacho faz uma observacao 

bera interessante em relacao a acessibilidade de alunos com necessidades especiais que muitas 

vezes torna-se apenas uma "propaganda a mais", ele nos diz: 

Outro tenno que tem vigencia e o da acessibilidade aos services csscnciais 

de Educacao e Trabalho como uma forma de integrar-sc a comunidade, sem 

sentir-se rechacado por ela. Para as pessoas com algum tipo de incapacidade, 

a falta de acesso aos services basicos segue sendo uma fonte de 

discriminacao e de perdade oportunidade (2006. p. 11-12). 

A acessibilidade e algo que vem sendo discutido ha muito tempo, mas com pouca 

pratica. e nossas escolas infelizmente ainda e muito carente de acessibilidade. Por essa razao e 

que os alunos com necessidades especiais nao se sentem muito a vontade na escola, 

ocasionando uma evasao escolar seguida de reprovacao. Torna-se possivel o trabalho 

igualitario quando estamos dispostos a deixar o comodismo de iado e trabalhar com 

profissionalismo e mente aberta para a diversidade. 

Nao tem como trabalhar sem a diversidade, ela nunca deixou e nunca deixara de 

existir, portanto cabe a nos realizar um trabalho baseado no contexto social de cada aluno. 

Com os portadores de necessidades especiais nao e diferente, apesar de ser um grande desalio. 

isso nao impliea abandonar o trabalho com o diferente, pois inevitavelmente convivemos com 
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ele. So precisamos entender melhor o que esta em nossa volta deixando de lado o preconceito, 

pois: 

A atencao a diversidade na escoia e na sociedade pressupoe o 

reconhecimento do especifico e do diverse e impliea assumir que cada pais 

devera definir politicas pensadas desde sua propria realidade, relevantes e 

apropriadas a seu contexto, sua historia e sua cultua. (CAMACHO2006, 

p . l l ) . 

O sistema regular de educacao ainda deixa muito a desejar na questao da inclusao de 

alunos com necessidades especiais, pois exigem psicopedagogo, psicologos, professores 

qualificados em libras, no entanto algumas escolas regulares j a tenham estrutura para receber 

alunos com necessidades educacionais especiais. Segundo o senso escolar, no ano de 1998, o 

numero de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em escola regular 

eram cerca de 337.326, j a no ano de 2005 o numero cresceu para 640.317. E um bom 

resultado, mas ainda ha muito que fazer para melhorar a aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

O aluno com necessidades especiais tem grandes expectativas para o ingresso na 

escoia regular, mas ainda com um pouco de medo, pois essa inclusao e algo novo na vida 

desses alunos. Diante dessas perspeetivas, uma aluna, no qua! a familia acredita ter dislexia, 

diz que a escola "e boa para que eu aprenda". (Educanda I I . 9 anos, entrevista 14 de dezembro 

de 2009). Essa aluna tem boas expectativas de aprendizado dentro da escola, j a que sente 

muita dificuldade de aprender devido a sua possivel dislexia. E diante deste desalio, 

A atencao a diversidade na escola e na sociedade pressupoe o 

reconhecimento do especifico e do diverse impliea assumir que cada pais 

devera definir politicas pensadas desde sua propria realidade, relevantes e 

apropriadas a seu contexto sua historia e sua cultura. (CAMACHO, 2006. p. 

11) 

Com as perspeetivas da crianca em relacao a escola que diz que a mesma pode 

aprender convivendo com a diversidade e na escola podemos compreender que e possivel 

trabalhar essas diversidades de culturas, etnias e contextos sociais. 
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Com relacao ao sentimento de acolhida na escola e a vivencia social, a educanda 11 diz 

que sente a necessidade de "ter mais amigos e mais atencao na escola", nota-se que essa 

crianca nao e muito sociavel, justamcnte porque j a cresceu rotulada, ou pela familia, ou pelos 

colegas sentindo-se discriminada, entao ela diz "me sinto discriminada, pelos rneus colegas, 

me chamam de doida". E muito delicado trabalhar esse assunto, pois infelizmente ainda 

existem casos em que pessoas nao compreendem que, " A inclusao social e, entao, entendida 

como contrario de exclusao. Esse e de certa forma, o discurso que circula nas praticas de 

Educacao Especial, ha a exclusao ou inclusao". (KERN, 2006. p. 154). 

Diante da realidade escolar compreendc-se a inclusao como um processo social da 

escola e para isso, a pratica de educacao especial exige o acolhimento dos alunos com 

necessidades educacionais especiais de maneira justa e sem exclusao. Para que isso ocorra e 

preciso o reconhecimento das diferencas e dentro da escola, faz-se necessario conscientizar 

nossos alunos sobre os atos discriminatorios. Para o aluno com necessidades educacionais 

especiais, o professor deve se tornar o seu ponto scguro, pois a educanda I I tem a confianca na 

professora, como se ela fosse uma base para sua conviveneia em sala de aula, favorecendo aos 

colegas de classe evitar atos discriminatorios e aprender a Ihe dar com as diferencas. Ela pede 

para a professora "brigar com eles", pois considera a escola como sua segunda casa e diz que 

a mesma poderia "ajudar minha mae a cuidar de min i" , e claro que a professora, nao pode ser 

vista como uma baba e cabe a professora conscientiza-la de que pode contar com ela para a 

construcao de conhecimentos e assim valorizar essa crianca como um ser dotado de 

capacidades de progredir, se expressar e ser autonoma. 

Em algumas pesquisas nota-se a satisfacao dos professores com os rcsultados dos 

trabalhos realizados com os alunos com necessidades educacionais especiais, Stobaiis e 

Mosquera diz; 

Os professore relatam satisfacoes quando seus alunos progridem, nao 

importando tanto se foi pouco, ou conseguem realizar tarefas denominadas 

atividades de vida diaria, diversificadas ou repetitivas, contando 

necessariamente com o apoio dos pais, dos proprios colegas e direcao da 

escola, da escola em que estlo integrando/incluindo o aluno e, sem duvida 

da sociedade como um todo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2006. p. 193) 

Quando se trabalha com objetivos de proporcionar ao aluno um aprendizado preciso e 

o mesmo faz uma boa recepcao, o professor com certeza fica satisfeito. De certa forma teve 
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muitos desafios para conseguir resultados, para isso o professor precisou da confianca dos 

alunos e o aluno precisou da atencao do professor para que essas atividades atingissem bons 

rcsultados. 

Outra aluna entrevistada tem deficiencia auditiva e tive como interpretes, Gertrudes 

Dantas e Monyze Alencar. De acordo com a realidade vivida, ela diz que a escola e 

"importante para conviver com as pessoas", (educanda I I I , 41 anos, entrevista dia 15 de 

dczcmbro de 2009), diante dessa colocacao observa-se que a aluna considera muito positiva a 

vivcncia com outras pessoas, pois junto de outras pessoas os sons nao sao ouvidos, mas 

sentidos. E isso pode proporcionar ao deficiente auditivo, ser dono de sua propria historia e 

isso e muito importante para a vida dos mesmos. E tanto que na pesquisa de Lara, ela pode 

observar de perto o sucesso do deficiente auditivo atraves de [...] dados obtidos ao longo da 

pesquisa. Pode-se afirmar que alguns surdos obtiveram, e ainda obtem sucesso na escola 

porque, basicamcnte, tem uma familia que os apoiam. incentivam e os orientam em todos os 

momentos: [...] (2006. p. 142). 

Dependendo da realidade de cada um e principalmente do apoio da familia e amigos, 

com certeza os alunos com necessidades educacionais especiais tcrao sucesso profissional. E 

no ponto de vista da Educanda I I I e de suma importancia que a escola ofereca a Libras, pois e 

atraves disso, que a comunicacao e concretamente realizada entre ela e as denials pessoas. A 

aluna diz que para se sentir acolhidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e preciso que "seja atendida com os recursos que me 

ajude a ter uma boa aprendizagem", pois e necessario que a escola ofereca profissionais 

competentes que interajam os alunos com necessidades auditivas na sociedade. Todos tem 

capacidade de se comunicar e ao [...] "por a lingua de sinais ao alcance de todos os surdos 

deve ser o principio de uma politica linguistica, a partir da qual se pode sustentar um projeto 

educational mais amplo". ( L A R A , 2006. p. 137). 

A partir da lingua de sinais e que a comunicacao se efetiva, e esse e um grande 

desalio, pois nem todas as escolas tem profissionais qualificados em libras. Por esse motivo a 

educanda I I I diz que e "atraves das libras que consigo entender o que o professor tem a dizer", 

sendo sua lingua uma, libras passa a ser um grande desalio para alunos e professores, mas de 

grande valor para a comunicacao e para que aconteca a interacao professor-aluno. Por essa 

razao, as pesquisas realizadas por Lara diz que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C6N->.' ." , 
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OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sujeitos destacaram como importante nessa proposta de Projeto 

Educational a necessidade de haver maior integracao entre surdos e ouvintes 

a partir de uma abordagem bilingue e multicultural que oportunize 

momentos de aprendizagem significative, de forma participative e integrada 

(2006.p. 144). 

De acordo com a realidade da escola e de nossos alunos faz-se necessario 

proporcionar projetos que levem professores e alunos ouvintes a tomarem conhecimentos da 

lingua de sinais para um comunicacao mais eficaz. E importante que a lingua de sinais seja 

colocada no curriculo escolar, para que possa fomecer ao aluno uma formacao basica em 

Libras. 

3.2 A familia primcira escola para uma boa inclusao social e a importancia da 

Acessibilidade na eseola e soeiedade 

A Educanda I V (12 anos, cntrevistada aos 15 de dezembro de 2009), diz que nao tem 

dificuldades com sua familia, pois "os meus pais ajudam nas minhas tare fas e eu adoro fazer 

pinturas e colagens". Esse e um dos talentos que nao podem ser deixados de lado, para isso e 

preciso um trabalho em conjunto entre o professor, alunos e a familia. Essas criancas sao 

inteligentes e buscam o reconhecimento, tanto do professor como tambem da sociedade. 

Dessa forma, Capeline diz que alguns autores como: 

Sailor, Gee e Karasoff (1993) e Thompson, Wickham, Wegner e An It (1996) 

enfatizam que a inclusao pode ser realizada mediante o apoio da familia, 

iniciando precocemente e colocando os suportes possiveis centrades na sala 

de aula comum. Pois "varios modelos de arranjos entre o professor da sala 

comum e o professor especialista estao mostrando resultados expressivos" 

(2003.p. 02). 

Esse pressuposto e muito importante para o desenvolvimento dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (ANEE's) , a familia deve estar sempre presente na vida 

de nossos alunos. E fundamental o professor receber o apoio da familia para se obter 

resultados de qualidade e assim ter todos trabalhando em prol de uma sociedade mais justa e 

rcspeitosa, constituindo uma escola onde haja menos discriminacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRt I  r ' . • '<--'•• '  
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Pois a educanda I V diz que na escola regular existem momentos em que os alunos 

discriminam os colegas. Vejamos o que ela diz, "eu sou discriminada pelos colegas maiores e 

queria que a professora falasse com os outros alunos pra nao me apelidar". 

Essa e uma situacao desafiadora. pois as criancas precisam do apoio do professor e se 

esse nao satisfizer as necessidades existentes entre seus alunos torna-se dificil o dialogo e o 

controle da sala de aula. 

O ensino regular deixa muito a desejar para as pessoas com deficiencia na minha 

cidade, a acessibilidade e muito precaria e falta um ambiente mais confortavel, nao so para os 

alunos com necessidades especiais, mas tambem todos em geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTR" 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" Hf * r " . r -, 
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4. MEMORIAS E HISTORIAS DO COTIDIANO NO ESTAGIO 
SUPERVISIONADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo irei comentar sobre as experiencias e praticas vivenciadas no 

estagio supervisionado; onde o mesmo nos proporciona um cntendimcnto mais preciso 

com relacao ao que estudamos teoricamente. Tambem foram trabalhadas atividades 

voltadas as areas de conhecimcntos, que assim se deu a organizaeao e desenvolvimento 

do planejamento para o desenvolvimento das aulas. Desta forma, explicitar as reacoes 

dos educandos diante da pratica desenvolvida durante o estagio. 
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4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Memorias e historias do cotidiano no estagio supervisionado 

Para poder entender o que se diz sobre educacao, ensino e aprendizagem, e necessario 

a pratica. Tudo que e trabalhado na teoria muitas vezes nao correspondc, na pratica, com a 

realidade, existindo o risco de nos decepcionar, e e por isso que e preciso fazer diferente, 

Pimenta vai dizer que, 

A pratica pela pratica e o emprego de tecnicas sem a devida reflexao podem 

reforcar a ilusao de que ha uma pratica sem teoria ou de uma teoria 

desvinculada da pratica. Tanto e que frequentemente os alunos afirmam que 

'na minha pratica a teoria e outra'. Ou pode-se ver em paineis de 

propaganda: "A faculdade onde a pratica nao e apenas teoria", ou ainda o 

adagio, que se tornou popular, de que 'quern sabe faz; quern nao sabe 

ensina'. (2004. p. 37). 

E interessante esse posicionamento de Pimenta, pois mostra que o trabalho nao pode 

se resumir somente a pratica devendo existir um momento de reflexao e estudo, para que nao 

corra risco de a pratica ficar sem sentido, sem valor. Acredito que a teoria e a 

complemenlaeao da pratica, um depende do outro para se obtivcr um bom resultado. O 

estagio e uma oportunidade muito importante para rellctir sobre essas questoes que Pimenta 

aponta. Sera que realmente na pratica, a teoria e outra? Tudo o que aprendemos no decorrer 

do curso com a teoria nao tivemos chance de aplicar ou de ensinar na pratica? 

No meu ponto de vista posso dizer que a teoria foi de fundamental importancia diante 

do que aprendi em psicologia, didatica, como tambem em outras disciplinas, adquirindo 

grande valor para o desenvolvimento dos trabalhos. Portanto, pratica e teoria devera caminhar 

sem pre juntas. 

No decorrer do estagio me deparei com problemas especifieos da sala de aula 

correndo o risco se prender ao ensino tradicional, onde quern manda na sala de aula e o 

professor e o aluno para se defender, ou para chamar a atencao come^a a fazer coisas 

desagradaveis, como ate mesmo hater em seu colcga. Desta forma, percebi a complexidade de 

ensinar e sobre isso Pimenta nos chama a atencao dizendo que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'.VERS'DADE FEDERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CFMTRO 0E FORMAf^D DE PROFESS01 
'  BIBUOTECA SETORIAL 
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O processo educative e mais amplo, complexo e inclui situacoes especifscas 

de treino, mas nao pode ser reduzido a este. [...] Portanto, a habilidade que o 

professor deve desenvolver e saber lancar mao adequadamente das tecnicas 

con forme as diversas e diferentes situacoes em que o ensino ocorre, o que 

necessariamente impliea a criacao de novas tecnicas. (2004. p. 38). 

Faz-se necessario, como professores, fazer valer a pena o que aprendemos 

teoricamentc e, por sua vez se lancar e trabalhar sem medo o que aprendeu. Embora o ensino 

tradicional ainda prevaleca nas escolas acredito que o processo de formacao esta se 

modernizando, com possibilidade de mudar para melhor o nosso metodo de ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 O Estagio como complementacao da teoria 

E extremamente satisfatorio trabalhar o ensino voltado para a inclusao e o estagio 

vcio proporcionar isso para minha vida, pois esse trabalho me dcu oportunidade de vivenciar a 

realidade e compreender que e de suma importancia para o meu desenvolvimento profissional 

e consequentemente para todos os envolvidos. 

O intuito desse capitulo e relatar as atividades descnvolvidas na sala de aula durante o 

estagio supervisionado que teve a finalidade trabalhar de forma objetiva o tema em questao, 

"Inclusao dos excepcionais no ensino regular". 

Trabalhei conteudos orientados pela professora regente da sala sob orientacao da 

orientadora. Encontrei algumas dificuldades, pois nao tenho experiencia em sala de aula, mas 

nao posso negar como e gratiiicante observar de perto as necessidades dos alunos e tentar, na 

medida do possivel, supri-las. Os alunos tem ansiedade de aprender e muitas vezes nao 

consegui atingir o objetivo que estava no piano, pois os alunos mais adiantados chegavam a 

atrapalhar as aulas. No entanto, percebi o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, o 

interesse de aprender a ler, a conhecer as letras, os numerals, e isso foi muito interessante. 

Nesse sentido, Capellini afirma que: 

Estudos tem mostrado que criancas com necessidades educacionais especiais 

em situacoes de ensino regular tem melhor desempenho social e academic©, 

quando comparadas as que so recebem Educacao Especial, destacando a 

importancia da fusao Educacao Especial com a Educacao Regular [...]. 

(2003. p. 01). 
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Fica evidcnciado acima que nao podemos fechar os olhos para esse desempenho do 

aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular. E como se agente 

devolvesse para eles o direito de aprender e eles sabem receber essa aprendizagem. cada um, e 

claro, na sua limitacao, mas quern nao e limitado, nao e verdade? 

Nesse periodo de estagio, diante do desalio de ensinar a alunos com necessidades 

educacionais especiais fui descobrindo o talento de cada um. Foi muito interessante ver a 

vontade deles de querer fazer, desenvolver, participar da aula, de entender o que eu estava 

falando ou ate mesmo o que estava escrito em um cartaz, e tive tambem a oportunidade de 

aprender um pouco de libras com uma aluna que tinha deficiencia auditiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Atividades trabalhadas no estagio supervisionado na area de conhecimento 

Durante o estagio aconteceu a semana do excepcional. Foi muito gratificante, pois 

esse evento contou com o envolvimento de todos que fazem parte da escola, dirctor. 

professores, colaboradorcs e principalmente, os alunos que rcalizaram uma exposicao de 

trabalhos produzidos por eles proprios em oficinas pedagogicas, como: pinturas, artesanato, 

mosaico, pintura de desenhos. Foram atividades muito proveitosas onde os alunos 

trabalharam realmente a sua coordenacao motora e a percepcao. Trabalhou-se tambem o filme 

"O Sonho de Inacim", produzido na cidade de Cajazeiras e que conta a historia do Padre 

Rolim, "o homem que ensinou a Paraiba a ler", alem disso. retrata um pouco da nossa cultura 

regional. Tambem foi exibido o filme " A Orquestra dos Meninos", um filme pernambucano 

que trata de um assunto voltado para a rmisica, a cstoria de um maestro acusado de scqucslrar 

uma crianca que, alias, fazia parte da orquestra coordenada pelo personagem de Murilo Rosa. 

Rcalizou-se tambem uma brinquedoteca que levou aprendizado aos alunos atraves de jogos 

pedagogicos voltados para a matematica, portugues e a higiene pessoal. 

No decorrer do estagio foram trabalhadas as disciplinas de portugues, matematica. 

historia e arte. Foram realizadas atividades de leituras, eolagem, exposicao de cartaz.es e etc. E 

para que el as tivessem um bom desenvolvimento foi necessaria uma pesquisa muito 

aprofundada dos conteudos propostos. Pimenta vai dizer que; [...] "a pesquisa e componentc 

essencial das praticas de estagio, apontando novas possibilidades de ensinar c aprender a 

profissao docente, inclusive para os professores formadores," [ . . . ] . (2004. p. 114). Para que se 

t rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - . . .-• «- • ' ::v 

http://cartaz.es
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possa ter um estagio de qualidade se faz necessario um aproiundamento, para assim 

enriquecer a formacao docente. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3.1 Atividade de portugues 

Para desenvolver a atividade de Portugues tive que trabalhar o alfabeto maiusculo e 

minuseulo, para os alunos que ainda estao conhecendo as letras. Como mostra a seguir as 

atividades propostas; 

Figura 1  - Exposicao de cartaz com a s let ras do a lfabeto 

Essa atividade foi trabalhada para que o aluno tivesse um conhecimento aprofundado 

das letras, e diante dessa exposicao "mostrei atraves de cartaz.es as formas das letras e para 

saber se estes tinham entendido, passei uma atividade escrita, que pro pore ionou ao educando 

um entendimento mais aprofundado sobre o alfabeto". (DIARIO DE CAMPO, 29/08/2010) 

Onde podemos observar na atividade a baixo. 

! "  > "  L" ESS0RES 

http://cartaz.es
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I  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA____________ 

• • • • • • 

Com essa atividade, o educando teria que pereorrer atraves do alfabeto um caminho 

para chegar ao objetivo proposto, ou seja, o papai coelho tendo que chegar ao seu filhinho 

coelho. Atraves dessa os educandos obtiveram bons resultados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 Atividades de matematica 

A matematica e muito importante para o desenvolvimento cognitive) do educando e o 

mais interessante e que essa materia pode ser trabalhada com o cotidiano das pessoas. Para 

isso, procurei trabalhar com os numeros, para que os alunos tivessem um conhecimento 

melhor dos numeros presentes em nosso dia-a-dia. Vejamos um carta/, que foi exposto para os 

educandos entendercm melhor. 
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"O objetivo foi fazer com que os alunos eompreendessem a importancia dos numeros 

para nossa vida" (DIARIO DE CAMPO, 01/09/2010). Diante dessa atividade os educandos 

compreendcram e ficaram muito mais curiosos com relacao a matematica. Dessa forma, a 

matematica proporciona uma perspectiva de trabalho positiva e eficaz, atcndendo as 

expectativas dos alunos e professores. 

4.3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Atividades de Historia 

O desenvolvimento dos trabalhos com a historia foi voltado para o folclore brasileiro, 

a formacao da familia e a importancia de ser crianca. 1 louve a confeccao de cartaz.es contendo 

a arvore genealogia. Essas atividades foram desenvolvidas com a expectativa de compreender 

o entendimcnto que os educandos tinham em relacao ao seio familiar e assim "compreendi a 

rcbeldia de alguns". (DIARIO DE CAMPO, 08/09/2010). 

Vejamos abaixo a exposicao do cartaz feito em sala de aula; 

http://cartaz.es
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nm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r , , t , 

Essas atividades foram exereidas atraves de perguntas orais e escritas. logo cm seguida 

os alunos expuseram suas curiosidades sobre a familia. Nessa perspectiva. as aulas 

trabalhadas na disciplina de historia foram provcitosas e os educandos participaram com 

atencao demonstrando interesse pelo conteudo apresentado. 

Com relacao ao folclore, o trabalho foi voltado para apresentacao de "personagens do 

folclore que os alunos j a vinham pintando e montando, e para finalizar realizou-se um 

trabalho com dobraduras do pcrsonagem o bote" ( I ) l A R I O DE CAMPO, 14/09/2010) 

4.3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Atividades de Ciencias 

Na disciplina de ciencias o trabalho foi sobre a importancia da agua. Foi descnvolvido 

atraves de uma apresentacao de gibis, no qual os educandos expuseram sua imaginacao, pois 

tiveram a oportunidade de contar a estoria com suas proprias palavras. Vejamos abaixo o 

carta/, exposto para a execucao da aula. 
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mm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com essa dinamica os educandos perceberam a importancia da agua na vida das 

pessoas "esta proposta e de grande importancia porque os alunos nao compreendiam o quanto 

de agua eles gastavam na escola sem necessidadc. E para que os alunos tivessem esse 

conhecimento pedi para cada um observar o cartaz em silcncio c, logo depois contar a estoria 

que estavam vendo atraves dos gibis" (DIARIO DE CAMPO, 20/09/2010). 

4.4 Os Educandos e o estagio supervisionado 

Foi muito proveilo a partieipacao dos educandos durante as aulas, pois mcsmo tendo 

dificuldades para aprender, mostravam interesse pelo assunto proposto. A maioria da turma 

eram alunos com necessidades educacionais especiais e se mostraram muito atentos durante 

as aulas. Existia sempre um respeito mutuo e um grande companheirismo, contudo Mantoan 

vai dizer que isso pode ser evidenciado atraves de um maior conhecimento sobre o processo 

educativo, proposto a seguir: 
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O processo cducativo vai proporcionar todo esse convivio positivo, 

pois vai atuar na construcao de pcrsonalidades hurnanas, autonomas. 

crfticas, onde criancas e jovens tendem a serem pessoas de bem [ . . . ] , 

os alunos sao orientados a valorizarem a diicrenca. pela convivencia e 

pelo clima socio afetivo das relacocs estabelecidas em toda a 

comunidade escolar, sempre, com espirito solidario e participativo. 

(2006. p. 45,). 

A vivencia com outras pessoas proporciona uma melhor relacao de sociedade fazendo 

com que os educandos aprendam a conviver de forma igualitaria. Dessa forma, as relacocs 

hurnanas se fazem presente no cotidiano dos alunos promovendo a interacao entre eles. 

Embora na escola a maioria dos alunos possuissem necessidades especiais, os outros que eram 

"normais", tambem interagiam com eles e todos frequentavam as aulas com muito interesse. 

Contudo, observou-se que foi atraves do trabalho artesanal e colagens que o desenvolvimento 

cognitivo e a coordenacao motora dos educandos se desenvolveram mais rapidos e os mesmos 

ficaram mais atentos. As atividades foram realizadas com algumas dificuldades, mas com 

precisao. Portanto, no decorrer do estagio as aulas foram desenvolvidas de forma bem 

sucedida onde realmente acontecia a aprendizagem. O foco era sempre o objeto de estudo "a 

inclusao dos excepcionais no ensino regular". Foi ao mesmo tempo uma experiencia nova e 

dif ici l , pois as referencias disponiveis cram poucas e para fazer a interacao das disciplinas de 

forma que os alunos comprcendessem o conteudo proposto se fez necessario conhecer a 

realidade do aluno. as suas dificuldades dentro da sala de aula, e assim preparar atividades 

ligadas ao conteudo proposto. 

O estagio trouxe muitas experiencias para a futura carreira docente, pois o trabalho de 

professor requer muitas responsabilidades e preparacao, prccisando estar sempre atualizado 

como sendo um etemo estudante e aberto as novas mudancas, principalmente com a inclusao 

de alunos com necessidades educacionais especiais. 
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Diante de tudo que foi apresentado e visivel que o ensino regular precisa de mais 

estrutura para trabalhar com os alunos com necessidades educacionais especiais, tanto a 

estrutura fisica da escola como a dos professores, para que tenham capacidade de trabalhar, 

para isso faltam recurso e uma boa formacao docente. E realmente um grande desalio, pois os 

alunos muitas vezes sentem-se discriminados, ou ate mesmo dificuldades de acompanhar a 

evolucao da turma. 

O estagio nos dar oportunidade de vivcnciar e compreender as dificuldades do dia-a-

dia, a interacao professor-aluno, o trabalho que se realiza de forma dinamica para uma 

aprendizagem mais significativa, tanto do aluno quanto do professor, fazendo acontecer a 

reciprocidade. Dessa maneira, o estagio proporcionou praticar o que aprendemos, uma 

experieneia unica que leva a aprender e errar juntos. 

E ccrto alirmar que os alunos com necessidades educacionais especiais sentem o 

desejo de aprender, mas ainda e muito pouco o que a escola ofereee para o desenvolvimento 

de sua aprendizagem. Nosso ensino ainda deixa muito a desejar fazendo necessario trabalhar a 

inclusao de maneira solida, onde o aluno possa ser tratado de forma igual, e assim 

conscientizar pais, alunos e professores sobre a importancia da inclusao escolar para uma 

sociedade mais justa e igualitaria. 

Em stima, entcnde-se que a escola, juntamente com a familia deve proporcionar aos 

alunos uma inclusao mais efetiva, onde todos possam ter uma escola com ensino de qualidade 

para todos, e que os alunos nao se sin tarn excluidos pelos colegas nem mesmo pelos 

professores. 
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