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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho propoe analisar a Educacao Inclusiva em escolas da rede publica 

estadual e municipal, da cidade de Cajazeiras - PB, tendo como publico alvo, os 

alunos com necessidades educacionais especiais (NEE's), inseridos nas escolas: 

E.E.E.F. Dom Moises Coelho e E.M.E.I.E.F. Antonio Tabosa Rodrigues - CAIC. Com 

intuito de aprofundar o estudo, a anal ise objetivou investigar as necessidades, os 

conflitos, medos e frustracoes de criangas portadoras de necessidades especiais, 

tentando detectar como esta sendo a implantacao e os desaf ios dessa inclusao. O 

metodo util izado para a realizagao dessa pesquisa, foi escolhido com base num 

estudo de natureza exploratoria, com abordagem quanti-qualitativa, tendo como 

instrumento de coletas de dados entrevistas real izadas nas escolas, com alunos 

"ditos normais" e alunos com NEE's, onde essas entrevistas foram executadas, de 

acordo com as necessidades especif icas de cada aluno. Deste modo, o resultado da 

pesquisa foi relevante, pois houve a constatacao, de que as dif iculdades de 

aprendizagem dos alunos com NEE's sao presentes no cotidiano da escola, por falta 

de formacao especial izada e capaci tacao dos professores e demais membros da 

comunidade escolar. Sendo assim, foi concluido que a Educacao Inclusiva ainda 

nao e efetiva nas escolas, por surgir sem rumo certo, com uma carencia de urn 

trabalho orientado, para que de fato acontega a inclusao escolar, prevista pela lei 

federal. 

Palavras-chave: Inclusao. Educagao. Desafio. Confl ito. 
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I N T R O D U C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O encontro com o "outro diferente" foi seguido de certo estranhamento e de 

sent imentos confusos que entrelacaram uma relacao marcada por vicissitudes, onde 

surgiram duvidas, inquietagoes acerca da realidade que se processa a educacao 

inclusiva atualmente no Brasil. Ass im sendo, tomamos como estudo, pesquisar as 

necessidades, os conflitos, medos e frustragoes de criangas portadoras de 

necessidades especiais, que com a nova proposta de inclusao socio escolar, passa 

a conviver no seu "segundo lar" com criangas diferentes e com urn potencial 

diferenciado do seu, levando-os muita das vezes a se sentirem ainda mais 

incapazes e diferentes de outros colegas. 

Sabemos que e uma realidade e tambem e necessaria a inclusao 

educacional . Dessa forma pretendemos detectar como esta sendo implementador 

essa inclusao, especialmente no que se refere a exigencia de atribuir urn 

atendimento de carater socio educacional , levando em consideragao a crianga 

portadora de necessidades especiais como portadora de direitos e cidadania. O 

preconceito, a dificil integragao das criangas nas escolas e urn grande desafio, que 

nos propomos a analisar neste trabalho, com pesquisas e estudos realizados nas 

escolas que atendem criangas especiais. 

Faz parte de nosso historico cultural brasileiro identificar "o fenomeno da 

deficiencia", como marca de rejeigoes, discriminagoes e preconceitos, onde atitudes 

e sent imentos desse tipo passam a se contradizer a inclusao, gerando assim uma 

exclusao daqueles que ja se sentem excluidos. E, como sabemos que a escola e urn 

espago de integragao social, esperamos uma postura contraria perante a toda 

sociedade, com atitudes de respeito e cidadania. 

Isso contribuira para que a pratica junto ao aluno incluldo possa ser permeada 

por sensagoes de desespero, incapacidade e inseguranga, que se desdobram em 

indagagoes quanta a val idade da inclusao para esse aluno, mesmo estando inserido 

na classe regular. Procuramos compreender, ainda, como poderia ser atendida a 

demanda, advinda da presenga de criangas especiais na sala de aula, dif icultando o 

trabalho do professor, sem ele ja formado para isso; quando este se ve confrontado 

com a questao "nao saber o que fazer", diante de uma situagao compl icada como 

essa. Mas temos consciencia que nao existem respostas prontas ou receitas. O que 

e provavel e se deparar com a necessidade crescente, que leva o educador a 
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"descobrir" formas de como aproximar-se do educando e trabalhar para tornar-se urn 

profissional com qualif icagao para o exercicio profissional especial izado. 

Reconhecemos que a questao central deste estudo remete-nos a estudar a 

falta de experiencia junto ao aluno com necessidades educacionais especiais, 

podendo citar casos de criangas com deficiencia de visao, audicao, entre outros. 

Quest ionamos ainda a pratica pedagogica desenvolvida com alunos especiais, quais 

se jam: por que alguns alunos sentem mais dif iculdades que outros? Como esses 

alunos vivenciam a realidade inclusiva? Quais os signif icados que atr ibuam o sentido 

para a educacao da crianca com alguma necessidade? Como se perceber diante do 

ser e estar incluido? A explanacao de nosso trabalho tern o intuito de melhor situar 

nosso objetivo de alcancar a compreensao das dif iculdades, dos medos e anseios 

das criancas portadoras de necessidades especiais, frente a sua inclusao no ensino 

regular, no sentido de investigar o modo como se da o processo de adaptacao no 

ensino regular. 

A inclusao de alunos com necessidades educacionais especiais na rede 

comum de ensino e, hoje, urn grande desafio, ja que essa dif iculdade se refere a urn 

processo educacional que visa a atender ao maximo a capacidade da crianca com 

necessidades educacionais especiais - NEE's na classe regular, porem nem todas 

as escolas e, por conseguinte, nem todos os professores, estao preparados para 

atender adequadamente as necessidades destes educandos. E ainda, muitos 

profissionais da escola se opoem a insercao desses alunos e receiam nao serem 

capazes de facilitar o seu desenvolv imento integral. Tomando como realidade esse 

fato, resolvemos desenvolver nossa pesquisa, focada nessa problematica para 

compreensao de uma concepcao acerca da pratica educativa que busca consol idar 

bases para a construcao da escola inclusiva. 

A lgumas famil ias de criangas com NEE's temem que esse contato seja 

prejudicial aos seus fi lhos, ou que este processo de inclusao venha a Ihes causar 

maiores danos. Muitas escolas nao acei tam a insercao por temer que a escola seja 

considerada indigna. Os pais ainda temem seus fi lhos nao conseguirem manter urn 

bom relacionamento com os demais alunos, e ate as proprias criangas com NEE's 

temem nao serem bem aceitas, serem tratadas com indiferenga e preconceitos. 

Nao tao obstante ao v ivenciarmos os estudos academicos, e sem fugir a regra 

de tantos outros futuros profissionais encontravamos naquele momento 

demasiadamente presos a visao do "bom aluno" como sendo aquele que "aprende", 
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dai com o processo de inclusao deparamos com urn educando com eficiencia que 

rompe essa imagem ou esteriotipo, completamente avesso ao ideal v is lumbrado. Por 

isso, ao depararmos com as dif iculdades de aprendizagem desse aluno, nossa 

inquietagao tornou-se iminente, traduzindo-se em angustia e nos levando a 

enveredar pela pesquisa relacionada a si tuacoes que envolvam a inclusao socia 

educativa. 

Diante disto, just i f icamos este estudo a f im de conhecer os medos 

apresentados pelas criancas com NEE's ao serem inseridos na escola de ensino 

regular, junto a outros alunos que nao possuem as mesmas necessidades que eles. 

Nesse sentido, acredi tamos que o desenvolvimento deste trabalho seja fundamental , 

a f im de elaborar futuras estrategias de enfrentamento destes medos e a, partir 

destas estrategias, criar projetos que permitam oportunizar de maneiras mais eficaz 

o acesso de criangas com necessidades educacionais especial na escola de ensino 

regular. 

Este trabalho tern como objetivo analisar como as criangas portadoras de 

necessidades educacionais especiais compreendem o processo de inclusao, 

focadas pelo medo de se tornarem urn peso para as demais criangas / colegas de 

classe, bem como ser urn motivo apontado para a discriminagao sobre a escola que 

a acolheu. A abordagem dos objetivos em sua especif ic idade visa identificar os t ipos 

de medos que as criangas com Necessidades Educacionais Especiais apresentam 

no contexto escolar, refletindo sobre as suas dif iculdades de adaptagao no ensino 

regular e, a partir dessa reflexao, estabelecer os pontos primordiais para uma 

inclusao, na qual todas as criangas possam estar envolvidas no processo ensino-

aprendizagem sem medos e preconceitos. 

Em sua estrutura, o trabalho e consti tuido por capitulos, conclusao e 

referencias. 

O primeiro capitulo tratara do percurso metodologico dos metodos adotados e 

dos instrumentos util izados para o desenvolv imento da pesquisa, bem como, a 

caracterizagao do local do estudo e os demais percursos metodologicos pert inentes 

ao estudo. 

No segundo capitulo abordaremos alguns conceitos de educagao inclusiva, 

apresentando uma delimitagao conceitual a luz de uma literatura bastante rica sobre 

a tematica, ainda abordando os marcos legais da inclusao, ou seja, as leis que 

fundamentam e regulamentam o processo de inclusao, 
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No terceiro capitulo serao abordados relatos de alunos de duas escolas do 

ensino fundamental das redes publica estadual e municipal de Cajazeiras, onde 

essas criancas demonstraram seus medos, suas angustias e suas expectat ivas junto 

ao novo sistema de ensino inclusivo, compreendendo assim a participacao inclusiva 

dos alunos, dentro do processo de ensino aprendizagem. 

O ult imo e quarto capitulo trarao a analise do Estagio Supervis ionado em 

Docencia, de modo que sera estrei tamente relacionado com o objeto de estudo em 

questao - Educacao inclusiva: Delimitacao conceitual, l imites e possibi l idades. 



C A P I T U L O I 

1. A S P E C T O S M E T O D O L O G I C O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste momento, serao apresentados os metodos adotados e os instrumentos 

uti l izados para o desenvolv imento da pesquisa, bem como, a caraeterizacao do local 

do estudo e os demais percursos metodologicos pert inentes ao estudo, bem como 

investigar os desafios de inclusao de criangas com NEE's na escola de ensino 

regular, quando optamos por estudo de natureza exploratoria, com uma abordagem 

qualitativa que consiste em quantif icar opinioes. 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caracterizacao do Es tudo 

A f im de investigar os desafios da inclusao de criangas com NEE's na escola 

de ensino regular, optamos por urn estudo de natureza exploratoria, com abordagem 

quanti-qualitativa. Segundo Gil (1995), pesquisas exploratorias sao desenvolvidas 

com o objetivo de proporcionar visao geral, do tipo aproximativo acerca do 

determinando fato. Esse t ipo de pesquisa e realizada, especialmente, quando o 

tema escolhido e pouco explorado, como vista a formulagao de problemas mais 

precisos ou hipoteses pesquisaveis para estudo posterior. 

Oliveira (1998) esclarece que a pesquisa quantitativa consiste em quantif icar 

opinioes, dados, nas formas de coleta de informacoes, porem o autor ressalta que 

nao ha distingao entre os metodos quanti-qualitativos, uma vez que o que e medido 

continua a ser uma qual idade. 

Minayo (2002) relata que a pesquisa qualitativa responde a questoes 

particulares, ou seja, trabalha com o universo de signif icados, motivos, aspiracoes, 

crengas, valores, ati tudes, o que corresponde a urn espago mais profundo das 

relagoes, dos processos e dos fenomenos que nao podem ser reduzidos a 

operacional izagao de variaveis. 

1.2 Loca l de Es tudo 

O estudo foi realizado inicialmente na E.E.E.F. Dom Moises Coelho, 

localizada, na cidade de Cajazeiras - PB e, posteriormente, tendo continuidade na 

E.M.E.I.E.F. Antonio Tabosa Rodrigues- CAIC situada na mesma cidade. A segunda 

escola conta com urn amplo espago bastante arejado. A mesma possui urn quadro 

de funcionarios extenso, contando tambem com 1 diretor, 2 vice-diretores e uma 

coordenadora pedagogica e uma orientadora educacional especial . 

Levando em consideragao o espago f isico da escola, a mesma e composta de 

muitas salas de aula, amplas e arejadas, uma quadra poli esport iva, refeitorio, uma 

biblioteca com urn acervo bastante variado, sala de v ideo e maquina copiadora, 

salas de diregao e coordenagao pedagogica, laboratories de ciencias e informatica 

recem inaugurados, 1 sala de professores, 1 auditorio bem equipado com cadeiras 

estofadas, palco e ar condicionado em pleno funcionamento e, ainda, uma sala 

UNIVERS'DADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DECAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CENTRO OF fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0RMA?A0  DE PROFESSORES 

PS!  WTECASETORIAL 
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mult i funcional, banheiros mascul inos e femininos tanto no andar de cima como no 

terreo, assim como na sala dos professores, na biblioteca e na quadra esportiva. 

O publico atendido pela a referida escola encontra-se na Educacao Infantil e 

Ensino Fundamental do primeiro segmento com alunos com necessidades 

educacionais especiais, f requentando o turno matutino. No Ensino Fundamental , 

ainda funciona PETI (Programa de Erradicagao do Trabalho Infantil), durante os 

turnos da manna e tarde; assim como o PROJOVEM com funcionamento durante a 

noite. O CAIC conta ainda com os projetos CAICART e um coral com integrantes de 

alunos da escola; a escola tern tambem um gremio livre com participacao e criacao 

dos alunos da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Populagao e Amostra 

A amostra foi consti tuida de 05 alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais, sendo 02 portadores de surdez, 02 deficientes visuais, 01 

cadeirante que estudam na E.E.E.I.E.F. Dom Moises Coelho, localizado na cidade 

de Cajazeiras - PB e com 05 alunos de ambos os sexos, t idos como normais da 

Escola Municipal Antonio Tabosa Rodrigues (CAIC) tambem localizada nesta cidade. 

No que concerne as necessidades especiais apresentadas pelos alunos, dos 

quatro que part iciparam da pesquisa, ha um deficiente visual, dois surdos e um 

aluno cadeirante. E bom destacar que a escola Dom Moises Coelho conta hoje com 

aproximadamente, 25 alunos portadores de necessidades especiais, dentre estes, 

deficientes visuais, s indrome de down, surdez, cadeirantes, problemas de disfuncao 

psicomotora, dentre outros. Para esclarecimentos quanto aos alunos do CAIC, 

podemos citar quer, alem dos alunos ditos normais que foram entrevistados, vamos 

evidenciar os portadores com (N.E.E.s), sendo 02 do sexo feminino com s indrome 

de down, 02 do sexo mascul ino com paralisia cerebral, ainda 01 com surdez do sexo 

feminino e 01 menino e 01 menina com retardamento intelectual. Todos estes alunos 

com necessidades especiais tambem foram entrevistados. 
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1.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

Para a coleta de dados, uti l izamos a observacao, que partiu de registros 

real izados de imediato em f ichas, associado a outros procedimentos, como o 

quest ionario e a entrevista. Ambo s foram direcionados aos alunos e pais de alunos, 

que nao possuiam a capacidade de respostas, dependendo de seus responsaveis 

para responder por eles. Este tipo de instrumento de trabalho de anal ise de 

observacao e muito util izado e m pesquisa educacional , portanto optamos pela 

tecnica do grupo po focal, buscando coletar informacoes dos educandos atraves de 

sent imentos e opinioes expressas de uma maneira interativa. Referente a estes 

procedimentos vejamos o que nos esclarece GIL (apud MATOS, 2 0 0 1 , p. 58) 

A observacao e u m a tecn ica mui to ut i l izada, pr inc ipa lmente porque pode ser 

assoc iada a out ros p roced imentos , por exemp lo , a entrevista. Para ser 

cons iderada ef icaz para a pesqu isa c ient i f ica, t e m o s de observar, 

compreender o que e essenc ia l e fazer o registro. D e v e m o s a inda lembrar 

que a observacao deve ser: Or ientada por um objeto de pesquisa, 

p lane jada, regist rada e l igada a propos igoes ma is gerais, e que, a lem disso, 

deve ser submet ida a contro le de va l idade e prec isao. 

Quando nos remetemos ao termo observar, pode parecer uma pratica 

bastante simploria e desgastada, porem se esta for realizada com planejamento e 

determinacao, podemos colher resultados bastante coerentes e representatives, 

desde que seja associada a outras tecnicas, como a entrevista, que serviu como 

elemento norteador para coletar dados importantes para estudo deste caso, tratado 

atraves de pesquisa cientif ica, que nos forneceu dados verdadeiros e com muita 

precisao como instrumento de coleta de dados por meio da observacao, tecnica 

bastante util izada e eficaz como nos confirma, o GIL, estudioso nesse assunto Gil, 

Durante a pesquisa, foi e laborado um roteiro norteador para realizacao da 

entrevista. Nesse momento, a entrevista foi gravada por meio de uma maquina de 

f i lmagem, onde foram gravadas as respostas dos alunos. No caso da entrevista junto 

os alunos com surdez e deficiencia visual, contou-se com o apoio de uma interprete 

que faz parte do quadro de funcionarios da escola. 

Como instrumentos uti l izados para a coleta de dados, Gil garante que tanto a 

observagao como a entrevista sao dois instrumentos de carater qualitativo para 

entender e analisar objetos de estudos para pesquisa cientif ica. A entrevista 
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possibil ita a f lexibil idade nas respostas, coletando falas e registrando o que e mais 

importante para a tematica abordada. Como enfoca Santos (2008, p. 5) 

A historia oral e u m a metodo log ia de pesqu isa que consis te e m real izar 

ent rev is tas induzidas, es t imu ladas e g ravadas , c o m pessoas que p o d e m 

tes temunhar sobre acon tec imentos , con junturas, i n s t i t u t e s , m o d o de v ida 

ou out ros aspec tos da historia con temporanea . E [...]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA move-se em terreno 

pluridisciplinar, pois utiliza muitas vezes miisica, literatura, lembrangas, 

fontes iconograficas, documentagao escrita, entre outras, para estimular a 

memoria. (gr i fos do autor) . (2008, p. 5 ). 

Tambem foi util izado como instrumento de coleta de dados um portfolio - este 

organizado com os pianos de aula e as atividades desenvolvidas durante o estagio e 

um diario de bordo. 

No caso dessa pesquisa, o diario de bordo e o portfolio const i tuem-se como 

fontes de pesquisa documentais, pois neles estao registrado as atividades e as 

memor ias relativas ao Estagio Supervisionado em Docencia. 

Essas fontes de pesquisas serviram-nos para entender e destacar as 

principals habil idades e dif iculdades dos alunos no processo ensino aprendizagem 

que nos valeram como documentar ios ; o portfolio e o diario de bordo, onde foram 

registrados todas as experiencias e dif iculdades apresentadas durante o estagio 

supervisionado, resgatando assim todas as vivencias apresentadas por professor / 

a lunos e os demais integrantes da equipe escolar, servindo assim como fontes 

documentais. Veja como se refere Delgado 

U m a caracter is t ica fundamenta l da metodo log ia qual i tat iva e sua 

s ingu lar idade e nao compat ib i l idade c o m genera l izacoes [...] S i tua-se no 

terreno da eont ragenera l izacao e contr ibui para relat ivizar conce i tos e 

p ressupostos que t e n d e m a universal izar as exper ienc ias humanas . [...] Nao 

objet ivo a histor ia e m si m e s m a , m a s u m dos possfveis registros do que 

passou sobre o que f icou c o m o heranca ou c o m o memor ia . ( D E L G A D O , 

2006 , p18) . 

Os caminhos que nos leva ram a compreensao de que outras questoes foram 

construidas atraves de entrevistas, de analises de documentos escritos orais, 

serviram-se de referenciais teoricos sobre memorias registradas, servindo-se como 

identidade para colaborar metodologicamente como fios condutores para uma 

del imitacao, construindo assim um passado vivo para aqueles que narram que se 

tornaram personagens formadores de reflexoes de suas atividades 
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comportamentais, uma analise para uma sistematizacao e compreensoes de fatos 

documentais. 



C A P I T U L O II 

2. E D U C A Q A O INCLUSIVA: DELIMITAQAO CONCEPTUAL, LIMITES E 

P O S S I B I L I D A D E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo serao abordados alguns conceitos de educacao inclusiva, 

apresentando uma del imitacao conceitual, a luz de uma literatura bastante rica sobre 

a tematica. Tratara ainda dos marcos legais da inclusao, ou seja, as leis que 

fundamentam e regulamentam o processo de inclusao, como as Conferencias 

Internacionais, as inumeras discussoes do ponto de vista legal, internacional e 

nacionalmente e, por f im, serao apresentados os desafios para se - colocar em 

pratica o processo de uma educacao inclusiva que atenda de fato e de direito as 

principios constitucionais que preconizam uma educacao igualitaria, indist intamente 

para todos, bem como, qual o perfil da escola inclusiva. 

UNiVERSWOE FEHERAL 
DECAMPiNA GRANDE 

CENTRQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQAO Dt PROF ESSORES 

BIBUOTECASETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 Inclusao: delimitacao conceitual 

A tematica inclusao vem, nos dias atuais, sendo debat ida com bastante 

veemencia. Autores diversos procuram enfatizar a importancia desse novo processo 

que esta se art iculando nos programas educacionais em quase todos os paises. 

Inclusao diz respeito ao acesso as oportunidades que todos os cidadaos 

devem ter como forma de se engajar na sociedade como ser part ic ipat ive E preciso 

que a relagao as oportunidades e as caracterist icas individuals nao sejam marcadas 

por interesses economieos, ou pela car idade publica (CARVALHO, 2003). 

A vez e de interromper o formal ismo ao qual a escola esta habituada e 

condicionada dentro de um radical ismo e um sistema burocratico na sua 

estruturagao curricular o que compromete uma educacao voltada para todas as 

bases sociais, a partir deste rompimento, e que o termo inclusao se encaixa como 

formal izador de novos paradigmas envolvendo assim, a atengao direcionada a 

part icipacao de todos que fazem parte da sociedade para a institucionalizacao dos 

saberes. 

Segundo Montoan (2006, p. 14) ", a inclusao, portanto, implica mudanca 

desse atual paradigma educacional , para que se encaixe no mapa da educacao 

escolar que estamos tracando". 

O mundo hoje esta se voltando para a compreensao dos meios culturais e 

sociais dos povos, surgindo uma nova ideia de formagao cultural das sociedades 

num mesmo processo de atendimento, onde a escola e uma instituigao que tambem 

esta se modelando para esse novo paradigma frente as novas conexoes entre as 

pessoas a f im de ofertar um melhor entendimento sobre esse momenta inovador que 

estamos a viver. 

De acordo com Sassaki (2005), o modelo educacional ha muito ja vem 

demonstrando sinais de fragi l idade, sendo importante a tomada de novas 

concepgoes, novas transformagoes nos seus aspectos estruturais no que diz 

respeito ao seu olhar diante das diferengas. 

O Brasil, por ser um pais de mult ipl icidades culturais, sociais, etnicas e 

religiosas traz essas mult ipl icidades para o contexto escolar, fazendo com que estas 

sejam vistas com um olhar diferenciado, sentindo a necessidade de uma convivencia 

proxima com essas diferengas e com outras diferengas, como e o caso, das 

UNIVERSIDADE FEDERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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necessidades especiais a que muitos alunos estao condicionados, Nessa 

perspectiva, Mantoan nos esclarece que: 

A inc lusao quest iona nao somen te as poi i t icas e a o rgan izacao da educacao 

espec ia l e da regular, mas t a m b e m o proprio conce i to de integragao. Ele e 

incompat fve l c o m a integragao, ja que preve a insergao esco lar de fo rma 

radical , comple ta e s is temat ica. Todos os a lunos, s e m excegao, d e v e m 

f requentar as saias de aula do ens ino regular ( M A N T O A N , 2006 , p19) . 

O processo de inclusao vem realmente fazer mudancas no paradigma 

educacional . Essa nova proposta de inclusao sugere um novo sistema educacional 

com modal idades de ensino especial, inserido no ensino regular, onde as escolas 

tratem as diferengas sem discr iminacao e faga uso de uma pratica pedagogica 

inclusiva com integragao escolar; inserido assim o aluno especial , possibi l i tando-lhe 

meios de participagao igualitaria como cidadao que e, pois todos os alunos, sem 

excegao, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. 

O principal objetivo da educagao inclusiva e inserir a crianga com 

necessidades especiais de modo integral no ambiente escolar, ja que estes sao 

excluidos pela sociedade e muitas vezes pela famil ia. Dai a escola toma para si, a 

responsabil idade da inclusao com uma proposta de organizagao no sistema de 

ensino, considerando as necessidades de todos os alunos, para que de fato a 

plenitude de inclusao acontega. 

A inclusao, numa visao global, compreende o acesso igualitario e o 

oferecimento de oportunidades a todas as pessoas sem discriminagao, sem 

concessoes ou regalias por conta das diferengas ou das necessidades que algumas 

pessoas apresentam em relagao a outras. Portanto, Carvalho nos faz refletir que: 

Pensar na inc lusao dos a lunos c o m necess idades educac iona is espec ia is 

nas c lasses regulares s e m Ihes o ferecer a juda e apo io , b e m c o m o a seus 

professores e fami l iares, parece o m e s m o que inseri- lo se jam c o m o numero 

de matr icu la , seja c o m o ma is u m a carte i ra na sala de au la ( C A R V A L H O , 

2003, p.17). 

Fica evidente, que nao basta apenas arrumar um espago para receber alunos 

com necessidades educacionais especiais. A inclusao alem de gerenciar um espago 

para esses alunos, torna-os capazes de receberem total apoio diante de suas 

dif iculdades, para isso, e necessario fazer com que os proprios alunos, como os 

professores e seus famil iares tambem estejam preparados para esse momento de 
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inclusao, ou seja, todos precisam estar preparados para assumir seus papeis de 

mediadores e promotores desta condicao de insercao. Signif ica dizer que: 

Educacao inclusiva e p rocessos vitais sao, no fundo, d imensoes atual izaveis 

das m e s m a s co isas. A v ida e u m a exper imen tacao que susci ta o dese jo de 

estar no m u n d o e v ive- lo e mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aprendencias, logo a prat ica inclusiva deve ter, 

por pr incip io, fazer-viver o/a outro/a, de f o rma p lane jada e intencional , pois 

reconhecemos que a prat ica do t raba lhador socia l e prof issional e/ou 

prof iss ional izavel , envo lvendo tecn icas e tecno log ias que sao cr iadas e 

apropr iadas pelos m e s m o s para p romover u m a educacao escolar ou n§o-

escolar inclusiva (e ate m e s m o o contrar io d isso: o deseducat ivo ou o nao-

educat ivo, caso se p roponha a desconst ru i r a lgo) . ( A S S M A N N , 2004 , p. 

101). 

Marcos importantes f izeram da inclusao um tema em ascensao e que diante 

das adversidades encontradas pelos alunos com diferengas de fazerem parte do 

processo de construgao da cidadania de uma nacao. Essa atitude tomada em 1854, 

por D, Pedro II, que foi instituida pelo Decreto Imperial n° 1.428, na Capital do Rio de 

Janeiro, pode ser considerado o primeiro passo para a inclusao no Brasil, claro que 

numa escola especialmente para cegos, mas que isso ja representava na epoca 

uma part icipacao na sociedade para as criangas cegas daquele estado, no Imperial 

Instituto dos meninos cegos, que serviu como um marco de inclusao social para 

deficientes visuais, no seculo XIX. Conforme Mazzota 

O a tend imento esco lar espec ia l as pessoas c o m def ic iencia teve seu intcio, 

no Brasi l , na decada de c inquenta do secu lo passado. Foi e m 12 de 

se tembro de 1854, que D. Pedro II, a t raves do Decreto Imper ia l n° 1.428, 

fundou na c idade do Rio de Janei ro, o Imper ia l Insti tuto dos Men inos Cegos . 

( 1996, p. 25) . 

A escola tida como regular tende hoje a inserir-se num novo modelo, onde as 

escolas especiais poderao romper com os paradigmas e as bases que colocavam 

em lados opostos estes dois t ipos de escolas. Com a quebra dessa separagao, a 

escola regular e a escola especial permitem que o aluno nesse regime especial 

possa transitar sobre ambas. 

De acordo Mantoan (2001), foi na decada de 90 e inicio do seculo XXI que a 

discussao acerca da inclusao comegou a atingir seu apogeu, pois esta e uma 

historia de longos anos de lutas e conquistas em varias sociedades, e por ser 

importante a descrigao de algumas Leis, Decretos e Declaragoes que f izeram do 
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movimento da inclusao algo muito forte e de muita importancia para a sociedade. 

Nesse bojo, 

A preocupacao c o m a educacao envo lvendo pessoas d i ferentes pode ser 

observada no Brasi l , desde o f inal do secu lo IX, quando o Estado d ispos 

sobre a Fundacao do Inst i tuto dos Cegos (atual Instituto Ben jamin Constant ) 

e do Insti tuto Nac iona l dos Surdos -Mudos , mas e apenas na Lei de 

Diretr izes e Bases da Educacao (LDB) , n° 4024/61 - Brasi l (1984) , que se 

faz r e f e renda a pessoa c o m def ic iencia, j a se pre tendendo nesta epoca , 

enquadra- la , dentro do poss ive l na educacao regular, garant indo-se de 

outro lado o apo io f inancei ro as i n s t i t u t e s par t icu lares que se mos t rassem 

ef ic ientes para atuar na Educacao espec ia l (KASSAR, 1988, p. 121). 

Nestes ult imos 20 anos, a educacao especial, aos olhos da Lei Federal, vem 

refletindo um significativo crescimento dessa area no setor educacional , 

especif icamente, nos sistemas de ensino. Com os disposit ivos criados e m Leis 

Especlf icas e Complementares, bem como, nos tratados que foram e estao sendo 

elaborados ainda, acredita-se haver um impulsionamento desta nova pratica 

inclusiva em todas as escolas do Brasil e do mundo. 

Na Consti tuicao de 1988, que contem varios disposit ivos relacionados as 

pessoas com deficiencia, destaca-se, na educacao, o inciso III do Art igo 208, 

definindo como dever do Estado o "atendimento educacional especial izado aos 

portadores de deficiencia, preferencialmente na rede regular de ensino" (BRASIL, 

2006, p. 38). 

Com o disposit ive deste artigo, os governantes f icam obrigados a desenvolver 

uma polit ica educacional que seja direcionada para a participaeao de todos dentro 

da escola comum, nao podendo haver discr iminacao, selecionamento e distribuicao 

de escolas definindo quern elas podem ou nao atender. Pois os tramites da lei sao 

bastante claros quando se fala em atendimento dos portadores de deficiencia no 

ensino regular. 

No entanto, estas polit icas nao podem apenas ser adotadas, porque e dever 

para as escolas de ensino regular receber a todos os alunos indistintamente. Nesse 

caso, e necessario que algumas providencias sejam adotadas, tais quais, como: citar 

o melhoramento do espaco f isico, a preparacao dos profissionais para lidar com 

essa nova situacao, quali f icacao e treinamento, alem de disponibil izar varios outros 

recursos que se farao viavel para a inteira acessibi l idade dessas pessoas no ensino 

regular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A Declaracao de Salamanca, e sem duvida o mais importante documento que 

traduz a necessidade de uma educacao inclusiva, cujo objetivo e fornecer diretrizes 

basicas para a formulacao e reforma de polit icas e sistemas educacionais de acordo 

com o movimento de inclusao. Este documento visa a inclusao educacional de 

maneira total, tendo o apoio de documentos como a Convencao de Direitos da 

Crianca (1988) e da Declaracao sobre Educacao para Todos de 1990. Ou seja, 

A Dec laracao da Sa lamanca e o resul tado de u m a tendenc ia mundia l que 

conso l idou a educacao inclusiva, e cuja o r igem tern s ido at r ibu ida aos 

mov imentos de dire i tos h u m a n o s que surg i ram a partir das decadas de 60 e 

70. U m a das imp l icacoes educac iona is or ien tadas a part ir da Dec laracao de 

Sa lamanca refere-se a inc lusao na educacao . ( Q U E I R O Z , 2002 , p. 102). 

.Sob esse prisma, uma iniciativa muito importante por parte do Ministerio da 

Educacao foi: 

A reso lucao C N E / C E B no. 02 /2001 - Conse lho Nacional da Educacao 

(2001) , insti tuiu as Diretr izes Nac ionais para a educacao de a lunos que 

ap resen tem necess idades educac iona is espec ia is , na Educacao Basica, e m 

todas as suas e tapas e modal idades, de l iberando que os s is temas de 

ens ino d e v e m matr icu lar todos os a lunos, cabendo as esco las organizar -se 

para o a tend imento a es te t ipo de educando , assegurando as cond icoes 

necessar ias para u m a educacao de qua l idade para todos. (SAVIANE, 2005 , 

P-37). 

Para tomar este documento possivel , deve-se constituir e fazer funcionar um 

setor responsavel pela educacao especial , dotado de recursos humanos, materiais e 

f inanceiros que viabil izem e deem sustentacao ao processo de construcao da 

educacao inclusiva. Ass im, 

Tanto a Const i tu icao Federa l de 1988 quan ta a LDB 9394/96, a m p a r a m as 

pessoas c o m necess idades educat ivas espec ia is , des tacando seus direi tos, 

mas mui tas vezes es tes nao sao cumpr idos e m sua integr idade, por 

d iversos mot ivos c o m o fal ta de fo rmacao e in fo rmacao dos docentes , pouca 

atuagao da equ ipe pedagog ica , e u m g rande d is tanc iamento da soc iedade, 

pois es ta mui tas vezes nao admi te a inc lusao des tas pessoas, sendo que 

mui tas empresas nao p o s s u e m pessoas por tadoras de necess idades 

espec ia is e m seu quadro de func ionar ios, e as que p o s s u e m mui tas vezes e 

para cumpr i r a l g u m a lei, nao o fe recendo a es tas a opor tun idade de most rar 

suas qua l idades. ( Q U E I R O Z , 2002 , p.96). 

No Brasil, a Constituicao Federal de 1988 e a LDB 9394/96 sao instrumentos 

importantes que fomentam os principios que devem ser adotados para promover a 

pratica da inclusao de pessoas com necessidades especiais dentro do ensino 
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regular, cr iando condicoes legais para que esse processo nao seja apenas um 

escrito sobre l inhas, mas s im, parte de diretrizes legais que regem os principios 

legais de direito para todos, independentemente de suas condicoes f isicas, sociais, 

economicas ou raciais. 

Diante de tudo isso, pode-se observar que a inclusao nao e um processo que 

surge do nada, mas s im, embasado e m discussoes no ambito mundial , o que mostra 

a preocupacao t ida para com as pessoas cujas necessidades especiais e m muitos 

momentos sao tratadas com preconceitos, como algo anormal que impede a 

convivencia harmonica entre essas pessoas no convivio normal de outras pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Limites e Possibi l idades 

A escola inclusiva e ainda uma condigao que requer muitos desafios, sendo, 

pois, uma condicao para modernizagao e reestruturacao das atuais conjecturas 

pedagogicas a que estao desveladas as escolas publicas e privadas brasileira, 

especialmente, as escolas de ensino basico. 

Sao inumeros os desaf ios a ser enfrentados com fins a construcao de uma 

escola inclusiva, onde a inclusao nao seja apenas uma condicao f isica, mas tambem 

voltada para as tendencias psicopedagogicas, com novas metodologias de ensino 

que possam envolver a todos de maneira indiferenciada. Neste caso, devera fazer 

parte dos desaf ios da escola inclusiva recriar o modelo educativo escolar, tendo 

como eixo o ensino para todos; reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo 

espacos para que a cooperacao, o dialogo, a sol idariedade, a criatividade e o 

espirito crit ico sejam exercitados nas escolas, por professores, administradores, 

funcionarios e alunos, porque sao habil idades min imas para o exercicio da 

verdadeira cidadania; garantir aos alunos tempo e l iberdade para aprender e um 

ensino que nao segrega e reprova a repetencia; formar, aprimorar cont inuamente e 

valorizar o professor para que tenha condicoes e est imulo para ensinar a turma tod a, 

sem exclusoes e excecoes. 

Conforme menciona Carvalho, quando diz que: 

U m m u n d o inclusivo e u m mundo no qua l todos tern acesso as 

opor tun idades de ser e estar na soc iedade de fo rma part ic ipat iva; onde a 

relagao ent re o acesso as opor tun idades e as caracter is t icas indiv iduais nao 
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sao ma rcadas por in teresses economicos , ou pela car idade publ ica [...] 

(2003, p.161). 

Nesse sentido, a inclusao nao deve ser apenas um projeto novo a ser 

encaixado nas escolas, mas deve atender, pr incipalmente, aos anseios dessa nova 

clientela, onde as escolas passem a reconhecer a dar o devido valor a esses alunos 

incluidos e a todos os demais de maneira uniforme, descomedida, de maneira a 

atender as especif icidades dos educandos que nao conseguem acompanhar seus 

colegas de turma, por problemas que vao desde as deficiencias ate outras 

dif iculdades de natureza relacional, motivacional, cultural dos alunos. 

Superar o sistema tradicional de ensinar e um proposito a ser inserido no 

contexto da inclusao dentro das salas de aulas, onde esse proposito possa alcancar 

o senso etico, crit ico e reflexivo dos alunos, referendado pelo que deve ser 

ensinado e como esse ensino deve ser prat igmatizado. E preciso superar ainda, a 

visao conservadora de que as escolas de qual idade sao as que enchem as cabecas 

dos alunos com datas, formulas, conceitos justapostos, f ragmentados. 

A inclusao de alunos com necessidades educacionais especiais na rede 

comum de ensino e hoje, um grande desafio, ja que essa dif iculdade se refere a um 

processo educacional que visa atender ao maximo a capacidade da crianca com 

necessidades educacionais especiais - NEE's na classe regular, na qual nem todas 

as escolas e, por consequente, nem tampouco, os professores, nao estao 

preparados para atender adequadamente as necessidades desses educandos. E 

ainda, muitos profissionais da escola se opoem a insercao desses alunos e receiam 

nao serem capazes de facilitar o seu desenvolvimento integral como um todo. 

A lgumas famil ias de criangas que tern NEE's temem que esse contato seja 

prejudicial aos seus fi lhos, ou nao dignif ique a escola. Pais de criangas com 

deficiencia tern medo de que seus fi lhos tenham dif iculdade no relacionamento 

interpessoal na escola. O fato e que o proprio portador de deficiencia nao foi 

ensinado e encorajado a enfrentar o mundo e a sociedade com confianga em si 

proprio. 

O aluno deve desenvolver sua habil idade de emancipagao com relagao ao ato 

de aprender e nao de submissao com relagao ao professor. E, quanto mais 

heterogeneo for o grupo (a turma), maiores sao as possibi l idades de novos 

aprendizados. A educagao autentica nao e do professor "para" o aluno; nao e do 
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professor "sobre" o aluno; e do professor "com" o aluno, do aluno "com" o professor, 

do aluno "com" o aluno, e de todos "com" todos. 

Neste caso, o perfil da escola inclusiva configura-se por t ransformacoes de 

ordem fisica e social, pedagogico-metodologica, qualif icagao profissional e 

invest imentos tecnico-cienti f icos que venham a subsidiar os instrumentos adequados 

para que o professor e o aluno possam estar servidos para uma boa pratica 

educativa inclusiva. 

Ao adotar a pratica inclusiva como um objetivo de curto prazo, as polit icas 

publicas desconsideram que os ambientes f is icos nao estao preparados para 

receber esses individuos e que a adequacao desses espagos vai exigir um grande 

investimento em infra-estrutura e equipamentos, cujas verbas geralmente inexistem. 

As polit icas de educagao nao avangam como dever iam, ou seja, 

acompanhando as inovagoes e nao quest ionam a produgao da identidade e da 

diferenga nas escolas. E uma das maiores barreiras para se mudar a educagao e a 

ausencia de desafios, ou melhor, a neutral izagao de todos os desequil ibr ios que eles 

podem provocar na nossa velha forma de ensinar. E ainda, essa neutralizagao vem 

do proprio sistema educacional , que se propoe a se modificar, que esta investindo 

na inovagao, nas reformas de ensino para melhorar a sua qual idade. 

Mantoan (1997, p. 61) ainda af irma que "a etica em sua dimensao critica e 

t ransformadora, e que referenda nossa luta pela inclusao escolar. Contrariar a 

perspectiva de uma escola que se pauta pela igualdade de oportunidades e fazer a 

diferenga, reconhece-la e valoriza-la". 

A autora enfatiza portanto, que e preciso antes de tudo reconhecer as 

diferengas culturais, a pluralidade das manifestagoes intelectuais, sociais e afetivas. 

Precisamos construir uma nova etica escolar que advem de uma consciencia ao 

mesmo tempo individual, social e, porque nao, planetaria. 

Diante desses fatores, necessario se faz que sejam praticadas mudangas na 

escola, que haja a reorganizagao das escolas e, para que isso seja possivel , e 

importante que se propicie um encadeamento de agoes que estao centradas no 

projeto pol i t ico-pedagogico. Esse projeto, que ja se chamou de piano de curso e de 

outros nomes parecidos, e uma ferramenta de vital importancia para que as 

diretrizes gerais da escola sejam tragadas com realismo e responsabil idade. Nao faz 

parte da cultura escolar a proposigao de um documento de tal natureza e extensao, 

elaborado com autonomia e participagao de todos os segmentos que a corn poem. 
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Ele parte do diagnostico da demanda, penetra fundo nos pontos positivos e fracos 

dos trabalhos desenvolvidos, define prioridades de atuacao, objetivos, propoe 

iniciativas, acoes, com metas responsaveis para coordena-las. 

Sob essa otica, 

A inc lusao impl ica m u d a n c a s do atual pa rad igma educac iona l - que a lgum 

t e m p o most ra s inais de esgo tamento , e nesse vaz io de ideias que 

a c o m p a n h a a cr ise parad igmat ica , e que surge o m o m e n t a opor tuno das 

t rans fo rmacoes - para que se enca ixe no m a p a da educacao esco lar que 

es tamos ret racando. ( M A N T O A N , 2005,p 79) . 

Os dados do projeto-polit ico pedagogico esclarecem ao diretor, aos 

professores, coordenadores, funcionarios e pais sobre a clientela, os recursos, 

humanos e materiais de que a escola dispoe. 

Os curriculos, a formacao das turmas, as praticas de ensino, a aval iacao sao 

aspectos da organizacao pedagogica das escolas e serao revistos e modif icados 

com base no que for definido pelo projeto polit ico pedagogico de cada escola. Sem 

os conhecimentos levantados por esse projeto e impossivel elaborar curr iculos que 

refl itam o meio social e cultural do alunado. 

A inclusao nao preve a uti l izacao de metodos e tecnicas de ensino especif icas 

para esta ou aquela deficiencia e/ou dif iculdade de aprender. Os alunos aprendem 

nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa qual idade, o professor levara em 

conta essa condicao e explorara convenientemente as possibi l idades de cada um. 

Nao se trata de uma aceitacao passiva do desempenho escolar, mas de agirmos 

com realismo e coerencia e admit i rmos que as escolas existam para formar as novas 

geracoes, e nao apenas alguns de seus futuros membros, os mais capacitados e 

privi legiados. 

E por demais importante que as praticas pedagogicas possam atingir a todos 

os alunos de maneira indistinta, no que o professor seja preparado, qualif icado para 

desenvolver o papel de mediador da inclusao, porem para isso, e indispensavel que 

tambem se pense na melhor formacao dos professores, uma vez que estes precisam 

melhorar suas praticas pedagogicas de maneira a atender o processo de 

acessibi l idade a todos. 

O professor precisa ter tempo para refletir e adequar as suas praticas 

pedagogicas aos novos desaf ios sem comprometer a qual idade de seu trabalho. O 

processo de inclusao de pessoas com necessidades especiais causa extremas 
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mudangas e, por vezes, desconforto na sala de aula. Nao apenas os professores 

precisam estar capaci tados para enfrentar esse novo desafio, mas principalmente, 

alunos, pais e comunidade precisam compreender como a convivencia com alunos 

incluidos podera enriquecer a formacao humana de seus membros. 

Portanto, e oportuno dizer que: 

O processo inclusivo pode signif icar u m a verdadei ra revo lucao educac iona l 

e envo lve o descor t inar de u m a esco la ef ic iente, d i ferente, aber ta, 

comuni tar ia , sol idar ia e democra t i ca onde a mult ip l ic idade leva-nos a 

u l t rapassar o l imite da in tegragao e a lcancar a inc lusao. ( S T O B A U S ; 

M O S Q U E R A , 2006, p.24). 

O desafio e construir e por em pratica no ambiente escolar uma pedagogia 

que consiga ser comum ou valida para todos os alunos da classe escolar, porem 

capaz de atender os alunos cujas si tuacoes pessoais e caracterist icas de 

aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. Tudo isto sem demarcagoes, 

preconceitos ou atitudes al imentadoras dos indesejaveis est igmas. Ao contrario, 

pondo em andamento na comunidade escola, uma conscientizagao crescente 

acerca dos direitos de cada um. 

Com relagao aos recursos pedagogicos, e fundamental criar condigoes 

basicas essenciais para permitir um processo efetivo de inclusao no ensino, no qual 

qualquer crianga possa acessar todos os espagos de tal escola e participar de todas 

as atividades escolares com seguranga, conforto e maior independencia possivel, de 

acordo com suas habil idades e l imitagoes. Infel izmente, os recursos existentes nas 

nossas escolas ainda sao insuficientes. 

O sentido puro da inclusao e o respeito as diversidades apresentadas pelas 

pessoas, sejam quais forem essas diversidades, nao podendo esquecer em 

momento algum que, apesar das diferengas, as pessoas com necessidades 

especiais possuem saberes diferentes os quais tambem fazem parte da construgao 

de novos saberes e que precisam estar conjuntamente inseridos num mesmo 

espago democrat izante, seja na escola, seja em qualquer outro segmento social. 

Sob essa perspectiva, a educagao inclusiva pode ser entendida como "o 

processo de inclusao dos portadores de necessidades especiais ou de disturbios de 

aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus niveis, da pre-escola ao 

quarto grau" ( S T O B A U S ; M O S Q U E R A , 2006, p. 24). 



Portanto, a inclusao deve existir e m todos os niveis educacionais, atendendo 

indist intamente os anseios dessa populagao que necessita de uma atencao especial , 

mas nao discriminatoria. Essa populagao considerada portadores de necessidades 

especiais apesar de suas limitagoes, f is icas, visuais ou audit ivas, nao pode jamais 

ser tratada de maneira excludente, uma vez que possui saberes dos quais tambem 

sao responsaveis pelas construgoes de novos saberes e que abrangera a todos de 

forma uniforme. 

E natural que o professor se ache despreparado para trabalhar com criangas 

com necessidades especiais, pois nem sempre o educador reconhece ou aceita que 

cada crianga possui necessidades individuals, habil idades e interesses unicos de 

aprendizagem. Nesse sentido, e preciso que o professor passe por uma qualif icagao 

ou formagao que o prepare para os desaf ios que, possivelmente, enfrentara numa 

sala com tantas diferengas humanas, que sejam as diversidades culturais, 

intelectuais, religiosas, Desse modo ele podera desempenhar uma pratica 

pedagogica direcionada a cada necessidade especif ica do alunado. 

A inclusao e sem duvida um tema que esta e m voga, porem nao basta apenas 

ter portas abertas para todos, e preciso tambem estar preparado para receber esses 

individuos e inseri-los juntamente as criangas do ensino regular com direitos 

igualitarios, pois essas criangas com NEE's quase sempre possuem uma resistencia 

quanta a integragao social, por isso nao basta estarem apenas matr iculados na 

escola regular, e preciso criar condigoes para que eles venham a participar de modo 

inclusivo, nessa nova proposta educacional , com o apoio da instituigao, dos 

professores, funcionarios e sociedade e m geral. Diante de tantas medidas a serem 

tomadas para facilitar o acesso a inclusao, e preciso a el iminagao de barreiras 

arquitetonicas existentes nos predios escolares, oferecendo, assim, pleno direito de 

locomogao das pessoas com limitagoes, pois nao e preciso somente a 

conscientizagao e fundamental a a g i o . 

E evidente que a sociedade de modo geral tern batalhado e obtido algumas 

conquistas, mas em sala de aula ainda e muito restrita, a integragao das criangas 

com NEE's, Na maioria das vezes, esta sendo feita meramente para cumprimento 

da lei. O que ocorre e que geralmente o professor recebe a crianga a aceita na sala 

de aula, mas nao a tolera, no seu int imo a rejeita, ignora-a , nao possibil i tando 

metodos que atenda as especif ic idades da crianga com necessidades especiais. 
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Diante de tantos empeci lhos e l imitagoes, fel izmente alguns profissionais 

acreditam que uma inclusao total e possivel , buscando meios e dicas, para que de 

fato acontega uma inclusao escolar empenhando-se dessa forma nas aulas e nos 

recursos pedagogicos, para somar em sua pratica pedagogica. Outros, porem nao 

conseguem libertar-se de preconceitos e de habitos que atrapalham a inclusao 

totalitaria, nao permit indo que o crescimento e desenvolv imento intelectual 

profissional e humano da crianga, possam se desenvolver, impedindo a soeializagao 

e a quebra de paradigmas e conceitos ultrapassados, possibi l i tando, assim, para o 

fracasso social e humano nas criangas carentes de atengao e necessidades. Sao 

esses e outros fatores que dif icultam e nao permitem um repensar de agoes para 

novos propositus e metodologias educacionais. 



C A P I T U L OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hi 

3. P E S Q U I S A N D O E ANALISANDO O S M E D O S E A N G U S T I A S DA 

INCLUSAO E S C O L A R 

Neste capitulo, apresentamos relatos de alunos, demonstrando seus medos e 

angi ist ias nas experiencias vividas no ambito escolar inclusivo, compreendendo 

dessa forma, o relacionamento destes alunos perante o processo ensino e 

aprendizagem. 
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3.1. Anal ises sobre educacao inclusiva 

Para os alunos que part iciparam deste estudo o que mais Ihes causou medo 

no primeiro momento em que foram para a escola de ensino regular pela primeira 

vez, foi ver que os mesmos enfrentariam momentos angustiantes ao deparar-se com 

uma nova situacao presente na sua vida escolar inclusiva. Percebemos que o 

encontro inicial ocorreu com sensacoes de ansiedade, medo de nao serem bem 

aceitos; uma situacao estranha a principio, segundo o aluno "Y" que procura ficar 

sozinho, num cantinho separado, mas que com o passar do tempo essa sensagao 

foi dando lugar uma melhor comunicagao, onde o respeito e o carinho desse 

sent imento promove um bom relacionamento entre os colegas de maneira 

significativa, promissora, acolhedora e como descreveu um dos alunos, um momento 

legal, pois vao conseguindo fazer grandes amigos. "Y" diz que: 

Ver a quan t idade de a lunos que a escola t inha; m e d o de nao consegu i r se 

adaptar aos me todos da escola; nao receber uma boa a tencao por parte 

dos dema is a lunos; nao consegu i r aprender ; nao consegu i r manter conta to 

c o m os out ros a lunos; que os a lunos nao os t ra tem b e m ; passar por 

br incadei ras desagradave is , m a s depo is f icar tudo legal. (25/09/2009 

entrevista c o m a luno "Y" do D. Moises) . 

E compreensivel o medo no primeiro momento, isso nao so acontece com 

alunos portadores de necessidades especiais. No entanto, os medos destes alunos 

sao mais acentuados por nao terem o conhecimento de como serao recebidos, como 

a escola esta preparada para recebe-los. Isso causa-lhes um medo redobrado. 

Segundo Carvalho (2003), e um evento natural que uma crianga com 

necessidades especiais sinta-se angust iado quando passa a frequentar uma escola 

de ensino regular por nao ter um conhecimento ou por nao ter uma nogao exata do 

que podera encontrar. Mas estes alunos, e m virtude de suas necessidades, 

produzem em si mesmo uma astucia, l iberando assim fortes emogoes no sentido de 

protegao e adaptagao ao novo ambiente. 

Segundo Mantoan (2005) os alunos com necessidades educacionais 

especiais precisam acreditar pr imeiramente na sua propria capacidade de 

adaptagao e insergao , por isso, e muito importante que haja uma preparagao 

destes alunos para sua inclusao no ensino regular, bem como a escola que ira 

receber estes alunos tambem deve promover uma preparagao a f im de quebrar 
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preconceitos, ou por nao saber lidar com a nova situacao. A esse respeito, 

Carvaiho (2003, p. 161} enfatiza que 

U m m u n d o inclusivo e um m u n d o no qua l todos tern acesso as 

opor tun idades de ser e estar na soc iedade de fo rma part ic ipat iva; onde a 

re lacao ent re o acesso as opor tun idades e as caracter is t icas indiv iduals nao 

sao marcadas por in teresses economicos , ou pela car idade publ ica [...]. 

A inclusao nao deve ser apenas um projeto novo a ser encaixado nas 

escolas, mas deve atender, principalmente, aos anseios dessa nova clientela, onde 

as escolas passem a reconhecer e dar o devido valor a esses alunos incluidos e a 

aos demais de maneira uniforme, descomedida, de maneira a poder atender as 

especif ic idades dos educandos que nao conseguem acompanhar seus colegas de 

turma, por problemas que vao desde as deficiencias ate outras dif iculdades de 

natureza relacional, motivacional, cultural dos alunos. 

Percebeu-se quanto as dif iculdades sentidas por estes alunos no que 

concerne a sua estada na escola de ensino regular, que sao inumeras as 

dif iculdades, podendo mencionar a falta de recursos materials, o dominio de 

l inguagem especial, turmas numerosas e a falta de estrutura f isica da escola. A falta 

de material didatico que possibil ity atender ao aluno com deficiencia na visao, bem 

como, um acompanhamento por parte do educador no seu processo de ensino-

aprendizagem sao a lgumas deficiencias que a escola enfrenta para receber um 

aluno com problema na visao. Ja no que diz respeito a atender um aluno com 

problemas na fala e na audicao (surdo e mudo), o desconhecimento da l inguagem 

de sinais e um dos fatores que contr ibuem para as dif iculdades da aprendizagem 

destes alunos. Essa falta de acompanhamento se dar por conta das turmas serem 

bem numerosas e isso dificulta para que o professor possa oferecer uma atencao 

mais voltada para esses alunos com necessidades educacionais especiais. A falta 

de estrutura f isica tambem e visivelmente um dos grandes fatores para que os 

alunos com NEEs sintam dif iculdades de adaptagao dentro da escola. Neste 

sentido, Sassaki (2003, p, 41) observa que: 

O s beneffc ios inclusivos sao mul t ip los para todos os envo lv idos c o m as 

esco las - todos os a lunos, pro fessores e a soc iedade e m geral . A faci l i tacao 

programat ica e sus ten tadora da inc lusao na o rgan izacao e nos p rocessos 

das esco las e das sa las de au la e vista c o m o u m fator decis ivo no sucesso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M a s que para se chegar a esse sucesso todo o apoio para a lunos e 

professores deve ser in tegrado - e assoc iado - a u m a reest ruturacao das 

esco las e das c lasses. O s apo ios d e v e m ser centra is , e nao per i fer icos, a 

educagao regular, o que signi f ica que nao basta apenas falar a educagao 

inclusiva, faz-se necessar io p romove- la c o m cond igoes reais e autent icas. 

Os alunos que f izeram parte do estudo concebem a inclusao como uma 

real idade possivel de ser, e mesmo repleta de obstaculos a serem vencidos, sabem 

da importancia e eles proprios acreditarem na inclusao. Al imentam a crenca de que 

a inclusao exige uma maior disposicao, demonstrando sent imentos de seguranca e 

capacidade, frente as demandas do aluno, que e m razao da sua deficiencia, surge 

por demais "destoantes" daquele educando tido como "regular". 

Pouco a pouco, a sensacao de impotencia, que antes representava sinonimo 

de paralisia, cede lugar a um trabalho de construgao de estrategias que venham 

contribuir para a aprendizagem do educando. Nesse processo, o proprio aluno deve 

estar aberto a experiencia, se poe aprendiz de suas proprias necessidades, 

possibi l i tando-se para sua (auto) construcao dos conhecimentos, visto agora para 

alem da sua deficiencia. 

A maneira como o aluno com necessidades educacionais especiais se 

relaciona com o professor, com os demais alunos e com o fenomeno da deficiencia 

na escola regular, decorre do modo como a percebe, mediante sua realidade 

psiquicoafetiva. O convivio com o aluno com necessidades educacionais especiais 

desfaz a imagem de completude, de saber tudo, oriunda, na maioria das vezes, da 

formacao inicial recebida que repercute no saber-fazer do professor em sala de aula. 

Despertar-se, pois, que na presenca do aluno com deficiencia, o professor e 

demais alunos e o proprio aluno portador da necessidade sao convidados, 

constantemente, a criacao e (re)invencao de suas acoes e de si mesmo, num 

movimento de busca por estrategias que venham conferir a aprendizagem do 

educando. 

Muito embora essas criangas tenham na inclusao, uma escolha, a medida que 

tern a oportunidade de conviver com outros alunos com deficiencia e "sem 

deficiencias" e identificavel os resultados positivos pelo menos no que diz respeito 

ao processo de adaptagao o que gera sent imentos de satisfagao e realizagao. O 

aluno se sente recompensado, sobretudo, a partir do momento em que enxerga que 

os resultados da inclusao ja e que uma pratica reconhecida. 
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Este contato com os alunos portadores de necessidades especiais da 

E.E.E.I.F. Dom Moises Coelho, bem como, com os sete alunos que tambem 

apresentam necessidades educacionais especiais na Escola Antonio Tabosa 

Rodrigues (CAIC) foi importante, uma vez que, mesmo nao sendo suficiente para 

obter um panorama de como estes alunos compreendem a inclusao, pelo menos nos 

possibil i tou conhecer alguns dos seus medos e de suas dif iculdades enfrentadas no 

cotidiano escolar frente a esta nova perspectiva educacional que e a inclusao. 



C A P I T U L O IV 

4. S I T U A Q O E S VIVIDAS EM S A L A DE A U L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, t rataremos dos procedimentos metodologicos, desenvolvidos 

durante o Estagio Supervisionado em Docencia, onde enfocaremos a aprendizagem 

como meta principal e a pratica de inclusao de estudantes com (NEE's) em salas 

regulares que buscam superar desafios encontrados nos mais variados aspectos 

que envolvem a tematica em estudo. Ass im como o tema pesquisado, sera anal isado 

diante de uma real si tuacao, envolvendo recursos metodologicos apl icados para 

alunos considerados "normais" v e r s u s alunos com NEE's , levando em consideracao 

a interacao entre os mesmos elementos comportamentais geradores de atitudes 

inclusivas e ainda a possibi l idade de aprendizagem para os distintos tipos de alunos. 

E, f inalmente, anal isaremos a pratica inclusiva, como processo participativo de 

cidadania, levando em consideracao os recursos, os desafios, a preparagao do 

corpo docente e todo um processo participativo para fazer valer a inclusao na escola 

modema. 
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4.1 A aprendizagem como meta principal 

Aqui sera enfocada a aprendizagem como meta principal; como superagao de 

desafios na educagao de alunos com (NEE's) e alunos considerados "normais", 

buscando contemplar aspectos que envolvam procedimentos metodologicos 

dirigidos a uma inclusao efetiva, levando em consideracao as diferengas individuals 

e assim respeitando cada limitagao de aprendizagem. 

O estagio foi realizado com alunos do 1° ano (ensino fundamental) dentro de 

uma faixa etaria, entre 7 e 8 anos, somando-se a uma aluna com 10 anos de idade 

com (NEE's ), que tern pouca participagao nas aulas, nao somente pelo fato de suas 

necessidades educacionais especiais, mas pela falta de disciplina, assiduidade, 

uma vez que esta tern s indrome de down e, em algumas vezes, encontra-se 

impossibi l i tada de frequentar a escola por motivo de doenga. Talvez por frequentar a 

escola raramente, quando retorna a escola, mostra-se com um comportamento 

agressivo, chegando na maioria das vezes a atrapalhar as aulas e ainda a 

influenciar no comportamento das outras criangas e assim desviando a atengao dos 

mesmos, mas para assegurar a aprendizagem e a disciplina a estagiaria manteve 

sua postura de professora e m sala de aula, contornando aquelas situagoes, 

buscando sanar da melhor forma possivel aquelas circunstancias, como afirma 

Barreiro(2006). 

A l e m do impor tante papei de aval iar as cr iancas no seu desenvo lv imento 

cogni t ivo, afet ivo o professor deve ter a inda fo rmacao polf t ica para entender , 

cr i t icar e procurar so lucoes para d i ferentes p rob lemas v ivenc iados no 

s i s tema educac iona l . (p.88) 

Quando ja sanado aquele episodio conturbado na sala, que era geralmente a 

retirada da referida aluna para a sala Mult i funcional, onde atende alunos com 

(NEE's) , atendimento este prestado por uma professora especial izada no assunto, a 

turma voltava ao normal e, a partir da i , as aulas seguiam seu desenvolvimento 

conforme foi planejado. Nessa perspectiva, a meta a ser alcangada comegava a se 

cumprir, objet ivando-se a aprendizagem de modo significativo para aquelas criangas, 

cujas aulas eram desenvolvidas de modo ludico, causando assim o envolvimento da 

turma, conforme Diario de bordo: 
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Outro m o m e n t o bas tante provei toso e divert ido foi a hora da "rodinha de 

ieitura", q u a n d o t odos nos nos reun imos para le rmos os " l ivr inhos do 

folclore", a c o m p a n h a d o do C D ; c o m par lendas, cant igas de roda, 

ad iv inhacoes, t rava- l inguas e histor ias de mi tos e lendas do fo lc lore 

brasi leiro. Esse m o m e n t o foi de mui ta i n t e g r a c i o e prazer para os a lunos, 

c o m o eu pude perceber . (25/08/2010) . 

Conforme relato acima do Diario de bordo, os outros alunos sem deficiencia 

intelectual encontram-se bastante desenvolvido intelectualmente, pois nos seus 

processos cognit ivos alguns ja se encontram iendo e outros com Ieitura pre-silabica 

e uma pequena minoria que ainda nao le, ja conhece todas as letras do alfabeto e 

ainda domina e relaciona alguns numeros a sua quant idade. Aprovei tando esse 

desenvolv imento cognitivo da classe, t ivemos a convicgao de que nossa meta estava 

cumprindo-se, uma vez que os alunos correspondiam as atividades lancadas como 

diagnost ico para medir o nivel de conhecimento da turma e tambem que t ipo de 

metodologia de ensino estavamos apl icando. E o resultado nos proporciona a 

certeza de que o estagio que estavamos desenvolvendo, efet ivamente serviu para 

promover ainda mais o potencial da aprendizagem daquelas criancas. 

Mesmo com os desafios e a falta de experiencia para lidar com criangas com 

necessidades educacionais, e m nenhum momento perdeu-se o foco do estagio, pois 

e m nossas analises entendemos que houve um desenvolvimento pleno de 

aprendizagem, apenas com excegao da aluna com Sindrome de DONW, que como 

ja foi ci tado, ela quase nao frequenta a escola e por esse motivo nosso contato com 

ela foi bastante l imitado, mas, por outro lado, sabemos que trabalhar com criangas 

ditas normais ou que trabalhar com criangas com NEE's sao experiencias 

permeadas de desafios, l imitagoes, mas, se trabalhado de modo bem planejado e 

orientado, existem grandes possibi l idades de superagao e satisfagao, atingindo a 

aprendizagem como meta principal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Cons ideracoes de s i tuacoes reais da pratica inclusiva 

A partir do momento em que a educagao inclusiva passa a ser reconhecida e 

exigida nas escolas convencionais, esta ganha um reconhecimento, e e valorizada 

como diversidade e como fator primordial no processo educacional, provocando 

assim mudangas na escola, na formagao dos docentes e ainda propondo uma 
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modif icacao radical na educagao com a intengao de beneficiar e adequar, atendendo 

desse modo, as necessidades de alunos especiais e os "ditos normais". 

Diante de tantos debates referentes a inclusao, nao podemos negar um fato 

tambem polemico que e o modo como acontece essa atitude inclusiva, ja que se 

trata-se de inovacoes educacionais; abalam assim a identidade profissional, o 

sistema de ensino, t ransparecendo as dif iculdades e resistencia dessa pratica por 

parte dos professores, dos colegas e ate mesmo dos gestores, muitas das vezes 

alegando despreparacao profissional especial izada no assunto. Conforme afirma 

Mantoan, quando diz: 

O a rgumen to mais f requente dos professores, quando res is tem a inclusao, e 

nao es ta rem ou nao t e rem sido p reparados para esse t rabalho. Tentare i 

discut i r b revemen te essa preparagao na fo rmacao inicial e e m serv ico, 

sempre c o m base e m minha exper ienc ia de fo rmadora nessas duas 

opcoes . (2006 , p. 53) 

Com base nos pensamentos defendidos pela maioria dos estudiosos nesse 

assunto, de uma educagao totalmente inclusiva, podemos mirar por outro angulo e 

cair na real, concordando que e necessario e constitucional a pratica da inclusao, 

porem nao podemos negar, que apesar de tantos "mitos" evidenciados , a real 

situagao e outra. Encontramos escolas com criangas com (NEE's) que estao la, 

part icipando de uma escola com educagao inclusiva tutelada, uma escola que nao 

esta adequadamente preparada para tal pratica e assim dif icultando o trabalho na 

sala de aula, junto aos outros alunos especiais, alunos estes que quase sempre , 

a lem de ter a lguma "sindrome", a indisciplina que e gerada, pelo que se observa, 

pela falta de limites e determinagao por parte dos pais que os tratam como 

coitadinhos e com um exagero de piedade e que a cada dia essa postura vai se 

tornando muitas vezes mais graves do que a propria necessidade especial educativa 

que aquela crianga apresenta. Diante desse quadro comportamental , a inclusao nao 

se torna eficaz como deveria ser, e, alem disso, outros fatores influem numa 

educagao igualitaria para todos. 

Para aqui mostrarmos situagoes reais da pratica de inclusao que agora e uma 

bandeira a ser defendida, porem sem muitos quest ionamentos quanto verdadeiro 

processo inclusivo, apresentammos o comportamento da aluna com (NEE's) , com 

Sindrome de Donw, desta escola, que serviu como objeto de estudo, de acordo com 

o Diario de Bordo 
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C o m o na refer ida sala ha u m a a luna c o m def ic iencia intelectual , ha a 

necess idade da a tuacao de duas pro fessoras, m e s m o porque a a luna c o m 

( N E E ' s ) a inda nao consegu iu soc ia l izacao jun to aos dema is co legas de 

c lasse e aos outros in tegrantes da equ ipe escolar, c o m o as pro fessoras que 

so f rem agressoes f is icas, c o m o puxavoes de cabe los , bel iscoes prat icados 

peia a luna. (23/08/2010) . 

Como a educacao inclusiva esta sendo uma transformacao nacional nas 

escolas, desde a Educagao Infantil ate a Universidade, nao podemos negar que isso 

e um ato imprescindivel e real, mas, por outro lado sabemos que isso e compl icado 

e desafiador, pois trata-se de uma inovagao nas areas educativa, e como novidade, 

muito ainda se tern a transformar e adaptar, e sendo assim, gera inseguranga e 

medo de errar, ja que se trata de uma proposta grandiosa, com necessidade de 

reajuste em todos os sentidos para se fazer o melhor possivel e vir a dar certo com 

funcional idade. Porem sabemos que apesar das grandes expectativas, a educagao 

especial , em aigumas escolas ainda nao esta acontecendo, talvez por falta de 

preparagao, por resistencia a adesao inclusiva e por todas as barreiras encontradas. 

Por tudo isso, a educagao inclusiva ainda nao aconteceu efet ivamente, quern sabe 

ainda por falta de uma metodologia adequada, e, para isso, teremos que reaprender 

ou aprender, como aprendemos nas universidades e ate mesmo na pratica, uma 

pedagogia voltada para criangas consideradas normais e esta torna-se inviavel para 

criangas especiais 

Baseado em situagoes reais referentes a pratica inclusiva, durante o estagio, 

podemos concluir de que ainda esta longe uma educagao idealizada para alunos 

com necessidades educacionais especiais, mesmo os governos preocupando-se em 

criar leis que assegurem a inclusao e obr igando as escolas a aceitarem esses 

alunos; a escola ainda nao possui o devido prepare e os professores ainda nao 

estao devidamente capacitados para tal responsabi l idade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'; • ' ,<• >~r''<} zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. R e c u r s o s Metodologicos Apl icados > } XP; : 

Como sabemos, a aprendizagem acontece de acordo com o processo de 

ensino e, para que isso ocorra em grande plenitude, vai depender dos metodos 

apl icados pelo professor. Quando este desenvolve meios para promover a 

aprendizagem de seus alunos de diferentes formas , ja que os alunos sao seres 

individuals e, sendo assim, nem todos aprendem da mesma maneira, cabe ao 
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professor desenvolver tecnicas pedagogicas para uma boa aprendizagem dos 

discentes. Referente a essas ideias Pimenta define que: 

A essenc ia da at iv idade (prat ica) do professor e do ens ino ap rend izagem. 

O u seja, e o conhec imen to tecn ico prat ico de c o m o garante que a 

ap rend i zagem se real ize e m consequenc ia da at iv idade de ensinar. 

Envo lve, portanto, o conhec imento , o objet ivo o es tabe lec imento de 

f ina l idades e in tervencao para que a real idade seja t rans fo rmada enquan to 

rea l idade socia l . Isto e, a ap rend i zagem precisa ser compreend ida enquan to 

de te rminada por u m a rea l idade histor ico socia l . (1995, p. 61) . 

O estagio ocorreu dentro de uma expectativa satisfatoria, uma vez que ja 

conheciamos a turma, durante momentos presentes na escola para fazermos as 

entrevistas e na aula teste, quando esta foi realizada justamente na semana do "Dia 

das maes", cuja aula foi introduzida com uma dinamicas, de chocolate, com o nome 

de cada aluno no chocolate demonstrando , assim, um bom relacionamento entre a 

estagiaria e alunos. Com esses primeiros encontros a estagiaria e os alunos ja 

estavam com um certo grau de conhecimento e seguranca que facil itou o 

relacionamento da turma com a mesma. 

Como o aluno e o protagonista da historia, pensamos em uma metodologia 

que satisfizesse o educando para que entao se disse o processo do ensino 

aprendizagem de modos ludicos, interativos e muito divertido, para que nao 

cansasse os alunos e despertasse interesse nos mesmos, para que ocorresse a 

aprendizagem. 

Procuramos ainda seguir a rotina de sala e dar cont inuidade aos conteudos 

estudados com as professoras titulares. Conforme o Diario de Bordo: 

A pr imeira aula, a l em de ter s ido iniciada c o m a rot ina de c lasse, c o m as 

o racoes diar ias, fo i t a m b e m dado inic io c o m uma d inamica de uma 

par lenda, ja conhec ida pe los a lunos , da qua l e les gos tavam mui to, pois foi 

mui to divert ida essa br incadei ra c o m envo lv imento de todos . (24/08/2010) . 

Todas as aulas foram desenvolvidas a partir de um tema gerador, seguindo-

se aos conteudos estudados, para que nao fosse quebrado o andamento do 

processo ensino aprendizagem da turma. Nesses dias em que se processou o 

estagio, foram estudados dois temas: o Folclore brasileiro e os Meios de 

comunicacao que foram expostos de modo sistematizado, de modo interdisciplinar, 
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obedecendo, assim aos elementos contidos no piano de aula com praticas 

interessantes e divertidas atraves de material concreto. 

Os recursos metodologicos uti l izados nas aulas foram os mais var iados 

possiveis disponibi l izados na escola e disponiveis pela estagiaria, por exemplo, 

contamos com 4 livrinhos do Folclore brasileiro; com lendas, parlendas adivinhas e 

cantigas de rodas, os alunos acompanhados de um CD e i lustracoes que serviram 

para tornar as aulas mais dinamicas e divert idas,proporcionando dessa forma, uma 

aprendizagem significativa e participativa, desenvolvendo as proprias possibi l idades 

cognit ivas, atitudinais e morais dos alunos. As memorias do Diario de Bordo que: 

A s at iv idades fo ram xerocop iadas c o m tarefas a se rem real izadas a partir do 

t ema gerador (Folc lore) , que faci l i tou a ap rend i zagem e o in teresse dos 

d iscentes, pr inc ipa lmente porque foi t raba lhado o t ema de m o d o ludico, 

ut i l izando-se mus icas , mi tos, lendas e out ros e lementos que fazem parte da 

cul tura brasi leira. (24 /08/2010) . 

No terceiro dia, iniciamos a aula, cantando a cantiga popular " pirulito que 

bate, bate", com distribuicao de pirulitos. Um fato que chamou a atencao foi a 

obediencia dos alunos que so chuparam o pirulito no momento certo, na hora do 

recreio, como Ihes foi or ientado e assim eles f izeram, como o combinado. Registrado 

no diario de Bordo 

Neste dia, t raba lhamos a inda outra cant iga popular "Peixe Vivo", 

acompanhado de mus ica e m maos , cuja foi real izada u m a Ieitura colet iva e 

e m seguida, Ieitura i lustrada", q u a n d o a pro fessora estagiar ia, " chamava" as 

palavras do texto e os a lunos t i nham que encontra- la , lendo e co lor indo a 

palavra encont rada. Foi u m m o m e n t o mui to posit ivo e divert ido de fazer 

Ieitura. (D IARIO D E B O R D O , 26 /08 /2010) 

Outro momento prazeroso foi a oficina com dobraduras do "peixinho", quando 

os alunos se divertiram e aprenderam mais um pouco sobre os peixes, de forma 

ludica . Um ponto bastante positivo a se considerar era o momento da revisao do 

que foi estudado no dia, pois os alunos sabiam responder as perguntas referentes 

ao aprendizado, mostrando isso com respostas corretas e entusiasmo sobre o 

assunto estudado. De acordo com o PCN (Parametros curriculares nacionais) 

terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental p.93). 

O aluno prec isa t o m a r para si a necess idade e a von tade de aprender . No 

entanto, essa d ispos icao para a ap rend i zagem nao d e p e n d e dele, m a s 

d e m a n d a que a prat ica d idat ica garanta cond igoes para que essa at i tude 

favoravel se mani fes te e preva leca. Pr imei ramente , a expectat iva que o 
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professor t e m do t ipo de aprend izagens de seus a lunos f ica def in ido no 

cont ra to d idat ico e a de te rminagao, explfc i ta ou impl ic i ta, do que compe te a 

cada um, professor e a luno, no processo de ens ino ap rend i zagem, ou se ja, 

a responsabi l idade de gerenc iar c o m o cada u m age d iante do outro e do 

saber. 

Para concluir, ve-se o papel do professor no processo de ensino 

aprendizagem como responsavel pela aprendizagem do aluno, fazendo com que o 

aluno sinta-se como sujeito do seu conhecimento, seguindo em frente, tornando-se 

capaz de progredir nos aspectos cognit ivos, afetivos e emocionais, demonstrando 

assim uma aprendizagem significativa; caso os recursos metodologicos forem bem 

apl icados. Sobre essa afirmativa, Marci lene Popper Gomes nos esclarece 

O soc io- in terac ion ismo ou Teor ia Histor ico-Cul tural , p ropoe a compreensao 

do desenvo lv imento das funcoes ps ico log icas super iores da cr ianga 

(pensamento , l i nguagem, consc ienc ia , vontade) , tendo c o m o fundamen to 

que tal p rocesso, s o m e n t e ocor re a partir das in teracoes socia is que sao 

sempre med iada , a t raves de u m e lemento intermediar io. [...] O professor 

c o m o med iador do p rocesso de ens ino ap rend i zagem da cr ianca, deve 

atuar no sent ido de favorecer o desenvo lv imento das funcoes que es tao e m 

prestes a se desenvolver , aux i l iando ass im no processo de conhec imento 

da cr ianga. O s jogos e os br inquedos infant is o c u p a m , u m lugar centra l na 

teoria histor ico-cul tual , pois q u a n d o ut i l izado na prat ica pedagog ica es tes 

permi tem a cr ianga avangar, evolu i r de fo rma integral , porque e capaz de 

permit i r v ivencias, a tuagao, es t imulo o lado cogni t ivo e o efet ivo. P o d e m o s 

conclu i r que no j o g o a cr ianga v ive u m m o d o de pensar , de sent i r e agir. 

Neste sent ido n e n h u m conhec imen to e const ru ido pelo sujei to soz inho, m a s 

s im e m parcer ia c o m os outros, que sao med iadores (2003,P. 1). 

Como podemos observar em momentos anteriores neste capitulo, f izemos 

uso do portfolio, onde registramos todos os procedimentos durante o estagio 

supervisionado, e assim este documento, portanto serviu de orientacoes e reflexoes 

de nossa pratica durante o estagio, com registro dos pianos de aula, dos momentos 

especiais e rotineiros que ocorreram, os momentos dos avancos e das dif iculdades, 

das emocoes, enf im, isso nos serviu como um documento memorial que servira para 

analises e crit icas que nos levarao a mudar ou aprimorar nossas praticas 

educacionais e metodologicas. Decca (1998, p. 24) nos fala melhor sobre memoria: 

as vezes, t e m o s a impressao de que a histor ia procura se comunicar , nesse 

seu retorno a narrat iva, c o m o es te seu e lo perd ido, que e a t radigao dos 

relatos ora is que t i veram e a inda t e m grande s igni f icado para a manutengao 

das memor ias colet ivas. Narrar e u m a mane i ra que nossa cul tura encont rou 

de lidar c o m o t empo e c o m o anunc iado retorno da narrat iva, ta lvez se ja um 

sinal de u m a reor ientagao das relagSes ent re passado , presente e f u t u r e 
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Para confirmar o pensamento do autor citado, vejamos um relato sobre o 

ult imo dia do estagio: (03/09/2010). 

Hoje e sexta- fe i ra, u m dia de mui tas expectat ivas; tanto para os a lunos, 

c o m o para m i m . Para as cr iangas, porque e las j a es tavam vendo todas a 

o rnamentagao da festa, que foi o rgan izada c o m a juda das pro fessoras e da 

funcionar ia da Portar ia do andar de c ima a Karla, e para m i m a expectat iva 

era g rande porque eu aguardava a pro fessora c o m g rande nervos ismo. 

A au la cont inuou ja e m c l ima de festa, c o m mui to en tus iasmo e inquietagao, 

pois nesse dia os a lunos nao consegu i ram confer a ans iedade pelo 

momen to da festa e da distr ibuigao das saco l inhas c o m os br indes, m a s 

m e s m o ass im, no pr imeiro m o m e n t o a aula acon teceu e so no segundo 

momen to que foi real izada a fest inha preparada para os a lunos. (D lARIO 

D E B O R D O , 03 /09 /2010) 

Com esta citagao, podemos conferir atraves destes relatos orais, 

rememorando o estagio realizado que servira para aval iacao deste trabalho, quando 

f izemos uso do portifolio, cujo esta registrado momento e reflexoes ocorridas durante 

o estagio supervisionado. 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N S I D E R A Q O E S F1NASS 

Diante de analises empreendidas durante este trabalho, conclu imos que a 

inclusao dos alunos com necessidade educacionais especiais na rede comum de 

ensino e, atualmente, um grande desafio, por se tratar de um processo educacional 

que tem como proposta atender as criancas com (NEE'S) na escola regular, mas 

que infel izmente nem todas as escolas nem todos os professores, estao dispostos a 

um servigo especial izado as necessidades destes educando. E ainda ha uma 

resistencia de outros componentes da escola que se opoem a pratica inclusiva 

desses alunos com receio de confirmar suas incapacidades de desenvolver um 

trabalho inadequado ao educando e assim negando-lhes seu desenvolvimento 

integral e inclusivo. 

Considerando o atual sistema de ensino de inclusao, torna-se urgente uma 

postura criativa, possibil i tando assim um trabalho diferenciado junto ao estudante 

especial, buscando perspectiva de sucesso atraves de formacao e informacao sobre 

a inclusao educacional , que por esse processo ve-se a exigencia do educador partir 

em busca de metodologias, inovadoras, quali f icadas, que atendam as necessidades 

daqueles alunos que sao alvos de uma integragao social dentro e fora da escola 

para isso se faz necessario a construgao de uma pratica acolhedora e participativa. 

Com base nesta perspectiva de estudos, sabemos que a inclusao educacional 

tem uma atuagao legal, representando no paradigma de direitos assegurados pela 

constituigao brasileira, que viabiliza assim, mudangas nas questoes das polit icas 

assistenciais, que sao evidenciadas nos marcos legais da inclusao, fundamentados 

nas leis que regulamentam o processo de inclusao, garant indo assim a atuagao 

desses alunos com exercicio de cidadania. 

E para que este trabalho fosse considerado o objetivo de estudos e m questao 

- educagao inclusiva: delimitagao conceitual, limites e possibi l idades, foram 

apresentado fundamentos teoricos para melhor compreensao desta pesquisa com 

pensamentos de autores especiatistas no assunto para melhor esclarecimento deste 

estudo, que viabil izaram o entendimento e estudo dos limites e possibi l idades de 

inclusao de alunos especiais, junto a uma escola regular. No que diz respeito a 

exigencias de atribuir um atendimento de carater socio-educativo, inclusive, 
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compreender o estudante como um portador de direitos e deveres dentro de uma 

instituicao de ensino, assim tambem na sua vida fora da escola. 

Durante este trabalho, alguns quest ionamentos colocados aqui, nao como 

argumentos conclusivos ou verdadeiros, irrevogaveis e unicos, mas tao somente 

como analises que t iveram como fundamentos, questionarios, entrevistas e 

observacoes de praticas pedagogicas observadas estudadas por parte dos 

edu cad ores, assim como a metodologia util izada para o desenvolvimento de um 

trabalho realizado para com as criangas "normais" e as com necessidades especiais. 

Conduzida pelo imediat ismo da observagao e experiencia durante a atuagao na sala 

pela estagiaria e pelos alunos respect ivamente, entende-se essa analise o grau de 

dif iculdades ao trabalhar os conteudos em uma sala tao diferenciada com alunos 

especiais e alunos ditos "normais". 

As analises foram realizadas atraves de estudo de caso e t iveram como 

objetivo pesquisar e compreender a pratica inclusiva na sala de aula com alunos 

especiais e alunos considerados normais. Tornamos como fonte de pesquisa duas 

escolas desta cidade: E. E. E. F. Don Moises Coelho e a E. E. E. F. Antonio Tabosa 

Rodrigues, sendo entrevistados alunos e pais de alunos incapacitados de dar 

informagoes pert inentes aos estudos realizados para assim entendermos seus 

limites e possibi l idades de uma educagao inclusiva. 

Para compreensao deste estudo, ainda podemos observarmos desafios 

encontrados em escolas que atuam como promotoras da educagao inclusiva. Que 

nos f izeram ver e refletir a importancia da inclusao para o bem estar social de 

criangas com necessidades intelectuais. E preciso que elas sejam vistas como um 

ser pensante e capaz de escrever fungoes na sociedade, aptos a desenvolverem 

habil idades construidas durante sua participagao na escola, mesmo que esta nao 

seja uma participagao efetiva como podemos notar no processo de desenvolvimento 

deste trabalho junto aos alunos com NEE's. 

Como conclusao na qual idade de pesquisadores e professores, admit irmos a 

problematica existente nas escolas inclusivas, compreendermos a falta de 

capacitagao por parte das escolas e professores para entao trabalhar com esse 

aluno tao especial no processo de ensino aprendizagem, que possa capacita-los 

para atuagao na sociedade como cidadao participativo com seus direitos 

assegurados de acordo com a Constituigao Brasileira, desenvolvendo, assim um 

carater socio - educativo, digno de respeito e compreensao. E para que isso possa 
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ser real idade, devemos partir em busca da construcao de uma escola de fato 

inclusiva. 

Admi t imos ainda a existencia de uma outra problematica que se observa nas 

escolas regulares que atendem criangas com (NEE's); como podemos verificar 

ainda, a falta de preparagao por parte do corpo docente, dos gestores e dos demais 

integrantes da escola, assim tambem como da propria escola que se apresenta 

como um sistema de ensino inclusivo, mas que ainda deixa muito a desejar e que 

nao cumpre seu principal objetivo que e promover a educagao inclusiva para os 

alunos com (NEE's) . 
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