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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A inclusao educational voltada para pessoas com necessidades educativas especiais (NEE's) e 

uma pratica inovadora no desenvolvimento institutional da escola e do sujeito, assegurando 

uma educacao de qualidade a todos em um crescente processo evolutivo de construcao e 

reconstrucfio no cenario educative A opcao pelo estudo foi, a principio, por inquietacao em 

descobrir como a escola regular lida com a inclusao dos alunos com NEE's em sala de aula e 

ate que ponto contribui para o processo de aprendizagem do educando. Assim, o trabalho tern 

o objetivo de identificar como acontece a insercao dos alunos com NEE's no ensino 

fundamental. Trata-se de uma pesquisa de carater qualitativo, realizado com alunos do 

segundo ano do Ensino Fundamental. A analise obtida atraves da coleta de dados partiu dos 

seguintes instrumentos de coleta de dados: observacao sistematica, entrevista semi-

estruturada, aula teste e os documentos de memorias - (diario de campo e portfolio); tendo 

como base os estudos de Andre (2005); Matos, Vieira (2002) e Gonsalves (2003). As 

verificacoes constaram que os alunos com NEE's sao bem acolhidos e aceitos pelos colegas, 

professores e funcionarios. Mediante, as atividades desenvolvidas foi possivel trabalhar 

adaptando os conteiidos programados, atendendo assim, as necessidades dos alunos com 

necessidades especiais, como tambem, dos ditos normais. Com base nos resultados, a inclusao 

educational de criancas, jovens e adultos com necessidades especiais e de fundamental 

importancia no fazer pedagogico, para o desenvolvimento da erianca. 

Palavras - chave: Inclusao Educational. Ensino aprendizagem. Criancas com NEE's. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The inclusion of education focused on people with special educational needs (SEN's) is an 

innovative practice in the institutional development of the school and the subject, ensuring a 

quality education to all in an increasingly evolving process of construction and reconstruction 

in the educational setting. The choice of study was the principle concern for discovering how 

the school deals with the regular inclusion of pupils with SEN's classroom and how far it 

contributes to the learning process of educating. Thus, the study aims to identify how does the 

inclusion of pupils with SEN's in elementary school. This is a qualitative research study, 

conducted with second year students of elementary school. The analysis obtained by 

collecting data came from the following research instruments, systematic observation, 

semi structured interviews, classroom test of memories and documents - (a field diary and 

portfolio), based on the studies of Andrew (2005); Matos, Vieira (2002) and Gonsalves 

(2003). The checks consisted pupils with SEN's are welcomed and accepted by peers, faculty 

and staff. Through the activities could be programmed to work adapting the content, thus 

meeting the needs of students with special needs, but also the so-called normal. Based on the 

results, the educational inclusion of children, youth and adults with special needs is of 

fundamental importance in pedagogical practice, for the development of the child. 

Key - words: Educational Inclusion. Teaching and learning. Children with SEN's. 
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CONSIDERACOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INICIAIS 

O presente trabalho enfatiza o tema Inclusao Educacional de pessoas com 

necessidades educativas especiais no ensino regular. Tema este de grande relevancia no 

ambito educacional, por ser um instrumento que assegura a educacao para todos, e nao 

somente para aqueles que apresentam deficiencia. Deve ter o envolvimento de pais, 

professores e alunos, e estar voltado para atender e efetivar o acolhimento a diferenca. 

Atualmente a educacao publica de nosso pais vem desenvolvendo projetos de inclusao 

no que se refere as pessoas com necessidades educativas especiais - NEE's. No entanto, essa 

inclusao nao acontece da forma adequada. pelo fato de a maioria das escolas de nossa regiao 

nao implementarem esse modelo educacional e tambem devido a omissao de alguns 

professores preferindo que esse tipo de educacao seja desen vol vida somente em escolas 

especializadas, nao em escolas, no qual, o ensino e regular. 

Por essa razao, a inclusao educacional esta sendo desenvolvidas nas escolas com 

mi'ninas condicoes de atendimento e acolhimento. Ha pouca qualificacao do profissional, 

poucos recursos didaticos destinados a diversidade e dificil acessibilidade. 

Diante do quadro em que se encontra a escola inclusiva, carente de professores 

qualificados para atuarem nessa area, surgiu o desejo de conhecer e adentrar nessa nova 

rcforma cscolar. As cxpericncias no convivio com amigos c familiarcs com NEE's, tambem 

deram incentive* e levaram a crer que a educacao para essas pessoas pode ser possfvel, se 

inseridas no meio social. E, por fim, a experiencia como educadora, na APAE de Sao Jolo do 

Rio do Peixe - PB, escola que atende criancas, adolescentes e adultos com NEE's, 

despertaram o interesse a pratica inclusiva. 

tai necessidade despertou o aesejo de connecer como esta sendo aesenvoivioo o 

eiisiiio-apreiidizageni e o processo de inclusao das criancas com NEEs, na escola de ensino 

regular do nivel fundamental. 

E ncccssario analisar como cssas criancas sc scntcrn na escola, se sao rcspcitadas, 

aceitas, bem tratadas pelos alunos, professores e funcionarios. E se dispSe de recursos 

suficientes para atender as exigencias educaodos. 

E preciso refletir melhor sobre a identidade e o processo de aprendizagem desses 

alunos cm um contcxto dc rcspcito frcntc as divcrsidades. Nao iimita-ios, apenas, a cstar 

numa sala de ensino regular, mas sim atender as suas especificidades. 

Para que meihore a coiiviveiieia e coinpreeiisao com essas criancas, tanto na escola quanto na 

socieuade, e Importante a aceitacao e inclusao das mesmas, tendo em vista que. foco a ser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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centrado na tematica seja o exito do aluno no processo ensino-aprendizagem e nio a 

deficiencia. 

E de grande importfincia a abordagem dessa tematica, pois abriu novos horizontes para 

um melhor aprofundamento nos meus esiudos atraves dos referenciais fornecidos pela 

academia, proporcionando uma maior compreensao e desenvolvimento desse trabalho, dando-

me suporte necessario para a minha aprendizagem, na vida pessoal e profissional no servico 

docente. 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Moises 

Coelho, com alunos do 2° ano, mesma sala onde tambem ocorreu o Estagio Supervisionado 

em Docencia. 

Em sua estrutura, a monografia esta divida em capitulos seguidos pelas consideracoes 

finais e referSncias. 

O primeiro capftulo aborda o percurso metodologico, ou seja, toda a trajetoria 

necessaria para o estudo da pesquisa de campozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ait o estagio supervisionado. 

O segundo capftulo relata a educacao inclusiva como uma reforma desafiadora para 

educacao; seu processo, a Declaracao dos direitos as pessoas com NEE's, alem dos autores 

que defendem essa causa. 

O terceiro capftulo apresenta as declaracdes postas pelos educandos durante a pesquisa 

de campo, onde expressam a importfincia do aprendizado; da convivencia; das discipiinas e o 

momento recreativo como um dos diversos momentos importantes oferecido pela comunidade 

escolar. 

E o ultimo capftulo diz respeito as experiencias e praticas vivenciadas no estagio 

supervisionado; a estruturacao das atividades ligada as diversas areas do conhecimento e a 

acao dos educandos mediante a pratica docente desenvolvida no estagio. 

A consideracao final aborda: o processo que se deu para a inclusao educacional chegar 

as escolas do Brasil; a experi&icia como docente no estigio supervisionado e a visao da 

escola no comprimento a inclusao educational*das pessoas com NEE's. 

E por fim, os referenciais que nortearam a reflexio e fundamentaram a tematica em 

questao. 



C A P I T U L OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I 

1. PERCURSO M E T O D O L O G I C O 

Neste capftulo farei a apresentaeao do percurso metodologico adotado na pesquisa de 

campo, descrevendo detalhadamente os procedimentos e metodos utilizados na realizacao 

deste trabalho, o local da pesquisa, alem de contemplar tambem o sujeito norteador da 

pesquisa, os alunos com necessidades educativas especiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.1 Local da pesquisa 

A metodologia contribui no desenvolvimento de um trajeto, a fim de chegar a um 

objetivo almejado. Para trilhar esse caminho e necessario articular as diversas estrategias para 

a construcao do conhecimento. 

Viabilizando o percurso desse estudo, a pesquisa foi realizada na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Dom Moises Coelho, localizado no municipio de Cajazeiras - PB, 

situada no Sertao Paraibano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Sujeito da pesquisa 

A populacao alvo para a reaiizaclo da pesquisa foram alunos com NEE's do ensino 

fundamental com a idade de 8 a 14 anos. Foram entrevistados duas criancas e um adolescente, 

sendo uma erianca do 2° ano e as outras do 5° ano. Isso ocorreu devido a um pequeno numero 

de alunos com NEE's matriculados no turno da manha e a dificuldade apresentada por outras 

criancas em participar da entrevista. 

1.3 Tipo de pesquisa 

A pesquisa foi realizada atraves do estudo de caso, no qual, Andre (2005), enfatiza que 

em um estudo investigativo e descritivo de um caso particular de um aluno ou professor, o 

interesse do pesquisador e compreende-lo como unidade. 

1.4 Instrutnentos de coleta de dados 

Os instrumentos de coleta de dados que subsidiaram esse trabalho foram: a observacao 

sistematica dos alunos com NEE's e a entrevista semi-estruturada. 

Sendo assim, a observacao possibilitou uma melhor compreensao e analise das 

questoes, de forma que um complemente o outro. A observacao sistematica e utilizada em: 

"[ . . . ] pesquisas que descrevem com grande detalhamento e precisao certos fenomenos, o 

pesquisador usa um roteiro com informa^oes previamente selecionadas com base, no qual, faz 

seus registros". (MATOS, VIEIRA, 2002, p. 60). 

A observacao realizada na escola teve a intencao de perceber como os alunos com 

NEE's se relacionam, interagem, absorvcm as informa^oes e se desenvolvem no processo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNSVERS'DAOE FEDERAL 
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ensino-aprendizagem, levando em conta as consideracoes que os mesmos fizeram na 

entrevista. 

Segundo Matos e Vieira (2002) a entrevista semi-estruturada consistezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era aplicar uma 

serie de perguntas igualmente aos entrevistados. E importante na entrevista avisar com 

antecedencia aos entrevistados o material a ser utilizado, o gravador e os reais procedimentos 

para a sua realizaeao, tais como: se deseja participar da entrevista, a hora de initio e termino e 

se deseja ser identificado ou n&o. 

A entrevista e a observacao aeonteceram durante o pcn'odo de duas semanas no initio 

do mes de setembro no ano de 2009. Durante as visitas houve uma boa recepcao por parte dos 

funcionarios da escola, principalmente pela professora regente e os alunos. 

A entrevista foi realizada durante dois dias, pelo fato de nem todos os alunos cstarem 

presentes na escola. No primeiro dia, dois alunos foram entrevistados no primeiro horario na 

sala de recurso, local onde sao realizadas atividades que ajudam a melhorar e reforcar o 

conhecimento que o aluno necessita para enriquecer sua aprendizagem. Enquanto o primeiro 

prestava a entrevista, o outro aguardava na sala de aula para em seguida realizar o mesmo 

processo. 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 sala dos professores. Inicialmente, foi 

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

initio a mesma. 

Durante o dialogo o aluno mostrava prazer em poder participar e contribuir para o 

desenvolvimento do trabalho, no qual, ele e o foco, para a constru?ao e realizaeao. Terminado 

a entrevista o aluno se direcionou para a sala de aula para continuar as atividades escolares. 

Esses instrumentos de pesquisa contribuiram para a reflexao sobre as reais 

perspectivas de inclusao que a escola desenvolve ate o presente momento. 

1.5 Abordagem da pesquisa 

Obtive dados que me fizeram analisar qualitativamente a situacao era que os alunos se 

encontram no contexto educacional. Tendo em vista que a pesquisa qualitativa preocupa-se 

em compreender e interpretar o fenomeno. considerando que os outros dao as suas praticas. 

Gonsalves (2003). 

1.6 Observacoes e entrevistas realizadas no ambiente de estagio de campo 
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As fontes documentais utilizadas serviram para refietir sobre a aeao aplicada na 

realizaeao do estagio, que em determinados momentos poderiam ser reelaborados com mais 

precisao e assim subsidiar toda a elaboracao das atividades e facilitar a execucao da mesma 

mediantc a pratica aplicada cm sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I 

2. EDUCACAO INCLUSIVA: U M A PRATICA DESAFIADORA 

Este capftulo aborda a educacao inclusiva: uma pratica desafiadora, enfatizando as 

perspectives desse processo; as tendencias que concretizaram a declaracao dos direitos as 

pessoas com necessidades educativas especiais; a escola, lugar de inclusao e sala de aula 

como centro de interacao social. Fundamentado principalmente em autores como Carvalho 

(2000), Bruno (2006) e Cardoso (2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 Perspeetivas do processo de inclusao 

A educacao promove o desenvolvimento pessoal do aluno, tornando-o capaz de tomar 

decisoes e intervir socialmente ao longo da vida. As relacoes pessoais e interpessoais tem se 

destacado neste ambito, sendo merecedores de profunda analise e reflexao. Em concordancia 

com varios estudiosos e pesquisadores sabemos que os valores eticos e morals constituem a 

base da formacao humana. Assim sendo, existe uma grande necessidade no campo 

educacional para atender alunos com NEE's nas escolas regulares, tendo em vista que, a 

escola transforms e constroi o sujeito em sua singularidade (diferencas), ela nao pode furtar 

um encontro com o outro, o diferente e inevitavel. 

Pensando nesse novo olhar na educacao, surge uma reforma educativa, a Educacao 

inclusiva, importante processo para a construcao do conhecimento onde a escola esta em 

constante mudanca e rico em diferencas. 

Viabilizando a tematica abordada, o processo de inclusao educacional na escola 

acontece de forma mutua. No qual, 

[...] A educagao inclusiva deve ter como ponto de partida cotidiano: o coletivo, a 

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

especiais ou nao, precisam aprender, ter acesso ao conhecimento a cultura e 

progredir nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aspecto pessoal e social. (BRUNO, 2006, p. 14-15). 

Nesse sentido a comunidadc escolar tem que pensar em uma educacao que, de fato, 

reconheca as singularidades culturais das pessoas com NEE's. O professor, nesse caso, e a 

fcrr amenta fundamental para mediar esse processo de inclusao, ele tem que investir na 

realizaeao de uma pratica pedagogica que transforme a diferenca. 

A tao almejada homogeneidade dos modos de aprender e ensinar, dos modos de 

avaliar e interagir com os outros, de planejar, selecionar os conteudos escolares etc, vem aos 

poucos, dialogando com a realidade heterogenea de toda sala de aula, possibilitando 

compreender a singularidade e a pluralidade como tracos constituintes do processo ensino 

aprendizagem. 

Na perspective de uma visao educacional, a inclusao social passa a ser vista como um 

processo de adaptaeao da sociedade que inclui as pessoas com necessidades educativas 

especiais em todos os ambitos socials. A constru?ao de uma escola que promova a inclusao 

social, a qualidade de vida e a cultura diversificada dos alunos no ato da interdisciplinaridade 

desencadeiam uma aprendizagem inovadora, importante na construcao do conhecimento as 
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pessoas com NEE's e tambem aos alunos "normals" do ensino regular oferecida pela rede 

oficial de ensino publico. 

2.2 Tendencias que concretizaram a declaracao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direitos as pessoas com necessidades 

educativas especiais 

Buscando a almejada igualdade de oportunidades de acesso a educacao, no intuito de 

encontrar solucoes que amenizem a exclusao de pessoas com NEEs nos paises da Europa, 

representantes de alguns paises e organizacoes internationals realizaram a Conferencia 

Mundial de Educacao, encontro patrocinado pelo govemo Espanhol e pela a UNESCO. 

Ciente da importancia e amplitude da discussao, nesse encontro foi firmado uma Declaracao 

conhecida na historia da educacao como Declaracao de Salamanca. 

Conforme as discussoes ocorridas no evento ficou. constatado que, o modo como o 

sistema educacional vem atuando tem levado a exclusao de uma grande parcela de alunos. Os 

alunos ditos normals sempre sao privilegiados, enquanto que os diferentes fleam a margem da 

sociedade. 

Viabilizando uma melhoria para esse quadro, Cardoso cita a Declaracao de Salamanca 

partindo do seguinte pressuposto: 

As escolas regulares com orientacoes para a educaclo inclusiva, sSo os meios mais 

eficaz no combate as atitudes discriminatorias, propiciando eondicSes para o 

desenvolvimento de comunidades integradas, base da construcao da sociedade 

inclusiva e obtencao de uma real educacao para todos. (1994, p.09). 

O documento das Nacoes Unidas, intitulado "Regies Padroes sobre Equalizacao de 

Oportunidades para as pessoas com deficiencias", demanda que os Estados e membros 

assegurem que a educacao as pessoas com NEE's seja parte integrante do sistema 

educacional, reafirmando o compromisso com educacao para todos, ao conscientizarem da 

necessidade e urgencia de uma educacao para criancas, jovens e adultos com NEE's em um 

sistema regular de ensino. 

Cardoso (1994, p.08) cita que, a Declaracao de Salamanca proclama os seguintes 

pontes: 

* Toda erianca possui caracteristicas, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que sao unicas; 

• Aqueles com. NEE's devem ter acesso a escola regular, que deveria acomoda-

los dentro de uma Pedagogia centrada na erianca, capaz de satisfazer tais 

necessidades; 
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• Escolas regulares que possua tal orientacao inclusiva constituem os meios 

mais eficazes de combater atirudes discriminatorias, criando-se comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcancando educacao para 

todos; 

• Alunos com NEE's devem receber apoio suplementar que necessita para 

obter uma educacao eficiente. 

E importante frisar que as Leis, no que diz respeito a inclusao, tem oferecido caminlios para a 

execucao da pratica, mas isto nao significa que tem assegurado o seu sucesso. A escola 

precisa estar mobilizada para trabalhar e dar respostas a diversidade. Isto requer aceitacao. 

valorizacao e compromisso. 

2.3. A escola: lugar de inclusao 

E preciso que cada escola comprometida com o ideal da educacao para todos, trabalhe 

a seguinte perspectiva: 

[...] a inclusao, como desejavel e necessario movimento para melhorar as respostas 

educativas das escolas, para todos, com todos e para toda a vida, deve preocupar-se 

com a remocao das barreiras para a aprendizagem e para a participacao 

(promovendo a interaeSo, a integracao, entre os colegas de turrna, da escola..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.e, por 

certo, com os objetos do conhecimento e da cultura). (CARVALHO, 2000, p. l 11). 

Nesse sentido, algumas questoes tem surgido: como pensar uma escola que, de fato, 

reconhcca as singularidades e culturas das pessoas com NEE's? E possivel compreender e ihe 

dar com a diferenca no cotidiano escolar rompendo com o discurso, ainda hegemonico, do 

"respeito" e da "tolerancia" a diferenca que termina apontando para acoes pedagogieas que 

investe na discriminacao, selecao, domesticacao e controle do outro/do diferente? 

Para tanto, a meta da inclusao escolar e transformar as escolas em espacos de 

formacao e de ensino de qualidade para todos os alunos e nao apenas para os que tem uma 

deficiencia. A inclusao implica mudancas de conceitos e posicoes, que fogem as regras 

tradicionais do jogo educacional. 

Para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas, abertas as diferencas, ha que se 

reverter melhor a acessibilidade, o modo de pensar, de fazer educacao nas salas de aula, de 

planejar e avaliar o ensino, de formar e aperfeicoar o professor, inclusive, os que atuam no 

ensino fundamental. Tem-se uma necessidade urgente de romper as praticas escolares 

vigentes para a implementacao de praticas educativas que tenham como none a educagao para 

todos, sem discriminacao, que acolha e valorize os alunos. Assim estarao garantindo uma 

"atitude inclusiva" que favoreca o surgimento da sociedade mais justa e igualitaria. 
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Nos dias de hoje muitas escolas resistem a promover inclusao, podemos perceber isso 

atraves da escassez de escolas que atendem aos estagiarios que trabalham o tema inclusao 

educacional. Mas, de acordo com a constituicao e pela LDBEN/88, nao se pode negar a 

nenhum aluno a matricula obrigatoria nas escolas comuns do ensino regular, dos 7 aos 14 

anos e em idades anteriores e superiores a essa faixa. Somente a escola comum garante esse 

acesso e possibilita a tao sonhada inclusao. Isso implica trabalhar com a diversidade de forma 

interativa, orientando para o acolhimento, aceitacao, esforco coletivo, igualdade de 

oportunidades e de desenvolvimento. 

E preciso respeitar a capacidade de cada aluno de construir conhecimentos e de 

preparar-se para o trabalho. Eis ai um desafio que depende exclusivamente do processo 

educativo implementado pela escola para atingir com sucesso uma educacao que seja de 

todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Sala de aula, centra de relacoes para alunos com necessidades educativas especiais 

A sala de aula e necessariamente um lugar de interacao social para todos aqueles que a 

constituem. 

Ao longo da historia da educacao, varias mudancas ocorreram na sala de aula, o aluno 

antes era considerado um mero receptor passivo do conhecimento e o professor o protagonista 

da situacao, extremamente autoritario. 

E perceptivel que com as constantes reformas educativas, essa situacao mudou. Hoje 

os alunos interagem com os professores, tem-se uma relacao de dialogicidade. 

Essa verdade vem aos poucos transformando o espaco educacional de forma dinamica, 

interativa e inclusiva. Apesar de nem todas as escolas adotarem a pratica da inclusao tem-se 

ouvido muito falar que essa e uma modalidade que daqui a um tempo, nao muito distante, 

estara mais proximo de nossa realidade regional. 

De acordo com os Parametros Curriculares Nationals, citado por Bruno, pode-se 

afirmar que: 

As criancas com qualquer deficiencia, independentemente de suas condic5es fisicas, 

sensorials, cognitivas ou emocionais, slo criancas que tem as mesmas necessidades 

basicas de afeto, cuidado e protec2o, e os mesmos desejos e sentimentos das outras 

criancas. Elas tem a possibilidade de conviver, interagir, aprender. brincar e serem 

felizes, embora, algumas vezes, de forma diferente. (2006, p. 21). 
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£ importante ressaltar que toda e qualquer erianca, seja ela especial ou dita normal e 

um sujeito de possibilidades e necessidades. Sendo assim, incluir e um processo de dedicacao, 

confianca e de acreditar no progresso dos alunos com NEE's. 

Foi essa a confianca levou varios professores e outros profissionais da educacao a se 

dedicarem em tornar possivel a inclusao. Os desafios sao varios, o primeiro deles e o de 

manter o aluno especial em sala de aula, alem do fato de nao qucrer se comunicar com 

ninguem; e nesse momento que o professor deve insistir na superacSo de cada erianca, 

aderindo a praticas inovadoras que contemple a classe inteira, inclusive o potential da 

diversidade. 



CAPITULO I I I 

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P E R C E P C O E S E DESAFIOS DOS EDUCANDOS C O M NEE's E M R E L A C A O AO 

CONVIVIO E S C O L A R 

Neste terceiro capitulo, comentarei a respeito da pesquisa de campo implicito na 

eoncepcao dos educandos, onde expressaram sobre a convivencia e aprendizado na 

comunidade escolar, a importancia dos estudos e disciplinas c tambem o momento recreativo 

que inclui as pessoas com NEE's. 
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3.1 Concepcoes da convivencia e aprendizado na comunidade escolar 

Este capitulo aborda como se da a convivencia dos alunos com NEE's na rede publica 

de ensino, o modo como eles se relacionam e interagem no processo de inclusao educacional 

desenvolvido na escola. 

Na observacao, percebe-se que as crian?as com NEE's sao bem aceitas pelos alunos e 

professores em sala de aula. Dessa forma, esses alunos desinibem e ficam abertos, interagindo 

de forma positiva, como o bom acolhimento de suas diferencas. 

Em relafao a aprendizagem, esta acontece de acordo com as habilidades de cada aluno 

com NEE's. Um dos garotos apresenta um maior grau de deficiencia e nao consegue 

acompanhar o ritmo das atividades em sala de aula, o trabalho com ele e voltado para a 

socializacao, mas ha sempre um trabalho em conjunto das professoras, uma da sala regular e a 

outra da sala de recursos, em que ambas desenvolvem atividades pedagogicas de colagem, 

cores, formas, com o aluno. Ja o outro tem uma deficiencia moderada, ele desenvolve suas 

atividades por meio de jogos em sala de aula e na de recursos e assim consegue acompanhar 

as atividades desenvolvidas. O desenvolvimento dos trabalhos dos alunos depende muito da 

atencao da professora e da ajuda mutua das outras criancas. 

Foi notoria a participacao deles durante as explicacdes na sala de aula, isso mostra que 

possuem condicoes favoraveis para adentrar no contexto educacional, mesmo dentro de suas 

limitacoes. 

Assim, na concep9§o de Schmid, Coelho e Ribeiro (2006), "Incluir significa o respeito 

a diferenca, um reconhecimento acerca das impossibilidades do sujeito diferente, 

estabelecendo-se, ao mesmo tempo, uma mudanca do foco para as suas potencialidades." 

(p.45). Nesse sentido, a diferenca encontrada nas escolas abre caminhos para que as pessoas 

com NEE's descnvolvam suas aptidoes visando uma inclusao justa e sociavel. 

A convivencia dos alunos com NEE's com as pessoas que fazem parte da escola, 

colegas, professores e funcionarios, ocorre de forma positiva mantendo um bom 

relacionamento no ambiente de estudo. Assim o Aluno C afirma ter "Bons colegas, pois sao 

meus amigos. Minha professora e muito afetiva e brincalhona e os funcionarios sao meus 

amigos" (17/09/2009). Consta-se, portanto a existencia de entrosamento e companheirismo da 

comunidade escolar, em destaque. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em relacao aos estudos, ficou clara a satisfacao em estudar e ser incluido em uma 

escola que promove aprendizagem e desenvolve no educando o prazer de fazer parte dessa 

instituicao de ensino. Sendo assim, o Aluno B afirma que: "gosto de estudar, porque e pra 

mim aprender" (15/09/2009). Nota-se o interesse dos alunos ao estudo, sendo perceptivel 

quando falam de seu "entrosamento" em rela9ao as disciplinas. Dentre essas, as preferidas 

sobressairam-se: portugues, matematica e artes, porem matematica foi elegida a mais 

acessivel e de facil aprendizado. Assim, o Aluno B diz: "matematica e mais facil" 

(15/09/2009). 

Nesse sentido, a Unesco (2000) relata que: 

Todas as criancas, jovens e adultos, em sua condicSo de seres humanos, tem direito 

de beneficiar-se de uma educacao que satisfaca as suas necessidades basicas de 

aprendizagem, na acepcao mais nobre e mais plena do termo, uma educacao que 

signifique aprender assimilar conhecimentos, aprender a fazer, a conviver e a ser. 

Uma educacao orientada a explorar os talentos e a capacidades de cada pessoas e a 

desenvolver a personalidade do educando, com o objetivo de que melhore sua vida 

e transforme a sociedade. (p.52). 

Assim, como pessoa dotada de condipoes para adentrar no contexto educacional, 

mesmo diante de suas limitacoes, as pessoas com NEE's conseguem viver as experiencias nos 

diversos momentos que a escola oferece. 

3.3 A escola: lugar recreativo que inclui pessoas com NEE's 

Na escola as crianfas interagem entre si, promovendo a socializa5ao nas diversas 

situacoes de sua vida escolar. O momento recreativo tem sua importancia na vivencia escolar. 

E um momento em que as criancas se divertem muito com varias brincadeiras acontecendo de 

forma natural, sem fins educativos, assim dizem que brincam de: "[ . . . ] pula corda, bicheira e 

pega-pega"; (Aluno B 15/09/09). 

Foi possivel detectar que, as brincadeiras acontecem de maneira prazerosa, onde a 

maioria dos alunos se socializa nesse momento de entretenimento. Lima (2006) mostra-nos 

que: 

O brincar propicia aos sujeitos, os efeitos da sua intera?ao com os outros e a 

internalizacao dos resultados positivos dessa interacao. [...] e uma forma de 'faz-de-

conta', em que o individuo lida com sua deficiencia e constroi significados [...] 

dinamicos, abertos a intera9§o e modificacoes. (136 e 137). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O ludico apropriado no momento recreativo c de grande relevancia, no que diz 

respeito a aprendizagem e socializacao a pessoas com NEE's, porem ha alguns que nao 

desfrutam deste momento, afirmando que: "antes eu saia, mas, como sou deficiente visual 

prefiro ficar na secretaria para nao me machucar la fora nos corredores da escola." (Aluno C, 

17/09/2009). 

Embora ocorram alguns fatos que restrinja alguns alunos de momentos importantes 

como o da recreacao, a instituicao caminha viabilizando meios para adaptar e inserir com 

dignidade os alunos que a compoem. O destaque esta na presenca dessas pessoas no interior 

da escola sendo aceitas e asseguradas com uma educacao oferecida a todos. Certificando essa 

inclusao, o Aluno B afirma que, a escola atende: "Ricardo que e cego e e muito estudioso, 

Joao Gleidson que e deficiente mental e os surdos" (15/09/2009). 

Os alunos reconhecem que a escola atende as pessoas com NEE's, isso e muito 

importante para o aluno, pois a convivencia deles no ambiente de estudo reflete a imagem da 

escola mediante a reforma educativa assumida pela instituicao. 

Contudo, a escola como entidade inclusiva a pessoas com NEE's necessita de mais 

atencao da sociedade no tocante a aceitaeao, pois os alunos que constituem a escola sentem a 

necessidade de serem melhor tratados. Assim, afirma o Aluno C, quando diz: "As pessoas 

devem ser mais acolhedoras e escutar o que queremos falar" (17/09/2009). 

Desta forma, Mantoan (2006), afirma que: 

Todos os alunos sejam suas dificuldades e incapacidades reais ou circunstanciais, 

flsicas, intelectuais ou sociais, tem a mesma necessidade de serem aceitos, 

compreendidos e respeitados em seus diferentes estilos e maneira de aprender, 

quanta ao tempo, interesse e possibilidades de ampliar e aprofundar conhecimentos, 

em qualquer nivel escolar. (p.30). 

Nota-se que a convivencia das criancas com NEE's, no ambiente escolar proporciona 

satisfacao e alegria no processo de inclusao. "Minha escola e alegre tem muita gente boa, a 

diretora professores e alunos" (Aluno B 15/09/2009). 

Com vista a realidade dos alunos foi constatado que a inclusao educacional acontece 

na escola dentro das possiveis condicoes que a mesma oferece; os alunos participam das 

aulas, brincam no momento da recreacao e se divertem dentro de suas condicoes. 

Assim, como promovedora da inclusao, 

O papel fundamental da escola no processo de inclusao escolar dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nao se resume apenas em poder desenvolver 

com as habilidades essenciais para a conquista de uma maior autonomia, mas 

tambem na possibilidade poder contribuir com a sua evolucao como pessoas. 

(CARDOSO, 2006, p.2). 
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Em linhas gerais, percebe-se a efetivaeao da inclusao educacional na escola, 

mencionada na fala dos alunos, porem, a qualidade precisa ser questionada e aprimorada para 

um melhor direcionamento aos trabalhos almejados pela instituicao. 



CAPITULO I V 

4. EXPERIENCES E PRATICAS DO ESTAGIO SUPERVISIONADO 

Neste capitulo comentarei sobre a experiencia e praticas vivenciadas no estagio 

supervisionado; as atividades relacionadas as diversas areas do conhecimento que articuladas 

a organizacao e o pianejamento que nortearam o desenvolvimento das aulas, por fim as 

reacSes dos educando mediante a pratica desenvolvida durante o estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Experiencias e praticas do estagio 

0 estagio e o momento novo no qual podemos vivenciar experiencias no cotidiano 

escolar atraves da pratica de ensino. E uma pratica pedagogica importante do percurso 

academico que viabiliza por em pratica o estudo apreendido no curso para desenvolver melhor 

os trabalhos durante o estagio supervisionado. Nesse sentido e oportuno afirmar que "o 

estagio se coloca como eixo articulador entre teoria e pratica, ja que os elementos da pratica 

sao trazidos pelos estagios e reelaborados nos cursos de forrnacao docente, garantindo a 

producao de conhecimento nas areas especificas da docencia. (SCHAFFRATH, 2006, p.3). 

Desta forma, todo o conhecimento teorico absorvido no estagio foi articulado para a 

producao do conhecimento no campo educacional. 

A vivencia do estagio foi significativa e os objetivos que o mesmo propunha 

conseguiram ser atingido. O trabalho desenvolvido teve como foco a tematica "Inclusao 

educacional de pessoas com necessidades especiais". 

De initio foi trabalhado os pianos de aula preparados sob a orientacao da professora 

orientadora para conhecer o nivel de aprendizagem e as reais dificuldades apresentadas pela 

turma, especialmente os alunos com NEE's. Mediante a realidade da sala, os pianos foram 

reelaborados para o melhor desenvolvimento das aulas pro cu ran do sempre suprir as 

necessidades dos educandos. 

A organizacao das aulas iniciou com a preparacao dos pianos a partir dos conteudos 

selecionados de livros didaticos. Junto aos livros foram trabalhados jogos, brincadeiras e 

dinamicas desenvolvidas em sala de aula, "contribuindo assim, para uma melhor vivencia, 

com isso, proporcionando uma viabilizacao do ciclo de aprendizado: acao, reflexao, 

teorizaeao e planejamento" (MILITA; ALBIGENOR. 2000. p.26). Dessa maneira, 

possibilitando tornar o ambiente educativo mais prazeroso e descontraido para que ocorresse 

o processo de ensino e aprendizagem dos educandos. 

4.2 Atividades do estagio desenvolvidas nas diversas areas do conhecimento 

Durante o estagio as disciplinas trabalhadas foram: Portugues, Matematica, Historia, 

Geografia, Ciencias. E as atividades desenvolvidas foram: leituras diversificadas, colagens, 

producao textual, construcao de cartazes, debates, exibicao de filme, etc. Para o melhor 

desenvolvimento das atividades trabalhadas foi necessaria uma pesquisa aprofundada e 

continua dos conteudos a serem ministrados. Nesse sentido, Pimenta (2004) afirma que: 
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[...] a pesquisa e componente essential das praticas de estagio, apontando novas 

possibilidades de ensinar e aprender a profissao docente, inclusive para os 

professores formadores, que sao convocados a rever suas certezas, suas concepcSes 

do ensinar e do aprender e seus modos de compreender, de analisar, de interpretar os 

fenomenos percebidos nas atividades de estagio. (p. 114). 

Assim, a partir de um planejamento bem articulado com as atividades o estagio torna-

se enriquecedor, tanto para o educando como para o docente estagiario, e um continuo 

aprendizado nesse processo de formacao docente. 

4.2.1 Atividades de portugues 

Nas aulas de Portugues foi trabalhada a pratica da leitura. Foram utilizados textos 

curtos como: gibis, textos reflexives, leitura visual, filmes, dramatizacoes entre outros. Todos 

eles com uma linguagem simples e de facil entendimento para poder exercitar e melhorar a 

pratica de leitura, interpretacao textual e escrita. 

Sendo assim, os Parametros Curriculares Nacionais de Portugues apresenta a seguinte 

concepcao: 

Toda educacao verdadeiramente comprometida com exercicio da cidadania precisa 

criar condicoes para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem 

[...], a transmissao e busca de informacSo, ao exercicio da reflexao. De modo geral, 

os textos sao produzidos, lidos e ouvidos [...] sao os textos que favorecem a reflexao 

critica e imaginativa, o exercicio de formas de pensamento mais elaboradas e 

abstratas [...] (2001.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p.30). 

E foi nessa perspectiva de compromisso com o ensino aprendizagem que foram 

desenvolvidas atividades diversificadas e criativas conduzindo os educandos a reflexao 

atraves da pratica da leitura e producao de textos, a partir do entendimento que absorviam 

com o exercicio da leitura. 

E fundamental dizer que foram trabalhados textos de diferentes assuntos permitindo 

assim, o acesso a informacao, dando condicoes aos educando a refletirem sobre os diversos 

pontes de vista. 
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A atividade seguinte e exemplo de como foi trabalhada as aulas de portugues: 

Fotografia 01: Leitura e atividade realizada pelos alunos 

Fonte: Portfolio 

Essa atividade teve como tema de trabalho, a leitura de gibi, com estoria relacionada 

ao meio ambiente. Teve como finalidade estimular a interpretacao textual enfatizando a 

natureza como fator elementar do meio ambiente. 

Inicialmente foi entregue um texto em forma de gibi, com a ausencia de linguagem 

verbal, apenas figuras ilustrativas, no qual os educandos realizaram uma leitura visual e de 

forma individual. Em seguida fizeram a leitura em conjunto e depois iniciou-se um debate, 

onde os alunos apresentaram suas ideias sobre o texto "Precisamos da natureza para viver" 

destacando a 'agua', como um dos principals recursos naturais; e ainda, a titulo de informacao 

para os alunos, foi enfatizado a importancia dos outros recursos (sol, ar, solo, animais e 

plantas), com o intuito de preservar e extrair o necessario para suprir as necessidades da vida 

humana. 

Diante do desenvolvimento dessa atividade os educandos comentavam, participavam e 

cxprcssavam o seu entendimento de forma clara. "Pode-se dizer que a aula do dia foi 

produtiva, houve muita participacao dos educando com maior interesse do conteudo a ponto 

de desenvolver os trabalhos ativamente. Pois, quando o professor leva conteudos 
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interessantes, que chamam a atencao dos alunos, ha uma maior participacao do alunato, 

impulsionado por uma maior vontade de aprender" (DiARJO DE CAMPO, 02/09/2010). 

4.2.2 Atividades de matematica 

A matematica vem tomando proporcoes diante as variadas formas criativas e 

dinamicas de trabalha-la, e foi nesse sentido que foram desenvolvidas as atividades no estagio 

supervisionado. 

As aulas de matematica foram trabalhadas de forma diversificada com fichas, cartazes, 

rotulos e material concrete (palitos de picole, de churrasco, canudos, tampinhas). todos esses 

recursos ajudaram os alunos a compreender melhor os conteudos, desenvolvendo o raciocinio 

logico. 

Esse e um proposito que segundo Koch e Ribeiro "vivifica e dinamiza a disciplina em 

um processo continuo de crescimento transformando o fazer pedagogico para que seja mais 

acessivel aos educando, viabilizando um ensino relevante e significativo aos envolvidos" 

(1997, p.41). 

Foi nessa perspectiva de trabalho que as atividades foram desenvolvidas e aplicadas 

visando a obtencao de um resultado positivo e eficaz, atendendo, assim, as necessidades dos 

alunos no desenvolvimento das atividades. 

Abaixo e apresentada uma atividade onde podemos perceber como foram 

desenvolvidos os trabalhos relacionados a matematica. 

Figura 02: Atividade de matematica elaborada para os alunos. 
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Fonte: Portfolio. 

Essa e uma atividade cujo tema foi numeros pares e numeros impares, e teve como 

fmalidade trabalhar o conhecimento dos educandos acerca do tema citado, com a utilizacao de 

alguns materials concretos. 

Mediante os recursos apresentados os educandos faziam o manuseio dos objetos 

separando-os de dois em dois para distinguir aquele que seria par e do que seria impar. As 

fichas auxiliavam da seguinte forma, os numeros que terminassem em, 0, 2, 4, 6, 8, sao os 

pares e os que terminassem em, 1, 3, 5, 7, 9, seriam impares. E foram dados ainda outros 

exemplos em sala de aula como: contar o numero de meninos e meninas, de cadeiras, de 

professores etc. 

Todos esses exemplos foram preparados para os educandos assimilarem melhor o 

conteudo permitindo-lhes absorver as ideias acerca do tema e po-la em pratica. Na medida em 

que iam observando e praticando os exemplos, e desenvolvendo as atividades propostas, foi 

facil itando o entendimento sobre os numeros pares e impares estimulando uma maior 

compreensao pelos alunos. 

Tendo em vista todo esse planejamento educacional, "[ . . . ] os educandos conseguiram 

adquirir conhecimento sobre o assunto atraves do trabalho desenvolvido com o material 

concreto, fazendo com que as criancas trabalhem individualmente e abstraiam suas proprias 

conclusoes". (DIARIO DE CAMPO, 29/08/2010). 

4.2.3 Atividades de Historia e Geografla 

Quanto aos conteudos de Historia e Geografia, os trabalhados eram realizados com 

base na leitura de textos, sempre acompanhados com dinamicas. Foram elaborados em sala de 

aula debates e confeccao de cartazes. 

As atividades de historia foram poucas, apenas "Diversidade cultural e estudo de 

vivencias do passado". O desenvolvimento dessas atividades foi realizado tendo em vista a 

leitura do mundo, atraves do conhecimento da diversidade de ambientes, culturas e modos de 

vida, para compreender de modo mais critico a epoca presente em paralelo com as epocas 

passadas. 
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A atividade abaixo e significativa para exempliiicar como foram desenvolvidas as 

aulas de Historia: 

Figura 03: Atividade sobre a diversidade cultural. 

Fonte: Portfolio. 

Essa atividade foi direcionada por dinamicas com objetivo de "introduzir o tema o 

qual era representado por cartazes e exposto em sala de aula para os educandos observarem as 

diferencas e relatarem o que foi visualizado" (DIARIO DE CAMPO, 10/09/2010). 

Nessa perspectiva, as aulas ministradas na disciplina de historia foram proveitosas e 

participativas, causando nos educandos o interesse pelo estudo do passado. 

Em relacao a disciplina de geografia foi trabalhado o estudo das manifestacoes da 

natureza em suas multiplas form as presente na paisagem. Nesse sentido, os Parametros 

Curriculares Nacionais de Historia e Geografia diz: O estudo da geografia aborda 

principalmente quest5es relativas a presenca e ao papel da natureza e sua relacao com a acao 

dos individuos, dos grupos sociais e de forma geral, da sociedade na construcao do espaco 

geografieo (2001, p. 127). 

O ensino de geografia desenvolvido no estagio conduziu o educando a perceber o 

meio ao qual esta inserido observando as diferentes realidades sociais atraves do 
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conhecimento prcvio que lhes ja sao constituidos. Dessa maneira, permitindo-o compreender 

melhor a questao do espaco geografieo presente na sociedade e que futuramente irao 

contribuir para a crescente melhora desse espaco. 

A seguir podemos perceber atraves deste exemplo, os tipos de atividades que foram 

trabalhadas: 

Figura 04: Atividade de geografia sobre os diferentes tipos de moradias. 

Fonte: Portfolio. 

Para desenvolver esta atividade foi apresentado um cartaz com os diferentes tipos de 

Casas, que servem de moradia para o homem e as casas que servem de moradia para os 

animais. E mediante a exposicao, "[ . . . ] os educando interagiam fazendo perguntas 

significativas que contribuirao para a crescente aprendizagem dos mesmos". (DIARIO DE 

CAMPO, 23/08/2010). 

Essa atividade fez os educandos refletirem sobre a importancia dos diversos tipos de 

casas existentes no meio social. Em relacao a aprendizagem, foi satisfatoria mostrando 

interesse e participacao nos sujeitos envolvidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.4 Atividades de Ciencias 
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Na disciplina de Ciencias, foram trabalhados assuntos relacionados aos animais como: 

a fauna brasileira, a diversidade, a extincao e a cobertura do corpo dos animais. Todas as aulas 

eram ministradas por meio de cartazes ilustrados onde as criancas fazlam a leitura e 

entendiam melhor o conteudo. 

Tendo em vista que, no ensino de Ciencias e fundamental: 

[...] A observacao, a experimentacao, a comparacao, o estabelecimento de relacao 

entre fatos ou fendmenos e ideias, a leitura e a escrita de textos informativos, a 

organizacao de informacoes por meio de desenhos, tabelas, graficos, esquemas e 

textos, o confronto entre suposicoes, a proposicao e solucao de problemas, sao 

diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem. (BRAS1L, 2001, p.34). 

Nesse sentido, levando em consideraeao o cronograma apresentado pela professora 

regente, as aulas foram motivadas a serem trabalhadas com o uso de cartazes, dinamicas, 

leituras de textos informativos, etc. Dessa forma, as aulas ficaram muito ricas motivando os 

educandos a observer e fazer suas respectivas intervencoes por meio da curiosidade que tem 

sobre os conteudos aplicados. 

Podemos observar no exemplo a seguir como os educandos sao questionados a 

relatarem e refletirem o que sabem sobre a diversidade dos animais e as conseqiiencias da 

influencia do homem sobre a fauna nos tempos presentes. No instante dessa conversacao foi 

observado que, "Durante a explicacao os educando participavam assiduamente apresentando a 

compreensao do estudo do tema, foi perceptivel o desempenho diante da motivacao 

provocada pelo tema." (DIARIO DE CAMPO, 06/09/2010). 

Abaixo segue a atividade escrita exercitada pelos educandos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 05: Atividade de ciencias sobre a diversidade dos animals. 

Fonte: Portfolio 

Os educandos nao apresentaram dificuldades em desenvolver as questoes, pois o 

cartaz ilustrativo e o auxilio do professor ajudaram os mesmos nos trabalhos apresentados. 

Assim, "A aula foi dinamica, reflexiva, participativa, onde os educandos comentaram o que 

entenderam, alem de responderem prontamente a atividade de classe" (DIARIO DE CAMPO, 

06/09/20100). 

Foi notorio nos estudos de Ciencias, o interesse da turma acerca dos conteudos 

ministrados, levando em consideraeao que tiveram subsldios para a promogao dessa 

partieipacao designando assim com o comprometimento da disciplina. 

Seguindo a linha almejada sobre inclusao educacional de pessoas com NEE's, foi 

possivel desenvolver na escola campo de estagio as atividades planejadas que atendessem as 

necessidades das pessoas com NEE's. Enquanto que um aluno com NEE's conseguia, com o 

auxilio da professora, executar as atividades propostas a toda a turma, o outro aluno nao 

conseguia, mas recebia um acompanhamento com outras atividades que condissesse as suas 

reais necessidades. Tudo con forme o planejado foi desenvolvido dentro das condicoes 

apresentada pelo aluno. 
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As atividades desenvolvidas na sala de aula foram colagens, separacao de objetos por 

cores, exercicio da coordenacao motora, alem do belo trabalho de socializacao que a escola 

desenvolve. 

vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 06: Atividades diversificadas para o aluno com NEE's. 

Fonte: Portfolio 

Seguindo a trajetoria da escola juntamente com a experiencia, essas atividades 

desenvolvidas trouxeram resultados muito significativos para os educandos envolvidos nesse 

processo. 

4.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reacoes dos educando mediante o estagio supervisionado 

Foi notoria a parficipacao dos educandos durante o desenvolvimento das aulas, 

mostraram-se assiduos e um bom relacionamento. A turma apresentava uma reciprocidade de 

respeito e companheirismo para com os alunos com NEE's. Isso pode ser evidenciado atraves 

de um maior conhecimento sobre o processo educative proposto a seguir: 

O processo educativo vai proporcionar todo esse convivio positivo, pois vai aruar na 

construcao de personalidades humanas, autonomas, crfticas, onde criancas e jovens 

tendem a serem pessoas de bem [...], os alunos sao orientados a valorizarem a 

diferenca, pela convivencia e pelo clima socio afetivo das relacoes estabelecidas em 

toda a comunidade escolar, sempre, com espirito solidario e participative 

(MANTOAN, p. 45,2006). 

Mediante o convivio escolar, as relacoes humanas fazem-se presentes, promovendo a 

interacao entre os alunos. Entretanto, foi observada essa interacao com a presenca de dois 
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alunos com NEE's, em sala de aula. Dentre esses alunos, apenas um freqiientava 

assiduamente as aulas e conseguiu acompanhar a maioria das atividades, mostrando destaque 

para a disciplina de Matematica. O outro aluno nao apresentava tanta assiduidade, o trabalho 

com ele basicamente era voltado para a socializacao. mas foi possivel realizar com ele 

algumas atividades, por exemplo, colagens. No trabalho com musicas participava fazendo 

gesto, como tambem, na exibicao de um filme participava identificando os nomes dos 

personagens, em outro momento, quando o filme apresentava agitacao fazia a cara de 

zangado, ja em outro momento que apresentava calmaria mostrava-se tranquilo. 

Durante o estagio as aulas foram desenvolvidas de forma produtiva em que realmente 

acontecia a aprendizagem, focalizando o objeto de estudo "a inclusao educacional de pessoas 

com NEE's no ensino regular". De initio foi muito diflcil, porque poucos sao os referenciais 

para desenvolver atividades para alunos com NEE's, como tambem se fez necessario 

conhecer o aluno e suas dificuldades para preparar atividades ligadas ao conteudo proposto. 

Todo esse percurso do estagio serviu de experiencia para a futura carreira docente. Foi 

possivel perceber que o trabalho docente e uma tarefa que requer muita preparacao, a comecar 

pela pesquisa nos referenciais ate chegar a pratica que realizar-se a em sala de aula. 
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Alguns anos atras a pessoa com necessidades educativas especiais era separada da 

sociedade e impedida de exercer seu papel de cidadao com seus direitos e deveres. So a partir 

da decada de 50, essa situacao modificou-se com a integracao dessas pessoas na sociedade 

atendendo-as de forma assistencialista. Porem, nesta ultima decada o atendimento 

assistencialista nao satisfaz a sociedade, e os diversos grupos de pessoas com deficiencias 

buscaram seus direitos a educacao e conquistaram a garantia da democratizacao do acesso e 

universalizacao do ensino, ou seja, os principios da inclusao educacional. 

A inclusao tem a finalidade de promover uma educacao de qualidade que beneficie a 

todos, indistintamente, em escolas comuns de ensino regular, desencadeando o 

enriquecimento para toda a escola: alunos, professores. gestores, pais e a sociedade. 

No nosso pais ha muitas barreiras a serem ultrapassadas para que a educacao inclusiva 

seja de fato e de direito uma conquista, portanto faz-se necessario as mobilizacoes das escolas 

de ensino regular. No Brasil muitas escolas trabalham com essa reforma educativa, mas na 

rcgiao sertaneja tem muito a se pensar sobre tal questao que, em sua maloria, nao aderiram 

ainda a essa pratica a ponto de ser necessario se deslocar a outras cidades para desenvolver o 

trabalho relacionado ao tema, inclusao educacional de pessoas com NEE's. Alem disso, 

criancas, jovens e adultos especiais precisam se deslocar para outros municipios ailm de 

desfratar desse direito que e garantido por Lei. 

E relevante destacar aqui, a Escola de Ensino Fundamental Dom Moises Coelho da 

cidade de Cajazeiras - PB, que ultimamente vem acolhendo. heroicamente, as pessoas de 

nossa regiao. No entanto, e necessario aprimorar mais a escola, apesar do grandioso esforgo 

de professores, gestores e pais. E preciso uma fonnacao continuada para professores e 

gestores com uma maior conscientizacao dos funcionarios, alunos e sociedade em geral sobre 

essa causa, e tambem, rever os recursos didaticos disponiveis para os alunos desenvolverem 

seu aprendizado de forma satisfatoria e eficaz. 

A experiencia do estagio foi muito positiva para a vida pessoal, assim como para a 

pratica docente, no sentido de servir de apoio para a trajetoria profissional como forma de 

ajudar o educando no seu processo de aprendizagem. O estudo sobre a tematica permitiu 

compreender melhor a necessidade que essas pessoas tem para poderem interagir no meio 

social sem serem descriminadas e melhor aceitas mesmo diante de suas limitacoes, que 

podem ser superadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Contudo, a escola inclusiva presente viabiliza clareza e simplicidade em suas 

experiencias, mostrando a sociedade o compromisso de, aos poucos, transformar a escola e 

adequa-la aos novos tempos, rumo a uma educacao para todos. 
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