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Este trabalho de pesquisa intitulado: A Experiencia da Escola Centra de Educacao 

Especial Integrada Geny Ferreira com a Educacao Inclusiva: com enfase na atuacao 

docente, tern como objetivo geral: Identificar e analisar as percepcoes, desaf ios e 

vivencias de dois professores da rede fi lantropica da cidade de Sousa-PB sobre o 

processo de inclusao escolar. E como objetivos especif icos: identificar o processo de 

inclusao no contexto historico e os aspectos legais que asseguram a educacao 

inclusiva, conhecer a importancia da formacao inicial e continuada de professores na 

otica inclusiva, por f im conhecer as concepcoes docente acerca da inclusao de 

deficientes em suas salas de aula na cidade de Sousa-PB. No que se refere a 

Metodologia, e de natureza qualitativa e segue principios do estudo de caso. Para a 

coleta de dados utilizei a observacao e entrevista com duas professoras da sala de 

"adaptacao" e do segundo ano do Ensino Fundamental do Centra de Educacao 

Especial Integrada Geny Ferreira, na cidade de Sousa - PB. Em relacao aos 

resultados, a investigacao revelou que as professoras participam de cursos de 

capaci tacao, mas nao se sentem totalmente habil itadas para lidar com tantas 

diversidades. Pois a propria instituicao e as politicas publicas de inclusao nao 

oferecem apoio adequado a estas no tocante a estrutura f isica da escola e tambem 

no que tange a contratacao de profissionais interdisciplinares para ajudar no 

desenvolv imento cognitivo e motor dos envolvidos. Mesmo assim, a instituicao 

supera as expectat ivas de inclusao na regiao, possuindo credibil idade, aceitacao e a 

populacao local tern esperanca na ampliacao da educacao inclusiva em Sousa, 

apesar de nem todos os professores da referida escola abracarem essa causa. 

Palavras - chave: Pessoas com Defieiencia. Formacao docente. Processo 

educacional . 
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A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This research work entit led: The Experience of the School Center of Integrated 

Special Educat ion Geny Ferreira with to the Inclusive Education: with emphasis in 

the educat ional performance, it has as objective identifies the inclusion process in the 

historical context and the legal aspects that you/they assure the inclusive educat ion, 

to know the importance of the teachers' initial and continuous formation in the 

inclusive optics, finally to know the conceptions teacher concerning the inclusion of 

deficient in their c lassrooms in the city of Sousa-PB. In what it refers to the 

Methodology, it is of qualitative nature and it follows beginnings of the case study. 

For the collection of data I used the observation and interview with two teachers of 

the "adaptat ion" room and of the second year of the Fundamental Teaching of the 

Center of Integrated Special Education Geny Ferreira, in the city of Sousa - PB. In 

relation to the results, the investigation revealed that the teachers participate in 

training courses, but if they don't totally sit down qualif ied to work with so many 

diversit ies. Because the own institution and the public politics of inclusion don't offer 

appropriate support the these concerning physical structure of the school and also 

with respect to interdisciplinary professionals' recruiting to help in the development 

cognit ive motor of those involved. Even so, the institution overcomes the inclusion 

expectat ions in the area, possessing credibility, acceptance and the local populat ion 

has hope in the enlargement of the inclusive education in Sousa, in spite of nor all of 

the teachers of the referred school hug that cause. 

Words - key: Deficient People. Educational Formation. Process Education. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo 1 proposto intitulado A Experiencia da Escola Centra de Educacao 

Especial Integrada Geny Ferreira com a Educacao Inclusiva: com Enfase na atuacao 

Docente, despertou meu interesse devido a experiencia que tive neste educandario, 

no ano de 2005 (dois mil e cinco) a 2009 (dois mil e nove). Na oportunidade pude 

observar, vivenciar e atuar nesta escola como professora do Ensino Fundamental I e 

me inquietar com o fato de nao haver uma polftica educacional efetiva para a 

formacao inicial de professores para trabalharem na Educacao Inclusiva. 

A inclusao e o tema mais recente na area de necessidades especiais, no 

Brasil e em muitos paises. A inclusao aos poucos vem ganhando espaco e 

provocando a substituicao da integracao, condicao que acaba sendo a provocadora 

da exclusao e da segregacao de pessoas consideradas diferentes da maioria da 

populacao em qualquer sociedade. 

Para SASSAKI (1997, p. 3), a inclusao pode ser conceituada como: 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em 

seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais 

e, simultaneamente estas, se preparam para assumir seus papeis na 

sociedade. A inclusao constitui, entao, um processo bilateral, no qual 

as pessoas ainda excluidas, e a sociedade buscam, em parceria, 

equacionar problemas, decidir sobre solucoes e efetivar a 

equiparacao de oportunidades para todos. 

Entretanto, na realidade, a inclusao efetiva de criancas com necessidades 

educat ivas especiais nas escolas de ensino regular ainda e escasso. Isso ocorre 

devido ao preconceito existente ainda na sociedade e por nao existir escolas 

preparadas para fazer o atendimento devido as criancas com necessidades 

especiais. Outro fator importante e que existem escolas que recebem essa clientela 

pensando em favorecer a insercao das mesmas, mas estao na realidade camuf lando 

essa si tuacao por nao possuirem profissionais capacitados, estrutura f isica e nem 

recursos didaticos necessarios para que isso ocorra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os/as proprios/as professores/as dizem nao estar preparados e nao terem 

recebido nenhum conhecimento espeeif ico na area de inclusao em suas formaeoes 

iniciais. 

Portanto, a proposta desta pesquisa tern como questao central saber quais 

sao as concepcoes e as praticas de professoras em relacao ao processo de 

inclusao. Dessa forma, a contribuicao desse estudo sera voltada para a reflexao e 

para provocar no ambito educativo o debate e o dialogo sobre demandas 

insuficientes da area de inclusao no universo educacional. 

A relacao entre trabalho pedagogico inclusivo e sua formacao inicial trata-se 

de um assunto que vem sendo discutido por varios teorieos, tais como Mantoan 

(2006- 2007); Santos (2007); Mazzota (2005); Reis (2006); entre outros, os quais 

apontam que esta na essencia humana o desejo de respeitar a l imitacao do proximo 

e que e possivel fazer a diferenca com relacao a uma educacao nao excludente, 

mas na perspectiva de igualdade e da desmisti f icacao de que essa pratica nao tern 

possibi l idade de ser concretizada. 

A inclusao de criancas deficientes na rede regular de ensino e considerada 

ainda uma questao problematica apesar de haver diversas leis relacionadas sobre 

esse assunto, entre elas o Art igo 208 da Constituicao da Republica Federativa do 

Brasil o qual assegura: "Atendimento educacional especial izado aos portadores de 

defieiencia, preferencialmente na rede regular de ensino". 

Com base em leituras e pesquisas na area de Educacao Inclusiva, essa 

monograf ia tern como objetivo geral: Identificar e analisar as percepcoes, desafios e 

vivencias de duas professoras da rede fi lantropica da cidade de Sousa-PB sobre o 

processo de inclusao escolar e especif icos: Identificar o processo de inclusao no 

contexto historico e os aspectos legais que asseguram a Educacao Inclusiva; 

Conhecer a importancia da formacao continuada na otica inclusiva; Conhecer como 

duas professoras de uma escola fi lantropica de ensino regular v ivenciam o processo 

de inclusao. 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo qualitativo, pois at inge 

aspectos subjetivos, procurando entender a realidade e as vivencias em relacao as 

praticas e os entendimentos das professoras em relacao ao tema proposto. Para 

Oliveira (2008, p. 37, 38), a pesquisa qualitativa se refere "[...] a necessidade de se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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adentrar em estudos que permitam diagnosticar em profundidade a realidade a ser 

pesquisada. [...]". 

De certo, esse estudo esta al icercado na pesquisa de campo tendo como 

objetivo observar e compreender diferentes aspectos da realidade encontrada em 

uma escola de ensino regular na cidade de Sousa-PB, indo diretamente a fonte para 

ser realizada a coleta de dados, procurando conhecer claramente e dar sentido ao 

problema pesquisado. A esse respeito GIL (2007, p.53) enfatiza que: "No estudo de 

campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois e 

enfat izada a importancia de o pesquisador te r t ido ele mesmo uma experiencia direta 

com a situacao de estudo". 

Vale ressaltar ainda que esta monograf ia seguiu alguns procedimentos 

pert inentes ao estudo de caso, nao com a densidade que um estudo nessa area 

requer devido ao tempo exiguo que dispus para a realizacao deste estudo, e sim 

com o intuito de descrever as caracterist icas dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de pesquisa e interpreta-los 

anal i t icamente, sem a pretensao de intervir e nem modificar a realidade estudada 

(RUDIO, 1998). 

Para a coleta de dados optei pela entrevista por ser um eficiente instrumento 

de pesquisa por permitir a interacao entre pesquisadora e entrevistadas e a 

obtencao de descricoes detalhadas sobre o assunto pesquisado. Para a uti l izacao 

de tal instrumento e preciso que a entrevistadora nao interfira nas respostas das 

entrevistadas, l imitando-se a ouvir e escrever a fala delas, e assim o fiz (OLIVEIRA, 

2008). Considerei relevante ainda checar as informacoes que recebi em entrevista 

das professoras, mediante o uso da observacao direta, Oliveira (2008, p.79) consisti 

"[...] na coleta e registro de eventos observados que foram previamente definidos." a 

f im de ampl iar a minha possibi l idade analit ica do fenomeno em estudo. 

Por f im, esta pesquisa teve a cooperacao de duas professoras da rede regular 

de ensino, que sao identif icadas ao longo do texto com a denominacao de 

P r o f e s s o r a A com formacao em Pedagogia e pos graduada em Psicopedagogia e 

P r o f e s s o r a B com formacao em Pedagogia e pos graduada em Educacao de 

Jovens e Adul tos. A escola locus de investigacao foi fundada em 1990, e de cunho 

f i lantropico. Em relacao a manutencao da instituicao, ocorre por meio de doacoes 

pela sociedade, bem como convenios municipal e governamental . 
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As turmas observadas, durante o periodo de uma semana, foi uma sala de 

"adaptacao" exclusiva para pessoas com defieiencia, a qual e composta de vinte 

deficientes e um segundo ano com vinte e cinco estudantes, sendo que duas 

pessoas possuem TDI (Transtorno Desintegrativo da Infancia). E o criterio de 

escolha que utilizei para decidir fazer esta pesquisa nesta instituicao foi devido a 

experiencia que tive na referida escola no periodo de 2005 (dois mil e cinco) a 2009 

(dois mil e nove), onde pude observar, vivenciar e atuar na instituigao como 

professora do Ensino Fundamental I. 

No que tange a estrutura do trabalho, ele esta subdividido da seguinte 

maneira: um capitulo teorico no qual faco uma Breve Abordagem sobre o Paradigma 

da Educacao Inclusiva e discorro em duas subsecoes acerca da Educacao Inclusiva 

no Contexto Historico retratando brevemente o processo historico da inclusao 

escolar e seus Aspectos Legais com enfase na legislacao sobre os direitos 

garant idos e previstos na lei e na formacao de conceitos com base nos 

pensamentos de alguns autores que abordam sobre esse assunto. 

No segundo capitulo abordo sobre A Experiencia da Escola Centra de 

Educacao Especial Integrada Geny Ferreira com a educacao inclusiva, e em duas 

subsecoes trato sobre a importancia da formacao continuada na otica inclusiva, bem 

como a ausencia de estudos mais aprofundados na area da Educacao Inclusiva nos 

cursos de formacao inicial de professores. 

Por f im, anseio que este estudo contribua para que professores, apos terem 

acesso a esta monograf ia comecem a ter consciencia de que a inclusao e um direito 

que todos os brasileiros tern a educacao de qual idade independente da necessidade 

e ou condicao socio - economica, etnica e escolha sexual que possam ter. 
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1 B R E V E A B O R D A G E M S O B R E O PARADIGMA DA E D U C A C A O INCLUSIVA 

Neste capitulo, sera apresentada Uma Breve Abordagem sobre o Paradigma da 
Educacao Inclusiva, com o objetivo de compreender a inclusao no contexto historico e 
conhecer os avancos conquistados pelos deficientes sob os aspectos legais com base na 
Declaracao de Salamanca, na Constituicao Brasileira e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educacao Nacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A transmissao de conhecimentos desde os primordios tern seu lugar de 

destaque no ambito dos valores sociais. Na antiguidade, ainda no seculo VI antes de 

Cristo, Socrates ja debatia sobre o papel dos mestres e o valor do ensino dado pelos 

sofistas, O mesmo afirmava que o real conhecimento era algo impagavel. 

Atualmente, estudos referentes a educacao reafirmam a importancia do 

processo educativo para nossa sociedade. O pensamento de Brandao (2007, p. 10) 

sintetiza o processo historico pelo qual passou a educagao brasileira ao afirmar que: 

[...] a educagao existe difusa em todos os mundos sociais, entre as 

incontestaveis praticas dos misterios do aprender; primeiro sem 

classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais 

adiante com escolas, salas, professores e metodos pedagogicos. 

Ao passo do metodo de sociabil izacao, a educagao e realizada nos varios 

ambientes de convivio social, seja para o amoldamento do sujeito a sociedade ou ao 

grupo em que o sujeito esta inserido. Nesse sentido, educagao coincide com as 

definigoes de social izagao e endoculturagao, mas nao se abrevia a estes e nem 

exclus ivamente as paredes que envolvem a escola, ainda conforme Brandao (2007, 

p. 9) "Nao ha uma forma unica nem um unico modelo de educagao, a escola nao e o 

unico lugar onde ela acontece e talvez nao seja o melhor". 

A educagao, muitas vezes, varia de acordo com a sociedade, com a cultura, 

com as crengas e com o modo de vida de cada grupo social, pois estes tern sua 

propria concepgao sobre o que seja educagao, adquiridas pela expressao da cultura, 

e por crengas passadas de geragao a geragao da mesma forma, ou com acrescimos 

de novas idealizagoes vivenciadas por situagoes do cotidiano. 

Sendo assim, a educagao vai sendo constituida e construida com base na 

necessidade que cada grupo tern, o que nao significa que o mesmo modelo de 
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educacao ira servir para toda sociedade, pois cada grupo social tern necessidades 

proprias. No entanto, o que todos esses grupos tern em comum em seus processos 

educat ivos e a f inal idade de educar. Nesse sentido Brandao (2007, p. 11) afirma que 

"a educagao participa do processo de produgoes e ideias, de qualif icagoes e 

especial idades que envolvem as trocas de simbolos, bens e poderes que, em 

conjunto, constroem tipos de sociedades". 

A inda segundo Brandao (2007), o processo de transformagao de educagao 

em ensino que surgiu a partir de interesses confl ituosos em que o trabalho e o poder 

de um grupo definido sao divididos, suscitando, assim, divisoes sociais que t razem 

como uma de suas decorrencias a divisao do saber, que dando sequencia a essa 

logica, passa a existir especial istas que se apropriam de determinadas areas do 

conhecimento de grupos definidos e criam codigos especif icos para repassa-los. 

Por outro lado, as sociedades que passaram por esse processo de 

t ransformagao em ensino perderam a ideia de identidade peculiar da educagao, 

passando a garantir o poder para poucos, que adquir iram determinada educagao, 

sobre o trabalho e vida dos outros membros da sociedade, legit imando as 

desigualdades. 

Na area da Educagao Escolar percebe-se que, desde quando a sociedade e 

percebida como um grupo organizado, o qual construiu uma certa identidade e 

historia que vem conseguindo identificar formas de agir colet ivamente na busca de 

desenvolver em criangas e jovens aptidoes e conhecimentos que facil i tem o convfvio 

e m grupo. Esses processos de formagao social nos mais transformados tempos e 

espagos const i tuem uma pratica universalmente conhecida como Educagao. Ass im, 

nao se tern problemas em compreender o carater da pratica social da Educagao, 

porem a identidade da Educagao como campo de produgao de conheciemnto 

sistemat izado merece receber maior atengao, ser melhor investigada e desenvolvida 

(BRANDAO, 2007). 

A equidade de oportunidades educacionais, direito ao conhecimento de todos 

os individuos, parece implicar a possibi l idade de vivencia em uma sociedade justa e 

tambem igualitaria, cujas oportunidades sociais estariam sob o alcance de todos os 

sujeitos. A inclusao escolar, nesse contexto, implica na existencia de uma sociedade 

tambem inclusiva, recusando-se absolutamente a existencia de lutas de classes e 
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interesses contrarios essenciais a estrutura do sistema capitalista. E deciarado que 

as escolas comuns, com o pensamento voltado para a inclusao educacional , 

passem a representar" [ . . . ] o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatorias, 

de char comunidades acolhedoras, construir uma sociedade integradora e dar 

educagao para todos" (UNESCO, 1994, p. 10). 

Dessa forma, o conceito de inclusao implica que as escolas devam ser 

ambientes inerentemente democrat icos, munidos de recursos humanos, sociais e 

f is icos para atender de maneira plena o individuo, capazes de integra-lo na 

sociedade por vias educacionais de qual idade para todos. No entanto, em vias de 

fato, para conseguir sucesso nas mudangas sugeridas e preciso analisar as 

ocorrencias historicas do processo inclusivo e entender os desafios que este campo 

de estudo apresenta. 

1.1 A educagao inclusiva no contexto historico 

A historia das pessoas com deficiencias revela que desde a antiguidade elas 

sofrem discriminagao, marginalizagao e estranhamento por parte dos grupos sociais 

em que nasceram, devido aos aspectos culturais, religiosos, economicos e 

cienti f icos que perpassavam o modo de viver, pensar e agir de cada sociedade. 

Segundo Aranha (1996), em Esparta, cidade grega, havia uma 

supervalor izagao e m relagao as atividades guerreiras, em detr imento a essa 

supervalor izagao, a educagao era desenvolvida de forma rigorosa com vistas a 

formagao militar, em que os cuidados com o corpo seguia uma polftica 

compreendida como uma ideia que visa o melhoramento da especie humana a partir 

da selegao de caracterist icas geneticas bem selecionadas. Diante desse ponto de 

vista da epoca, os pais eram advertidos a abandonar as criangas deficientes ou com 

pouca mobi l idade. A lem disso, procuravam fortalecer as mulheres para gerarem 

fi lhos robustos e sadios para servirem ao exercito espartano. 

Ainda segundo esse autor, na Roma Antiga, as criangas deformes eram 

asfixiadas, pois eram consideradas fora dos padroes de "perfeigao" e debeis. Ja na 

Ant iguidade Classica as criangas com algum tipo de defieiencia eram simplesmente 
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abandonadas ou mortas ao nascer. Na Idade Media o deficiente deixa de ser 

assassinado ao nascer, mas passa a ser associado ao pecado, alem de ter a sua 

pessoa atrelada ao mist ic ismo 2 e ao ocul t ismo 3 . 

No per iodo da Reforma Protestante, segundo o mesmo autor, consideravam 

os deficientes como sujeitos ligados diretamente ao Satanas. Essa visao 

sobrenatural cornega a ser desfeita ja no Renascimento, em meados do seculo XIX, 

onde nesse per iodo passou-se a estudar os deficientes de modo a procurar 

respostas para seus problemas e as causas da defieiencia passam a ser 

consideradas sob ponto de vista medico, como doenca e de carater hereditario com 

males f is icos e mentais. 

Conforme Mazzota (2005), no Brasil, a Educagao Especial foi influenciada por 

experiencias concret izadas na Europa e nos Estados Unidos durante o seculo XIX, 

mas a incorporagao da Educagao Especial, na politica educacional brasileira, 

ocorreu somente no final dos anos cinquenta e inicio da decada de sessenta do 

seculo XX e foi marcada por dois periodos. No primeiro periodo, que vai de 1854 a 

1956, o atendimento especial as pessoas com defieiencia teve como marco o 

decreto de D. Pedro II, que fundou, na cidade do Rio de Janeiro, o "Instituto dos 

Meninos Cegos", na atualidade denomina-se "Instituto Benjamim Constant". Todavia 

essa e outras escolas especiais voltadas para o atendimento da pessoa com 

defieiencia, fundadas no periodo do Imperio, nao preparavam os deficientes para a 

insergao social. 

Na decada de 30 e 40 a proliferagao de Instituigoes de deficientes visuais e 

mentais foi maior, sendo de carater religioso e fi lantropico, mas as pessoas que 

t inham essas necessidades que frequentavam essas Instituigoes eram impedidas de 

exercerem seus direitos e deveres em sociedade. O numero de acolhimentos 

nessas escolas especiais eram maiores que na rede publica e ate a atual idade ainda 

predomina este tipo de segregagao. 

Surge em 1939, fundada pela educadora Helena Antipoff, a pioneira no 

pais e m tratar de Educagao Especial, a Sociedade Pestalozzi do Brasil, sendo que 

e m 1971 houve a uniao da Sociedade Pestalozzi, passando a se chamar Federagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Misticismo esta relacioiiado as eomunicacocs entre os homens e seres sobrenalurais. 

3

 Ocullismo esta relacioiiado aos fenomenos suposlainente sobrenalurais. 
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Nacional das Sociedades Pestalozzi do Brasil. Nesse mesmo periodo foram criados 

nucleos de reabil itacao e clinicas privadas desenvolvidas tecnicamente. 

No segundo periodo, que vai de 1957 a 1993 houveram varias iniciativas 

oficiais no ambito nacional, sendo esse periodo marcado por campanhas voltadas 

para o atendimento a pessoas com necessidades educativas especiais, chamados a 

epoca de excepcionais. Essas campanhas ocorreram a nivel nacional atraves do 

Governo Federal. 

Diante das dif iculdades da Educagao Especial, em 1971, um grupo no 

Ministerio de Educagao e Cultura propos a criagao de um orgao que cont inuasse a 

organizagao dessa area. Ass im, surgiu em 1973 a Educagao Especial CENESP 

(Centra Nacional de Educagao Especial), com o objetivo de aperfeigoar os 

atendimentos as pessoas com deficiencias do pais, alcangando todos os niveis 

escolares, e referia-se a deficiencias visuais, mentais, auditivas, f is icas, multiplas, 

"superdotados" e estudantes com problemas de conduta. 

E necessario elucidar que houve um tempo em que se entendia que esses 

estudantes nao eram capazes de acompanhar a escola comum, de serem 

introduzidos num mundo social, cultural e cientif ico a nao ser por motivos muito 

especi f icos e fora dessa escola. Perante essa situagao a escola especial foi cr iada 

para substituir a escola comum no atendimento a educandos com defieiencia. Como 

reforga Chaves (1997, p. 30), as classes especiais "nao surgiram por razoes 

humanitar ias, mas porque essas criangas eram indesejadas na sala de aula da 

escola publica regular". 

Ressalta Mazzota (2005) que na decada de 80, com a redemocrat izagao da 

polit ica do pais, a politica educacional brasileira tentou universalizar a chance de 

acesso a escola publica. Com a democrat izagao do ensino, o modelo medico, cl inico 

e terapeutico adotado para pessoas com necessidades passa para uma abordagem 

social e cultural valor izando a diversidade na aprendizagem. Ressalta-se que apesar 

de esforgos, polit icos e de leis, a Historia da Educagao Especial no Brasil e lenta no 

tocante a aceitagao e valorizagao de pessoas com necessidades especiais. 

Na linha de fatos, ideias e documentos que descreveram, e ainda estao a 

definir o quadra de atendimento a pessoas com necessidades educat ivas especiais 

nao pode deixar de ser citada a nova Constituigao do Brasil de 1988, como um dos 
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documentos mais avangados no tema a nfvel internacional. No entanto a realidade 

concreta do pais esta muito aquem das maximas educacionais sonhadas e 

desejadas pela Constituicao Federal, em seu Capitulo II, Art. 205, Inciso IV: "A 

educacao, direitos de todos e dever do Estado e da famil ia. Sera promovida e 

incentivada com a eolaboracao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu prepare para o exercicio da cidadania e sua qualif icacao para o 

trabalho". 

Contudo, a Lei e um caminho que serve de orientacao para a concret izacao 

da real idade. E o que tern sido estimulado, nos ultimos anos, pela Polit ica Nacional 

de Educagao Especial e a viabil idade de maiores possibi l idades e adesao social e 

profissional em favor dos deficientes mentais e demais pessoas com necessidades 

educat ivas especiais. 

Atualmente, a educagao inclusiva e pautada pela atuagao formativa escolar 

que trabalha as diferengas do alunado, visando o acesso da pessoa com 

necessidades educat ivas especiais ao conhecimento formal. Ressaltando a 

necessidade da escola trabalhar com diferentes graus de potencial intelectual, a 

qual , podera desencadear o desenvolvimento global do educando. Considerando 

que a inteligencia e algo inerente ao ser humano, esta clientela podera ir muito alem 

do saber ler, escrever e contar. Esta evolugao vem a ser a superagao do carater 

assistencial ista de protegao e marginalizagao dessas pessoas que perpassou toda a 

historia da educagao especial em nosso pais. 

Acredi ta-se na superagao cada vez maior das limitagoes e no progresso 

desse alunado enquanto pessoas, que poder-se-a trazer a eles e elas uma maior 

part icipagao social e levando-os a categoria de cidadaos, mas todavia, essa ati tude 

nao os torna isentos de suas limitagoes que podem ter sido causadas por fatores 

biologicos, psicologicos e sociais. 

Em certas ocasioes, a Educagao Inclusiva pode mobil izar metodologias 

"especiais", di ferenciadas, mas seja qual for o alunado, o objetivo da relagao 

educacional deveria ser o mesmo: levar os educandos a elaborar uma consciencia 

crit ica do mundo em que vive, partindo da leitura e da escrita que sao os principals 

instrumentos de ascensao de conhecimento socialmente valorizado. Conforme 

Freire, (1992, p.75) referindo-se ao educador nesse processo diz: 
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O educador preocupado com o problema do analfabetismo dirigiu-se 

sempre as massas que alguns supunham "fora da historia". O 

educador, a servico da libertagao do homem, dirigiu-se sempre as 

massas mais oprimidas, acreditou em sua liberdade, em seu poder 

de criacao e de critica. 

O sistema educacional gradat ivamente vem passando por uma 

redemocrat izagao do ensino, onde transcorre por progressos e atrasos, buscando 

equacionar uma relacao complexa que e a de garantir indistintamente escola de 

qual idade para todos. 

A respeito do movimento pela inclusao Fonseca (apud in STOBAUS E 

MOSQUERA, 2004) afirma que: 

O direito a igualdade de oportunidades educacionais e o resultado da 

luta historica das "militantes", dos direitos humanos, luta que implica 

pela obrigatoriedade de o Estado garantir gratuitamente unidade de 

ensino para todas as criangas quer seja deficiente ou nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Aspectos legais da educacao inclusiva 

A necessidade de descobrir o que esta inerente a ideia de Educagao Inclusiva 

torna-se pertinente, a f im de transformar as escolas brasileiras em espagos 

inclusivos e de qual idade, que valorizem as diferengas f isicas, emocionais, sociais e 

culturais e atendam as necessidades educacionais de cada educando, bem como 

elaborar de forma precisa os principios basicos da legislagao sobre o ensino em 

vigor. 

A "Declaragao de Salamanca" (1994) e um dos documentos mais bem 

elaborados sobre a inclusao na educagao. Seus textos comprovam que a educagao 

inclusiva nao esta apenas direcionada aos deficientes, mas, s im, a todas as pessoas 

com necessidades educacionais especiais em carater provisorio, intermitente ou 

imutavel. O conteudo do documento supracitado comunga com a fi losofia da 

inclusao, na medida em que a inclusao nao admite excegoes, ou seja, todas as 

pessoas devem ser integradas, sendo que toda crianga tern direito fundamental de 

estudar em: 
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[...] escolas regulares que passam tal orientacao inclusiva constituem 

os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatorias, 

criando-se comunidades mais acolhedoras construindo uma 

sociedade inclusiva e alcancando educacao para todos 

(DECLARACAO DE SALAMANCA, apud MEC, 1994). 

A "Declaracao de Salamanca, Conferencia Mundial Sobre Necessidades 

Educat ivas Especiais" de 1994, tern em relacao a legislacao ate entao em vigor no 

nosso pais, uma visao mais ampla daquilo que entende por "escola para todos". 

Entende que a escola enquanto promotora da inclusao deve se preocupar com a 

integragao e inclusao de criangas deficientes na escola regular, mas deve 

igualmente alargar o ambito desta inclusao a todas as outras criancas. 

A escola deve se preparar para trabalhar com a diversidade, em que todos 

tenham direitos e deveres, em que os individuos sejam valorizados e vistos como 

seres com suas particularidades capazes de estar e fazer uma sociedade diferente, 

com o objetivo unico: o conhecimento, pois a escola e uma instituigao que e 

considerada o alicerce para esse desenvolvimento. Para Fonseca (apud in 

S T O B A U S E MOSQUERA, 2004), 

[...] a escola assume-se como uma instituigao social anti-

discriminatoria na qual todos os estudantes, com ou sem problemas, 

integrados ou marginalizados, sao acolhidos, na qual a exclusao e 

igual a zero, na qual todos podem se considerar proprietaries dum 

sentimento comunitario profundo que e a inclusao total de todas as 

criangas na escola independente da sua diversidade biossocial. 

Para que haja uma nova formagao de ideias sobre educagao e sociedade, se 

faz por vontade publica e e imprescindivel que o sistema educacional assuma essa 

vontade. Para que haja as transformagoes nos modelos de relagao dentro da escola 

e, t ambem, necessario que os profissionais envolvidos tomem para si a tarefa de 

pensar estas questoes de forma reflexiva e coletiva, onde os agentes institucionais 

percebam-se como gestores e tecnicos da educagao inclusiva. 

A inclusao escolar como se pode ver, nao e simplesmente um fato, e um 

processo. Como todo processo tern suas etapas e devem ser aval iadas, com 

responsabi l idade e com olhos crit icos, para a qualif icagao do mesmo, reestruturagao 
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das escolas como um todo, para assegurar que todos os estudantes possam ter 

acesso a toda gama de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela 

escola. A inclusao representa uma atitude pertinente, tendo em vista, que a escola e 

a sociedade devem aprender a conviver com as diferencas, celebrando e 

respeitando as diversidades existentes. 

A Educagao Inclusiva trata-se, portanto de um conceito que propoe um 

processo de educar conjuntamente e de maneira incondicional, nas classes de 

ensino comum com estudantes sem defieiencia e com educandos que apresentam 

necessidades educat ivas especiais. Conceito que reforga o que diz a Declaragao de 

Salamanca (1994, p.11): 

O principio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os 

alunos aprenderem juntos, sempre que possivel, independentemente 

das dificuldades e das diferencas que apresentem. Estas escolas 

devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus 

alunos, adaptando-se aos varios estilos e ritmos de aprendizagem, 

de modo a garantir um bom nivel de educagao para todos, atraves de 

curriculos adequados, de uma boa organizagao escolar, de 

estrategias pedagogicas, de utilizagao de recursos e de uma 

cooperagao com as respectivas comunidades. E preciso, portanto, 

um conjunto de apoios e servigos para satisfazer um conjunto de 

necessidades especiais dentro da escola. 

A Constituigao Brasileira assegura o direito a igualdade (Art. 5°) e trata, nos 

art igos 205 e seguintes, do direito de todos a educagao. Esse direito deve visar "o 

pleno desenvolv imento da pessoa, seu prepare para o exercicio da cidadania e sua 

quali f icagao para o trabalho" (Art. 205). A lem disso, selecionam como um dos 

principios para o ensino, a "igualdade de condigoes de acesso e permanencia na 

escola" (Art. 206, inciso I), acrescentando que "o dever do Estado com a educagao 

sera efet ivado mediante a garantia de acesso aos niveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criagao artistica, segundo a capacidade de cada um" (Art.208). 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional - LDBEN - (Art. 

58 e seguinte), "o Atendimento Educacional Especial izado sera feito em classes, 

escolas ou servigos especial izados, sempre que, em fungao das condigoes 

especi f icas dos estudantes, nao for possivel a sua integragao nas classes comuns 
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do ensino regular" (Art. 59,§2°). Trata-se de um atendimento que e 

indispensavelmente diferenciado do ensino escolar e que e indicado para melhor 

suprir as necessidades e atender as especif icidades dos estudantes com defieiencia. 

Deve estar disponivel em todos os niveis de ensino escolar (basico e fundamental) , 

de preferencia nas escolas comuns da rede regular. Esse atendimento funciona em 

moldes identicos a outros cursos que complementam os conhecimentos adquir idos 

nos niveis de ensino basico, esse atendimento e garantido pela Constituicao 

Federal . 

O pensamento confuso desse preeeito tern levado a conclusao de que e 

possivel a mudanca do ensino regular pelo inelusivo. A explanacao a ser adotada 

deve analisar que essa substituicao nao pode ser admitida em qualquer conjectura, 

independentemente da idade da pessoa. Isso deriva do fato de que toda a legislacao 

ordinaria tern que estar em conformidade com a Constituicao Federal. 

A Consti tuicao define o que e educagao, nao admit indo o oferecimento de 

Ensino Fundamental em local que nao seja a escola (Art. 206, inciso I). 

Ass im a inclusao beneficia a todos, e a escola deve ser o primeiro espaco 

para promover aceitagao das diferengas, deve ser vista como um espago de todos e 

para todos. Espago que venha a permitir critiear, pesquisar, refletir; que se adapte 

aos anseios de seus estudantes, instigando-os a cada momento a criar e construir 

seus proprios signif icados. De acordo com a visao de Mantoan (2006, p. 41-42), 

devem ocorrer mudangas nas escolas, como: 

Recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para 

todos. 

Reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espagos para a 

cooperagao, o dialogo, a solidariedade, a criatividade e o espirito 

critico entre os professores, administradores, funcionarios e alunos, 

porque sao habilidades mmimas para o exercicio da verdadeira 

cidadania. 

Garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um 

ensino que nao segregue e que reprove a repetencia. 

Formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor, para que 

tenha condigoes e estimulo para ensinar a turma toda, sem 

exclusoes e exceg5es. 
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Sabendo-se que, tambem, cabe a cada um tentar mudar essa realidade, onde 

todos sao responsaveis, tendo que reconhecer que a inclusao e um grande valor 

atr ibuido a nos mesmos, e nao um procedimento ou metodo lancado pela midia. 

Em pleno seculo XXI era das transformagoes, o mundo vive em acentuadas 

crises de paradigmas, metamorfoses tecidas pelas teias sociais. 

Neste cenario contemporaneo a quebra de alguns paradigmas precisa 

acontecer, o mundo deve ser visto por outros olhos; surge a necessidade de 

mudancas educacionais e romper algumas barreiras da educagao, ou seja, que 

possa agir na necessidade de incluir, abrir as portas da escola e da sociedade para 

este processo social que ja e irreversivel. 

A Educagao Inclusiva, na pratica enfrenta numerosos desafios, e em muitos 

momentos apenas se esta inserindo pessoas no meio social e nao incluindo de 

forma participativa, os estudantes com necessidades especiais nao conseguem 

acompanhar o ritmo da sala de aula, e f icam apenas como alunos ouvintes e nao 

part icipativos da educagao, e a onde estaria igualdade de ensino?De direitos?E 

oportunidades igualitarias?. Para um processo de igualdade os profissionais devem 

manter atengao constante no "novo" para assim possibilitar a construgao do 

crescimento, e atender melhor os deficientes de educagao especial. 

Para Mantoan (2001 , p. 125-126) a necessidade e o direito da inclusao 

incondicional de todos os estudantes nas escolas comuns sao possiveis e reais: 

EE importante destacar que as transformagoes exigidas pela inclusao 

escolar nao sao utopicas e que temos meios de efetiva-las, Essas 

mudancas ja estao sendo implementadas em alguns sistemas 

publicos de ensino e em escolas particulares do Brasil e do exterior, 

que aceitaram o desafio de tomarem-se verdadeiramente inclusivos 

e estao fundamentados nas teorias educacionais pos-modernas, no 

multiculturalismo, e em novos paradigmas que emergem no cenario 

educacional, neste inicio do seculo [...] E certo que os alunos com 

defieiencia constituem uma grande preocupagao para os educadores 

inclusivos, mas todos sabemos que a maioria dos alunos que 

fracassam na escola sao criangas que nao vem do ensino especial, 

mas que possivelmente acabarao nele! 

Face ao exposto, a escola deve incorporar a diversidade, sem nenhum tipo de 

distingao. E para tanto, necessita se preparar na medida em que deve se capacitar 
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para receber o novo, o diferente, deve romper paradigmas e para rompe-los e 

necessario nao apenas integrar, mas incluir de verdade. A defieiencia nao e 

exelusividade apenas dos deficientes, mas esta em nos, pois tanto as nossas 

instituigoes sao deficientes a cada falta de condigoes de receber as pessoas 

diferentes, uma vez que para eles nos tambem somos diferentes e essas diferencas 

se encontram na falta de condigoes f isicas e emocionais para receberem as pessoas 

com defieiencia; pois a inclusao implica total mudanga e modernizagao em nossas 

mentes e escolas. 

Nessa perspectiva, uma politica efet ivamente inclusiva deve ocupar-se com a 

desinsti tucionalizagao da exelusao, seja ela no espago da escola ou em outras 

estruturas sociais. 

Dentro do aspecto inclusivo ha um conjunto de valores e atitudes que 

precisam ser revistos e discutidos, entre eles destaca-se o papel do professor. O 

professor e considerado o principal recurso para a instrugao dos estudantes com 

necessidades especiais, demanda que impoe um empenho constante para 

apr imorar sua eompetencia, para ampliar suas habil idades didaticas e enfrentar os 

desaf ios frente a poucos recursos que possibilite uma educagao inclusiva que vise 

qual idade e aprendizagem significativa. Sao esses pontos supracitados que serao 

abordados no capitulo seguinte. 

NIVERStDAOE FEDERAi-

iJL . A ivt WIN A GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- mm Ot f ••'RISWCAO « PROfESSORES 

sIBUOTECASeTORIAt 



2 6 

2 A E X P E R I E N C I A DA E S C O L A C E N T R O D E E D U C A C A O E S P E C I A L 

I N T E G R A D A G E N Y F E R R E I R A COM A E D U C A C A O INCLUSIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus deste trabalho e denominada de Centro de Educagao Especial 

Integrada Geny Ferreira, conhecida popularmente por CEEIGEF, implantada no ano 

de 1999. A instituigao esta situada na Rua Raimundo Braga Rolim, n°22, no Bairro 

de periferia Dr. Zeze, Sousa-PB, atende mais de mil e duzentas criangas do Ensino 

Infantil ao Fundamental II, sendo de cunho fi lantropico, recebe doagoes da 

sociedade, mas infelizmente nao sao suficientes para atender a demanda da 

instituigao, por isso, a gestao do educandario faz campanhas voltadas a 

arrecadagao de recursos f inanceiros e ainda conta com parcos recursos que recebe 

do convenio f i rmado com o governo municipal e da parceria que possui com o 

governo do Estado. 

Esse Centro de Educagao foi fundado em 04 de margo de 1990 pelo casal 

Geny Ferreira e Aloysio Rodrigues de Sousa, denominada na epoca da fundagao de 

Saci Perere, atendendo a criangas advindas de bairros circunvizinhos, nos cursos do 

pre-escolar e 1° ano (antiga alfabetizagao). A referida escola era de cunho particular. 

Em 1992 a Sra. Geny Ferreira, encontrava-se a frente dos trabalhos; tendo 

e m vista que o Sr. Aloysio Rodrigues de Sousa, que ate entao era tido como diretor 

da escola, havia se afastado da famil ia e consequentemente da escola. 

O educandar io em sua fundagao atendia apenas as criangas ditas "normais", 

e em 1993 foi implantada a educagao inclusiva na escola. Devido ao atendimento as 

criangas com algum tipo de defieiencia a nomenclatura da escola foi alterada 

passando a ser Escola Especial de 1° Grau Saci Perere. Em 1996, passou a atender 

o ensino infantil e o ensino fundamental inclusivo. 

Por via de consequeneias, no dia 09 de margo de 1999, houve a necessidade 

de mudar a razao social da escola, e a partir desta data, ela passou a se chamar 

Centro de Educagao Especial Integrada Geny Ferreira. A ideia de mudar a razao 

social da escola foi do professor Julio Cesar Campos Ferreira, quando ha epoca 

achou viavel homenagear a idealizadora e precursora do trabalho com pessoas com 

necessidades educat ivas especiais/ inclusao na regiao - a idealizadora criou, 

portanto, a sigla que e conhecida popularmente na cidade e regiao de CEEIGEF. 
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0 CEEIGEF e autorizado pelo Conselho Nacional de Assistencia Social -

CNAS, resolucao n° 173, de 23 de outubro de 2001 , publicada no Diario Oficial em 

25 de outubro de 2 0 0 1 , Segao I, ju lgado pelo processo n° 4006.000239/2000-13. 

O CEEIGEF atualmente possui um predio sede e mais quatro casas 

denominadas de "complexo", sendo que a sede e adaptada aos estudantes com 

defieiencia f isiea, ja os "complexos" nao sao adaptados, considerando que pelo 

menos em cada sala de aula ha um deficiente, possuindo uma sala chamada de 

"adaptacao" com vinte estudantes com algum tipo de defieiencia, onde o trabalho 

com esses estudantes da-se de forma especif ica, dependendo da necessidade de 

cada um. 

A lem disso, a escola supracitada possui vinte e quatro salas de aula, sendo 

que seis sao cl imatizadas, quatorze banheiros, uma biblioteca/secretaria, um 

laboratorio de informatica, uma sala de fisioterapia, uma brinquedoteca, uma 

recepcao, tres almoxari fados e uma cozinha. Nao possui refeitorio, os estudantes 

lancham dentro da sala de aula. Para a realizacao de atividade f isica, os estudantes 

sao deslocados a quadra de esportes localizada no Campus Federal da cidade de 

Sousa-PB e tambem nao possui auditorio na escola. 

As deficiencias que acometem os estudantes dessa instituigao sao: 

defieiencia visual, auditiva, multiplas, dislexia, mental, f isica com pouca ou nenhuma 

mobi l idade, down, autista, pessoas com transtorno e deficit de aprendizagem, 

transtorno e deficit de aprendizagem e hiperatividade e transtorno desintegrativo 

infantil. Estudantes que possuem algumas dessas necessidades especif icas sao 

deslocados para uma sala chamada de sala de "adaptacao" a f im de passarem pelo 

per iodo de atendimento previo ate o momento que vao estudar com os ditos 

"normais". 

A escola observada respira educacao inclusiva e tern como filosofia 

E D U C A C A O + SOCIALIZACAO = INCLUSAO, visto que o principal objetivo e de 

incluir e fazer com que os estudantes com algum tipo de defieiencia tenha uma 

educagao pautada na igualdade, no respeito mutuo e com aprendizagem 

signif icativa, desde aprender a abotoar um botao, ate estudos mais complexos, visa 

tambem a integragao desse sujeito na sociedade. 
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Nao foi possivel ter acesso ao PPP (Projeto Politico Pedagogico) da escola, 

mas a instituigao pertence a Geny Ferreira, que prefere ser intitulada como dona da 

escola, em que a mesma possui apenas o Fundamental I completo. O diretor da 

escola e o fi lho de sua idealizadora de nome Nureyev Ferreira e a vice diretora e a 

filha de Geny Ferreira, senhora Natacha Ferreira, ambos formados em areas do 

conhecimento de Biologia e Servigo Social respectivamente. 

A vivencia que tive dentro da escola me permite dizer que ela e regida a "mao 

de ferro" pela dona, caracteristica que se reflete posit ivamente na organizagao da 

instituigao bem como na l impeza e ambiente desta, que e aconchegante apesar do 

pouco espago que a mesma possui. A falta de espago e um dos maiores problemas 

enfrentados pela instituigao que atende um grande numero de estudantes. 

Anualmente no mes de agosto, a escola reserva oito dias para a 

comemoragao da "Semana da Pessoa com Defieiencia". Neste periodo sao 

promovidas gincanas, palestras, festas com fins lucrativos e oficinas, todos 

abordando o tema central que e a inclusao de deficientes nas escolas e em 

sociedade. Professores, estudantes e comunidade escolar se engajam nessa 

emprei tada para que o evento seja memoravel . Os famil iares dos estudantes com e 

sem defieiencia e a comunidade em geral, durante o evento, sao imbuidos nessa 

luta aguerr ida pela escola inclusiva. 

2.1 O papel do professor na e d u c a c a o inclusiva 

Abordarei nesta subsecao a importancia da formacao continuada na otica inclusiva, 
bem como a ausencia de estudos mais aprofundados na area da Educacao Inclusiva nos 
cursos de formacao inicial de professores. Alem disso, discorrerei sobre as concepcoes, a 
pratica e as vivencias em sala de aula de duas professoras da escolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus desta investigacao. 

Atualmente e imposto ao docente um papel de mediador de varias culturas 

sem sobrepor nenhuma delas. Este profissional deve favoreeer uma boa convivencia 

e integragao em sala de aula, e deve atuar como um organizador de uma vida 

publica e intelectual que nao se limita a transmitir saberes, e sim seja agente que 

luta pela mudanga e que coloca na primeira linha, praticas reflexivas que, em muito, 
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contr ibuem para o real desenvolvimento da sua atuacao como profissional da 

educagao. 

O trabalho do educador e um trabalho indispensavel dentro da area 

educacional que apresenta caracterist icas unieas, visto que e um trabalho cujo 

produto nao se separa do ato da obra, acompanha todos os momentos da vida. E 

atraves do professor que acontece a mediagao, onde suas relagoes produzirao 

resultados signif icativos para a aprendizagem. 

As adequadas praticas pedagogicas desenvolvidas pelos professores devem 

ser beneficas a todos estudantes, quer sejam ou nao pessoas com necessidades 

educat ivas especiais, pois todos eles tern pontos fracos que necessitam de ser 

t rabalhados, alem disso como afirma Mantoan (2006, p.48), 

Para ensinar a turma toda, parte-se do fato de que os alunos sempre 

sabem alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no 

tempo e do jeito que Ihe e proprio. Alem do mais, e fundamental que 

o professor nutra uma elevada expectativa em relagao a capacidade 

de progredir dos alunos e que nao desista nunca de buscar meios 

para ajuda-los a veneer os obstaculos escolares. 

E um fator enr iquecedor da dinamiea das escolas e dos professores char 

ambientes e estrategias que facil item a aprendizagem de todos os educandos 

independentemente das suas diferengas. 

Dessa forma, a observagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco que realizei em duas salas de aula da 

escola CEEIGEF foram imprescindiveis para eu observar se na realidade as 

respostas proferidas pelas entrevistas sao pertinentes a sua praxis em sala de aula. 

A pesquisa revelou que tanto a Professora A, quanto a P ro fessora B 

iniciaram sua carreira docente dentro de um ambiente que propicia uma educagao 

que inclui os deficientes e que aparentam realizar um trabalho com muito esmero e 

responsabi l idade. A P ro fessora A, possui dois discentes com TDI (Transtorno 

Desintegrat ivo da Infancia) e a P ro fessora B, por lecionar na sala de "adaptagao", 

trabalha somente com estudantes com deficiencias diversas como ja mencionado. E 

fel izmente conta com a ajuda de duas professoras auxiliares, mas de fato no que 

condiz com as entrevistas feitas as professoras, percebi a lgumas divergencias de 

opinioes entre as mesmas com relagao a preparagao da escola para atender 
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criancas com necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusao e com 

a aceitaeao por todos os profissionais da escola em adesao ao processo de 

inclusao, onde a P ro fessora B acredita estar preparada e a Professora A nao se 

senti preparada. 

Sendo assim, o papel do professor na inclusao, segundo a literatura da area, 

deve ser de rever sua pratica, pois a inclusao e a oportunidade que estes tern de 

melhorar suas acoes como educadores e de colaborar um com o outro, como afirma 

Mantoan (2006, p. 49) , "Ensinar significa atender as diferengas dos alunos [...], de se 

abandonar um ensino transmissivo e adotar uma pedagogia ativa [...]". 

Com base no pensamento de Mantoan (2006), perguntei as professoras se, 

com quantos e quais tipos de necessidades elas atuam na escola e elas 

responderam que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] dois alunos com TDI (Transtorno Desintegrativo da Infancia). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(PROFESSORA A). 

[...] por ser uma sala de adaptagao, atendo as pessoas com as 

seguintes deficiencias: Sindrome de Down, autismo, auditiva, visual, 

TDAH, TDAH, TDH e TDI. (PROFESSORA B). 

E obvio que nao e facil trabalhar o paradigma da inclusao nas escolas, mas 

nao e impossivei . De acordo com as observacoes que fiz, pude perceber uma 

relagao de afetividade, companheir ismo e tratamento diferenciado com relagao a 

didatica que deve estar de acordo com as necessidades especif icas dos estudantes. 

A inda pode ser visto que nao sao tratados como "coitadinhos", as conversas, as 

brincadeiras e o tratamento humanizado sao iguais para todos. 

No que se refere aos recursos didaticos utilizados por elas para possibilitar e 

facil itar a aprendizagem significativa estudanti l em ambito escolar. As entrevistadas 

responderam que uti l izam: 

Todos possiveis. Desde uma figura ao concreto. (PROFESSORA A). 

Atendendo as necessidades de cada um. (PROFESSORA B). 

E quanto ao relacionamento as professoras disseram: 
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Isso e o mais incrivel. Sabem fazer amizades, se respeitam com 

muita naturalidade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA A) 

Normal, ha uma ajuda mutua. (PROFESSORA B) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A P ro fessora A percebe a importancia da social izacao no processo de 

inclusao, deixando claro que os materials didaticos que estao ao seu alcance sao 

uti l izados, porem durante as observacoes feitas nao vi a util izacao de nenhum tipo 

de material didatico a nao ser o proprio livro didatico, no entanto foi abordada essa 

questao durante a observacao e como resposta ela informou que: 

Os assuntos trabalhados nesta semana nao ha necessidade da 

utilizagao de materials didaticos complementares, (PROFESSORA 

A) 

A P ro fessora B, sob o mesmo ponto de vista, mencionou que adequa sua 

pratica pedagogica a necessidade que todos os alunos possuem, uti l izando o 

concreto como globo terrestre e fosforos, em momentos observados em sala para 

viabil izar a aprendizagem. A esse respeito Mantoan (2006, p. 49) menciona que: "O 

sucesso da aprendizagem esta em explorar talentos, atualizar possibi l idades, 

desenvolver predisposicoes naturais de cada aluno. [...]" e foi compreendido tambem 

que ela ve com normal idade entre a eonvivencia de todos os estudantes e que ha 

condicao existente de um ao outro de se ajudarem. 

Durante a observacao feita na sala de aula da Professora B, foi evidenciado 

a uti l izacao do material concreto durante algumas aulas. 

Em um dado momento foi abordado o assunto sobre O Dia Mundial 

da Agua, a referida levou para sala de aula um globo terrestre e fez 

com que seus alunos se situassem no espago e da quantidade de 

agua existente na Terra, trouxe tambem um texto informativo de 

acordo com a compreensao deles sobre a agua, as utilizagdes, bem 

como a importancia de economizar. Finalizaram com uma pintura 

representativa do globo terrestre. (DIARIO DE CAMPO, 22/03) 
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Pude perceber a participacao de todos os estudantes sobre a questao 

abordada e vi que eles acharam interessante o conhecimento do globo, alguns 

demonst raram surpresa aparentando nunca ter visto uma representacao do globo 

terrestre. Em outro momento considerado importante durante as observacoes na 

sala da P ro fessora B foi a utilizagao do fosforo no auxil io a coordenagao motora 

dos estudantes deficientes. No desenvolvimento da atividade pode ser vista a 

grande dif iculdade que eles tern de coordenagao motora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atividade realizada era para coiocar palitos de fosforos sobre linhas 

de desenhos representando uma casa e uma pessoa. Diante do 

desafio azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Professora B juntamente com suas auxiliares mostraram-

se pacientes e passaram seguranga aos estudantes, sempre 

elogiando e parabenizando a cada paiito colocado de forma correta 

(D1ARIO DE CAMPO, 22/03). 

Esforgos foram evidenciados para que em varios aspectos de necessidades 

f is icas, mentais e sociais os discentes deficientes est ivessem situados no mundo 

que os cerca e de suas responsabil idades como pessoas. 

Cobra-se muitas inovagoes na pratica dos educadores, mas para ser coerente 

com as demais inovagoes propostas, a avaliagao do desenvolvimento dos 

estudantes tambem precisa mudar. O processo de avaliagao que e coerente com 

uma educagao inclusiva acompanha o percurso de cada estudante, a evolugao de 

suas competencias e conhecimentos. 

Para MANTOAN (2007, p.54) a avaliagao precisa ser realizada a partir do uso 

de varios: 

[...] instrumentos que podem ser utilizados para avaliar, de modo 

dinamico, os caminhos da aprendizagem, como: registros e 

anotacoes diarias do professor, os chamados portfolios e demais 

arquivos de atividades dos alunos e os diarios de classe, em que sao 

colecionados dados, impressSes significativas sobre o cotidiano do 

ensino e da aprendizagem. As provas tambem constituem opcoes de 

avaliagao desejaveis, desde que haja o objetivo de analisar, junto 

aos alunos e os seus pais, os sucessos e as dificuldades escolares. 
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Perguntei as professoras, sujeito deste estudo, como elas aval iam seus 

educandos e se realizam avaliagao diferenciada para atende-los em suas 

especif ic idades. Elas responderam que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao, mas informalmente disse nao estar preparada para trabalhar 

com esse novo transtorno (TDI) que seus alunos deficientes 

possuem, mas que nos anos anteriores fazia conforme o tipo de 

defieiencia, pois ja adquiriu uma certa experienciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA 

A). 

Sim (PROFESSORA B). 

Vale ressaltar que durante a conversa que tive em entrevista com a 

Pro fessora B, ela nao quis falar sobre os procedimentos que utiliza para avaliar 

seus educandos. Apenas revelou que a cada ano tern uma metodologia diferente, 

dependendo da defieiencia de cada estudante e que ainda esta estudando o 

processo de como sera feita essa avaliagao diferenciada. A fala da professora esta 

e m consonancia com Mantoan (2007), pois uma unica forma de avaliar evidencia 

uma pratica ultrapassada e os instrumentos sao diversos para que possibil ite tal 

di ferenciacao. 

E importante ressaltar o conteudo das respostas, apesar da P ro fessora A ter 

duas pessoas com defieiencia em sua sala de aula, nao faz uma avaliagao 

diferenciada para os mesmos. Os estudantes da Professora A possuem um 

transtorno chamado de Transtorno Desintegrativo da Infancia e em conversas 

informais durante a observagao realizada, a educadora relata que nao faz uma 

aval iagao diferenciada por ter pouca informagao na area e ser tambem uma 

novidade para o conhecimento dos professores na escola campo tambem. Contudo 

conforme o tempo passa os estudos na area de defieiencia avangam e se descobre 

novos transtornos, fazendo-se necessario que os professores realizem um estudo 

aprofundado na area para assim verificar a melhor forma de atender a essa e outras 

necessidades que porventura surgirem. 

Uma polit ica que venha garantir que seja atribuido ao professor o que 

verdadeiramente se almeja de avango na educagao brasileira, e visto como unico 

efeito de situar o professor em face a um ideal que assume mais a importancia de 
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um "fardo" a ser carregado solitariamente que de uma possibi l idade a ser 

concretamente alcangada. Esse caso e naturalmente verificavel atraves das 

inumeras queixas formuladas pelos professores, muitas vezes impotentes, diante 

das dif iculdades para atender a diversidade de seus discentes. 

A postura do professor diante das dif iculdades de seus estudantes com 

necessidades educat ivas especiais necessita de mudancas, porque nao esta sendo 

facil t rabalhar com nenhuma modal idade de ensino e quando relacionada a estes 

estudantes a situacao se complica cada vez mais, o professor precisa de um estudo 

permanente. Diante dessa inevitavel realidade para a profissao docente, e 

necessario que nas escolas de ensino regular sejam introduzidos conhecimentos 

cienti f icos e pedagogicos que auxil iem e preparem o professor para o trabalho com 

a diversidade do publico escolar. 

Em relagao ao exposto, as entrevistadas, apresentaram uma opiniao similar 

com relagao ao suporte que recebem da diregao e da coordenagao pedagogica da 

escola que as ajuda a potencializar seu trabalho como professoras em sala de aula, 

subsidiando-as com recursos didaticos e humanos e tambem prestando-lhes 

acompanhamento em seus trabalhos docente. Vide depoimentos abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orientando sobre os recursos didaticos e a melhor forma de utiiizar 

materiais didaticos, como jogos de incentivo a leitura, contagem e a 

escritazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA A). 

Subsidiando com recursos didaticos, humanos, tedricos e 

acompanhando o trabalho desenvolvido em sala (PROFESSORA B). 

A fala das P r o f e s s o r a s A e B comungam com a observagao que realizei em 

suas salas de aula, que revelou existir de fato o acompanhamento docente feito pela 

coordenagao e diregao, os quais sugerem as professoras em pleno exercicio em 

sala de aula algum suporte para que enriquegam suas atividades formativas. 

Considero relevante mencionar tambem que as professoras demonstraram-se 

seguras em sua praxis, mesmo com a condigao de estarem sendo observadas por 

esta pesquisadora. 

Somente a diregao e coordenagao nao sao suficientes para suprir as 

necessidades que a inclusao requer para que a assistencia aos estudantes com 
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necessidades educativas especiais de fato se viabilize, De acordo com o 

"Documento Subsidiario a Politica de Inclusao" uma escola que trabalha a inclusao 

deve constar de uma equipe interdisciplinar que podera ser const i tuida por 

profissionais da educagao especial, pedagogia como psicopedagogos, psicologo, 

fonoaudiologo, assistente social, bem como profissionais que atuam como 

conselheiros tutelares, agentes comunitarios de saude, e outros conforme o contexto 

de cada comunidade. 

A inda em relagao a esse documento, para a concretizagao das agoes da 

equipe interdisciplinar de apoio a inclusao cabe 

a. Investigar e explorar os recursos da comunidade a fim de articular 

os servigos especializados existentes na rede de educagao e saude 

as necessidades especificas dos alunos com necessidades 

educacionais; 

b. Desenvolver estrategias de parceria entre as diversas instituigoes 

com trabalho social e comunitario, governamental e nao-

governamental; 

c. Realizar visitas domiciliares para auxiliar no acesso e 

permanencia do aluno com necessidades educacionais especiais na 

rede regular de ensino; 

d. Acompanhar o processo de aprendizagem do aluno com 

necessidades educativas especiais, favorecendo a interlocugao dos 

segmentos da comunidade escolar; 
e. Articular a mediaeao entre a sala de aula com o atendimento educacional 
especializado, o atendimento clinico, a rede de assistencia e a famflia 
(Documento subsidiario a politica de inclusao, 2005, p.47) 

Em conformidade com o texto acima, as professoras foram quest ionadas em 

relagao a especial istas, se referindo a uma equipe interdisciplinar para o auxil io, 

suporte ao professor e de como seria realizado esses trabalhos. As duas 

concordaram em nao haver esse suporte efetivo, evidenciado nas respostas que 

seguem, 

Nem sempre. Aqui na nossa escola temos dificuldades por causa da 

filantropia, o poder publico nao oferece esses especialistas. Que 

seria de grande importancia na orientagao de como melhorar a 

aprendizagem desses alunos e Ihe dar com esse problema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(PROFESSORA A) 
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Infelizmente ainda nao tern, mas quando precisamos buscamos 
sempre ajuda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA B) 

Com relacao as respostas a esses quest ionamentos, evidencia-se o desejo e 

a necessidade das professoras em querer esse apoio dos especialistas e declaram o 

descaso do governo em relagao ao trabalho com estudantes deficientes. 

A inda sobre este assunto, problemas de inadequagao do espago f isico e o 

grande numero de estudantes nas salas de aula sao prejudiciais ao desenvolvimento 

do trabalho da instituigao, conforme revelaram as P ro fessoras A e B 

respect ivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] acessibilidade [...]. 

[,..] a grande quantidade de alunos que muitas vezes impede de dar 

maior assistencia ao incluso. 

Ficando evidente que as escolas inclusivas nao acontecem dentro do 

imediat ismo, como pude perceber na escola observada. Apesar da instituigao ha 

vinte anos trabalhar com a educagao inclusiva e notorio varios problemas em seu 

espago f isico, por exemplo, apenas o predio sede possui acessibi l idade, porem nem 

todas as salas sao amplas, ja as demais casas chamadas de "complexo" nao possui 

rampas, portas alargadas e banheiros adaptados para tal dessa forma as escolas de 

modo geral vao se del ineando mediante um longo processo de transformagoes 

culturais, sociais e tambem fisicas, pois as necessidades surgiram a partir da 

diversidade dos individuos colocados no ambiente escolar e esse processo e 

longinquo e necessita de apoio ex temo como de governantes para que se concretize 

o desejado. 

No entanto, de acordo com a Lei n° 10.098/00, toda escola deve promover 

ambiente acessivel , el iminando as barreiras arquitetonicas e adequando os espagos 

que atendam a diversidade humana. Foi divulgado tambem recentemente o Decreto 

n° 5.296:2004 que "estabelece normas gerais criterios basicos para a promogao da 

acessibi l idade das pessoas com defieiencia ou com mobil idade reduzida [...]." 

Durante as observagoes, no que diz respeito a estrutura f isica da escola, 

apresenta salas muito pequenas para a quantidade de alunos, bem como sem 
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acessibi l idade. As casas alugadas para a escola nao tern estrutura de escola, mas 

foram readaptadas para que os estudantes se famil iarizem com o ambiente escolar, 

deixando o olhar de casa para um olhar de escola. Os banheiros nao sao adaptados 

para cadeirantes. 

A prioridade que a dona da escola e diretores dao aos cadeirantes e de formar as 

turmas desses no predio sede, pois neste espago esses sujeitos tern acesso a 

portas alargadas e banheiros adaptados com canos de suporte na parede e cadeiras 

especi f icas para o vaso sanitario e banho se existir necessidade. 

A implementagao da escola inclusiva significa efetivar o direito de todos os 

estudantes a escolarizagao nas escolas de ensino regular e organizar essa 

educagao no que diz respeito a uma proposta pedagogica que disponibil iza 

recursos, servigos, e realiza o atendimento educacional especial izado na propria 

escola atuando como suporte no processo de escolarizagao das pessoas com 

defieiencia. 

As escolas que sao realmente abertas as diferengas estao capacitadas para 

fazerem a diferenga de ensinar a todos no mesmo contexto. A esse respeito 

Mantoan (2006, p.45) nos diz que: 

[...] Escolas assim concebidas nao excluem nenhum aluno de suas 

classes, de seus programas, de suas aulas, das atividades e do 

convivio escolar. Sao contextos educacionais em que todos os 

alunos tern possibilidade de aprender, frequentando uma mesma e 

unica turma. 

Perguntei as P r o f e s s o r a s A e B se elas consideram a escola preparada para 

atender as criangas deficientes dentro da perspectiva da inclusao. E elas disseram 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao. Porque a escola ainda ve a inclusao como um probiema. A 

inclusao precisa ser aceita por cada um que compoe a escola. Ai sim 

estas estarao preparadas para incluirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA A). 

Sim, porem a cada ano ha um novo desafio e novas estruturas 

devem ser reparadas conforme a lei e por nao ter mais capacitagoes 

dos professores e mais apoio do governo (PROFESSORA B). 
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E considerado, portanto que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Professora A assume a falta de preparo e 

aceitagao por parte de alguns professores, para que a inclusao aconteca de forma 

efetiva na escola. Em meio as observacoes a Professora A confessou a falta de 

paciencia de a lgumas professoras, na referida escola, em trabalhar a educagao 

inclusiva, bem como a existencia de salas superlotadas com 35 estudantes e 

tambem a dif iculdade de se trabalhar com deficientes em sala de aula. Face ao 

exposto as professoras dizem que infelizmente nao conseguem dar assistencia a 

esses estudantes. 

Fica evidenciado que nestas salas de aula os estudantes sao meramente 

integrados no processo, mas nao sao incluidos, pois nao estao recebendo uma 

educagao que propicie a aprendizagem significativa destes. Segundo Mantoan 

(2006, p.19), 

[...] O mote da inclusao (...) e nao deixar ninguem no exterior do 

ensino regular, desde o comeco da vida escolar. As escolas 

inclusivas propoem um modo de organizacao do sistema educacional 

que considera as necessidades de todos os alunos e que e 

estruturado em funcao dessas necessidades. 

Visto que uma educagao que inclua deve incorporar atitudes de aceitagao da 

diversidade humana, atitudes essas que carecem em muitos dos educadores, pois 

inclusao e um processo que requer compromet imento e aceitagao, nao havendo 

isso, a inclusao fica distante da realidade que tanto se almeja. Nao e uma visao 

distante de que e possivel fazer uma educagao que realmente inclua, mas e uma 

real idade irreversivel que dia apos dia, essa toma dimensoes no universo 

educacional , sendo assim se faz necessario que os educadores abracem essa 

causa. 

Porem abragar a causa de fato nao dependera exclusivamente dos 

professores, pois quando um e consciente de suas limitagoes em avangar no 

processo da inclusao, outro acredita que esta esta acontecendo no que se refere a 

escola quando a Professora B considera a escola preparada, entretanto, ela se 

contradiz quando se refere a necessidade de ajustes ja mencionados de 

acessibi l idade na estrutura f isica da escola para estar em conformidade com a lei, 
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apoio do governo e no que diz respeito a falta de prepare dos professores. Diante do 

exposto percebe-se que a escola nao esta ainda totalmente preparada para o 

processo inclusivo, e sim esta caminhando para que esse processo seja o ideal. 

Trata-se de problemas apontados, mas se tornam impotentes por nao ter a condicao 

de partir deles, os sujeitos da escola pesquisada, a solucao desses problemas. 

Nesse sentido, Bueno (2001, p. 15) coloca quatro desafios que a educagao 

inclusiva impoe a educagao de professores: 

Formacao teorica solida ou uma formacao adequada no que se 

refere aos diferentes processos e procedimentos pedagogicos que 

envolvem tanto o "saber" como o "saber fazer" pedagogico; 

formagao que possibilite analisar, acompanhar e contribuir para o 

aprimoramento dos processos de escolarizagao das mais diversas 

diferengas, entre elas, as criangas deficientes que foram 

incorporadas no processo educativo regular; formagao especifica 

sobre caracteristicas comuns das criangas com necessidades 

educativas especiais, como expressoes localizadas das relagoes 

contraditorias entre a sociedade em geral e as minorias; formagao 

sobre as caracteristicas, necessidades e procedimentos 

pedagogicos especificos a cada uma das necessidades educativas 

especiais. 

Diante do que foi explanado, um dos principais meios para solucionar os 

desaf ios da escola atual e a aposta na formagao inicial e o ajustamento teorico 

sucessivo de professores. Para a lem da formagao cont inua, deve ser disponibi l izado 

tempo para que os professores se entre ajudem e explorem aspectos a sua pratica 

pedagogica num clima saudavel, evolutivo e reflexivo da pedagogia praticada nas 

suas escolas e, mais part icularmente, nas suas aulas. 

Com o objetivo de saber a opiniao das professoras, perguntei- lhes sobre o 

que a escola precisa melhorar, a curto e medio prazo, para atender aos estudantes 

com defieiencia e para construir uma escola verdadeiramente inclusiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Precisa ter mais confianga, acreditar que possibilidades existem, ve 

cada necessidade com compromisso de educar, promoter a 

aprendizagem mesmo que isso the custe um tempo a mais, um 

esforgo, desde que esse sentimento venha do seu coragao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(PROFESSORA A). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RSiDAOCFKDERA, 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espago fisico, pois a escola tern uma estrutura pequena para 

comportar mais de mil e duzentos alunos, tendo o predio sede e mais 

quatro casas alugadas, sem estrutura escolar, E a curto prazo, 

capacitar os professoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA B). 

Sobre esse assunto, em comum acordo as duas professoras se referem aos 

professores: a autoest ima, a disponibil idade de tempo para estudar meios para a 

pratica de ensino, bem como a capacitagao dos mesmos. Desse modo, tanto a 

formacao cont inuada como a disponibil idade de tempo sao muito importantes e 

pert inentes, pois ajudam os docentes a identif icarem e parti lharem os sucessos e os 

insucessos da pratica pedagogica. Ajudando-os a melhorar as suas acoes futuras 

tanto no trabalho a desenvolver com os estudantes sem necessidades educat ivas 

especiais como com os discentes com necessidades educativas especiais 

(SANTOS, 2007). 

Certamente se houver de fato uma mudanca no modo de se organizar 

pedagogicamente o processo escolar para todos os estudantes, a inclusao foi , e e 

sera bem sucedida. Onde nao houver essas mudancas, mas apenas o acesso de 

estudantes com deficiencias e/ou dif iculdades de aprender, a inclusao nao acontece. 

Portanto, a inclusao ajuda a promover a valorizagao do ser humano, o 

est imulo ao instinto de ajudar, de querer bem ao proximo, de acreditar na esperanga 

de que a educagao significativa a todos pode acontecer, do respeito a diversidade e 

a dizer nao ao preconceito. Seguindo esse pensamento, Mantoan (2006, p.36) 

ressalta o benef ic io que a inclusao favorece a escola: 

Incluir e necessario, primordialmente, para melhorar as condicoes da 

escola, de modo que nela se possam formar geracoes mais 

preparadas para viver a vida em sua plenitude, com liberdade, sem 

preconceitos, sem barreiras. Nao podemos contemporizar solucoes, 

mesmo que o preco a pagar seja bem alto, pois nunca sera 

comparavel ao valor do resgate de uma vida escolar marginalizada, 

de uma evasao, de uma crianca estigmatizada sem motivos. 

Sob o ponto de vista mencionado anteriormente, as professoras foram 

solicitadas a responder sobre os beneficios que a inclusao propicia a escola. As zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P r o f e s s o r a s A e B d isseram respectivamente: 
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Acredito que o maior beneficio e ver uma crianga cega ou surda ou 

com outra defieiencia desenvolvendo aprendizado que recebeu na 

escola. Ou seja, lendo Braille, em LIBRAS, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Que a inclusao propicia o respeito, a socializagao, nao ao 

preconceito, a integragao e o amor ao proximo sem diferengas. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Professora A ve como ponto chave para a inclusao a aprendizagem 

signif icativa, ou seja, ve os frutos do ensino inclusivo em que todos da mesma forma 

adquiram o aprendizado almejado. De acordo com Mantoan (2007, p. 55): 

"Certamente um professor que engendra e participa da caminhada do saber de seus 

alunos [...], consegue entender melhor as dif iculdades e as possibi l idades de cada 

um e provocara construgao do conhecimento com maior adequacao". 

De acordo com o ponto de vista da Professora B, implica na compreensao da 

inclusao como processo que nao se restringe a relagao professor-aluno, mas que 

seja como um principio de educagao para todos e valorizagao das diferengas, 

acrescentando a flexibil izagao ou adequagao das formas de pensar. 

A inclusao representa de maneira pertinente e obrigatoria a todas as pessoas 

com defieiencia, e as escolas tern que estar preparadas e capacitadas para aceitar 

os diferentes, que tenham profissionais capacitados para enfrentar este desafio 

unindo-se num mesmo objetivo famil ia, escola e sociedade. Surge como uma 

condigao possivel a todo ser humano que vive limitado, uma educagao pautada num 

novo olhar investigativo e perceptivel, alicergada em principios de equidade das 

pessoas com defieiencia e para alem das manifestagoes externas, uma educagao 

que conduza a valorizagao e, sobretudo o seu poteneial intemo quanto sujeito. 

Ass im a inclusao envolve um processo de reforma e reestruturagao das 

escolas como um todo, assegurando que todos os estudantes possam ter acesso a 

toda e qualquer gama de oportunidades educacionais e sociais oferecidos pela 

escola. 

Na opiniao de Mantoan (2006, p. 48): 

As escolas alimentam a falsa ideia de que pode organizar turmas 

homogeneas. E sem duvida, a heterogeneidade que dinamiza os 

grupos, dando-lhes vigor, funcionalidade e garantindo o sucesso 
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escolar. Temos de entender que as turmas escolares sao e sempre 
serao desiguais, queiramos ou nao. 

A f im de provocar reflexoes com as docentes acerca desse tema, perguntei-

Ihes se elas acreditam que a inclusao seja a forma adequada de atender aos 

estudantes com deficiencias. E elas mencionaram que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sim. Desde que esse aluno seja visto com igualdade, tendo os 

mesmos direitos que os outros recebendo ensinamentos conforme 

sua necessidade o possibilite [...]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA A). 

Sim, uma escola adaptada, com material didatico especifico para 

cada necessidade e professores que amem o que fazem, com 

constantes capacitagdes (PROFESSORA B). 

A s duas professoras participes da entrevista responderam claramente que acreditam 

numa educacao que inclua, mas sem Utopia, pois demonstram em suas falas nao 

apenas acreditar que a inclusao e possivel, mas que tern que haver estruturas nas 

escolas para que ela seja concretizada. A vivencia que tive em suas salas de aula, 

faz com que eu diga com certa propriedade sobre a realidade das docentes, que 

existe a necessidade urgente de reformas e reestruturacao das polit icas voltadas 

para a inclusao precisar sair do papel. 

Na pratica os professores que atuam com a perspectiva da inclusao a lmejam 

condigoes que sejam favoraveis para realizar esta educagao tao divulgada, que nao 

venham apenas integrar pessoas com defieiencia e deixa-los a margem das suas 

reals necessidades como tambem de seus direitos que sao garantidos por lei, e sim 

para que as escolas encarem de fato a realidade de incluir e que esses estudantes 

com defieiencia sejam capazes de ressignificar suas proprias vidas pelas portas de 

uma escola inclusiva. 

Sao necessarios longos e f irmes passos para que realmente o professor faea 

de fato uma educagao que inclua, ferramentas sempre se renovam e surgem, mas 

como dizia Piaget, (apud TMLINSON, 2008, p.59), "A realidade dolorosa da 

Pedagogia, assim como da Medicina e outros ramos do conhecimento que abr igam 

ao mesmo tempo em si arte e cieneia, e o fato de os melhores metodos tambem 

serem os mais dif iceis'. 
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Face a essas novas mudancas que perpassam o tempo, a cada dia a 

necessidade de preparagao de professores desde a formagao inicial ate a 

cont inuada, vem como avalanche no mundo contemporaneo. Visto que, a maioria 

das reclamacoes dos professores em relagao a efetivagao da educagao inclusiva e a 

falta de preparo destes desde a formagao inicial ate a formagao continuada na area. 

Dessa forma, os professores se sentem impotentes diante do que Ihes e 

imposto em realidade na sala de aula. Na proxima subsegao sera abordada a 

importancia da formagao docente na pratica inclusiva bem como o carater preciso na 

agao de formagao de professores e a falta de uma politica inclusiva nos cursos de 

formagao de professores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A relevaneia da formacao docente para o trabalho com a 

inclusao de pessoas com defieiencia na escola 

Histor icamente falar em formagao do professor e apontar para seu 

desenvolv imento profissional a partir de uma concepgao de ser humano que 

organiza formal e sistematicamente, na perspectiva de uma apropriagao de 

conteudos, valores e normas interligadas a aspectos psicossociais do ser humano e 

nao da f ragmentagao de teorias desvinculadas do real. 

Diante da pratica reflexiva o futuro docente percorre em diregao a uma 

formagao cont inuada, tratada por Freire (1996, p.43) como permanente "[...] na 

formagao permanente dos professores, o momento fundamental e o da reflexao 

crit ica sobre a pratica". Isso reforga a especif icidade do profissional, fazendo da 

reflexao crit ica e do estudo continuado, instrumentos de sua carreira desde sua 

preparagao profissional a vivencia pedagogica permeado por todo o processo da 

praxis educat iva. 

As reformas educacionais e o retorno a diversidade das necessidades 

educacionais dos alunos brasileiros demandam novas competencias em termos de 

formagao docente. Na atual idade todos os paises tern agoes dirigidas a formagao e 

atual izagao de professores, porem estudos mostram, em sua maioria, ainda serem 
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escassas as transformagoes nas praticas de ensino que podem ser consideradas 

signif icativas assim como nao houve meihoria complacente na qual idade da 

aprendizagem para a maioria dos estudantes. 

Tais razoes podem elucidar a situagao, bem como, o fato de que as acoes de 

formagao tendem a ter carater preciso, acontecem em periodos muito curtos, nao 

atende as necessidades dos docentes e, na maioria das vezes, esta desvinculada 

das praticas educacionais em escolas reais. Isto significa que a formagao docente 

ainda e refletida como um processo 'externo' ao trabalho dos professores e nao se 

fundamenta na recuperagao ou analise da pratica pedagogica dos estudantes. 

E fato que, em sua maioria, os professores formaram-se e cont inuam sendo 

formados fundamentados em uma perspectiva tradicional homogeneizadora da a g i o 

docente centrada na transmissao de conhecimentos teoricos e f ragmentados entre 

si, os quais tern uma forte tendencia a nao apresentar importancia social tanto para 

a escola como para o estudante, sendo assim a formagao dos profissionais da 

educagao e tarefa, sem duvida essencial para a meihoria do processo de ensino e 

para o enfrentamento das diferentes situagoes que implicam a tarefa educar. 

Uma das caracterist icas peculiares mais demonstradas como provavel 

impedimento para a inclusao efetiva de criangas com necessidades educat ivas 

especiais na rede regular de ensino e a ausencia de preparo dos professores e a 

falta de uma formagao baseada nos pressupostos da educagao inclusiva, formagao 

esta pautada por uma educagao f ragmentada que vem norteada pela sua formagao 

academica. 

Observagoes feitas na sala de aula evidenciam a importancia da formagao 

cont inuada no processo de construgao identitaria de um professor inclusivo, bem 

como leituras de livros e revistas, palestras e cursos de capacitagoes que abordam 

os temas relacionados a defieiencia. Ja que em conversas informais durante as 

observagoes, as professoras conf idenciaram-me a nao preparagao das mesmas na 

formagao inicial, pois sent iam-se "totalmente despreparadas" se fossem trabalhar a 

inclusao com base nos estudos feitos em seu curso de formagao. 



4 5  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outro ponto de reflexao sobre o assunto e a biblioteca da escola investigada, 

a qual possui um acervo de livros que aborda as deficiencias atendidas pela 

instituigao, e face a esse constato um quest ionamento surge. Sera que os 

professores de forma individualizada terao condigoes de se auto informar sobre 

inclusao? 

Estudos evidenciam que isso nao ocorre e que cabe aos cursos superiores na 

area de educagao, bem como as formagoes continuadas na area, suprir e instigar os 

futuros e ja docentes o desejo de investigar, conhecer, descobrir e praticar uma 

educagao que realmente trate a inclusao. 

Na discussao sobre a formagao docente na perspectiva da inclusao, em seus 

estudos Santos (2007, p.37) afirma que: 

Pedagogia e o unico curso de nivel superior que possui instrumentos 

teoricos e experiencia na formagao de docentes do ensino especial e 

do ensino regular, capaz de "consagrar" uma formagao coerente com 

os pressupostos da proposta da Educagao Inclusiva. 

Dessa forma, o curso de Pedagogia carece rever a sua biografia na formagao 

de professores, ja que nao consegue incorporar a grade do curso o min imo da 

diversidade humana, e sobre o que trata essa monografia, a educagao especial. 

E indispensavel que o curso de Pedagogia adote de maneira mais solida a 

formagao inicial de professores para a Educagao Inclusiva, e dessa forma, restaure 

o seu debito historico em relagao a educagao das pessoas com defieiencia, que ao 

longo da historia foi colocada de lado. Na visao de (SANTOS, apud BUENO, 2002, 

p. 56): 

No que tange a uma politica de formagao docente, estamos longe de 

alcangar niveis de qualidade minimos para a consecugao de uma 

Educagao Inclusiva, nao por generica falta de condigoes, mas por 

falta de vontade politica, tanto por parte dos orgaos governamentais 

como pelas Instituigoes de Formagao, em especial as 

Universidades. 
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O que fica cada vez mais evidente, e que nao se pode investir apenas no 

acrescimo quantitativo do atendimento as pessoas com defieiencia, a qual idade 

desse atendimento e fundamental para nao se excluir na inclusao. E o professor 

como um dos agentes desse processo, precisa esta consciente do seu papel social 

e polit ico, que deve ter inicio desde a sua formagao. 

Durante o processo de investigagao na escola fi lantropicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus deste estudo, 

aproveitei o momento para dialogar com as professoras sobre assuntos referentes a 

problematica pesquisada, por isso, a entrevista foi reveladora sobre se as 

professoras se consideram preparadas para desenvolver um trabalho pedagogico 

inclusivo. E elas responderam. 

Acho que preparada ninguem nunca esta, porque sempre aparece 

um novo desafio para enfrentar. E dai comega uma nova batalha em 

busca de melhor atender essas necessidadeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA A). 

Na verdade nos nunca estamos preparadas, devemos sempre 

buscar, porque a cada dia e uma nova descoberta (PROFESSORA 

B). 

Todos necessitam estar preparados, especialmente o professor em sala de 

aula, mas nunca acomodados, porque senao nao conseguem realizar uma 

educagao que inclua. Diante das repostas dadas pelas professoras, cada vez mais 

comprova-se a necessidade de introduzir tanto modif icagoes na formagao inicial, 

quanta a formagao continuada e sistematica ao longo da carreira profissional dos 

professores e demais profissionais da educagao. 

E certo que a inclusao escolar traz em si um novo paradigma de educagao. 

Sendo assim torna-se indispensavel que a formagao dos professores tambem seja 

direcionada nesse ponto de vista. Todavia elas se encaixam no novo perfil quando 

se referem a buscar instrugoes para as novas descobertas e os novos desaf ios que 

surgem, pois se espera que o professor seja capaz de incluir e exercitar a 

diversidade e esteja aberto a praticas inovadoras. Deve, portanto, aprimorar 

conhecimentos sobre como melhor lidar com as caracterist icas individuals 

(habi l idades, necessidades, interesses, experiencias, dentre outros) de cada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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estudante, a f im de planejar aulas que levem em conta tais informagoes e 

necessidades. 

Sendo assim, a formagao docente que visa favorecer o professor de uma 

consciencia maior sobre o processo de inclusao, deve ter como uma de suas 

colunas o pressuposto de que a escola e um espago no qual todos tern capacidade 

de aprender. Uns de maneira mais particular do que outros. Mantoan (2006, p. 30), 

aponta para a "necessidade de que todos os niveis dos cursos de formagao de 

professores devem sofrer modif icagoes em seu curriculo, de modo que os futuros 

professores aprendam praticas de ensino adequadas as diferengas". 

Certamente, os/as academicos/as de Pedagogia nao dever iam sair da 

graduagao sem estarem preparadas sobre a Educagao Inclusiva, e evidente a falta 

de empenho dos responsaveis pelas instituigoes de formagao de professores no que 

concerne a esta questao. Parece que ha um certo comodismo no tocante a realidade 

educacional do momento, como se a inclusao fosse uma disciplina como qualquer 

outra, e os profissionais nao necessitassem de nenhum tipo de conhecimento em 

relagao aos principios que norteiam a Educagao Inclusiva. Contrario a essa situagao, 

Rodrigues (2006, p.38) salienta que o importante na formagao docente e; "Conhecer 

as diferengas s im, mas para promover a inclusao e nao para justif icar a segregagao. 

Conhecer as diferengas mais comuns que sao certamente as mais numerosas". 

A formagao dos professores tambem ganha destaque entre as demandas 

mais emergentes para o aprofundamento do processo de inclusao. Existe um 

consenso de que e imprescindivel uma participagao mais qualif icada do educador e 

para o avango desta importante reforma educacional. O "despreparo dos 

professores" f igura entre os desafios mais alegados para educagao inclusiva, o qual 

tern como efeito o estranhamento do educador com aquele sujeito que nao esta de 

acordo com "os padroes de ensino e aprendizagem" da escola. 

Sob o ponto de vista curricular, Mantoan (2006, p. 30) assinala para a 

"necessidade de que todos os niveis dos cursos de formagao de professores devem 

sofrer modif icagoes em seu curriculo, de modo que os futuros professores discutam 

praticas de ensino adequadas as diferengas", visto que, escassos sao os cursos de 

l icenciatura, e, dentre eles o de Pedagogia, que oferecem disciplinas, conteudos e 
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referenciais voltados para uma educacao para a diversidade, que contemple 

tambem as pessoas com necessidades especiais, 

A reestruturagao na politica educacional de formagao de professores, nos 

cursos de Pedagogia, na perspectiva inclusiva vira fortalecer a transformagao para a 

construgao de uma sociedade mais humana, conforme ressalta Reis (2006, p. 100). 

Ademais , e necessario e urgente, 

[...] dar maior atencao a elaboracao de um curriculo interdisciplinar centrado 
na formagao geral para a cidadania critica participativa e na formacao etica. 
Implementar projetos voltados para a formagao de professores para a 
inclusao escolar, desmistificando a ideia de que a inclusao escolar e uma 
pratica dificil de ser concretizada no ensino regular. 

Para a realizagao das alteragoes indispensaveis nao se pode correr o risco de 

limitar-se a oferecer uma disciplina com conteudos sobre criangas com 

necessidades especiais, sem maior reflexao e aprofundamento acerca das 

potencial idades e individualidades humanas, pois, desta forma, pode-se acabar 

a judando a manutengao de praticas segregacionistas, nutrindo a ideia de que 

inclusao refere-se apenas ao aluno com defieiencia. 

Tais pensamentos evidenciam que as alteragoes na formagao de professores 

carecem proporcionar uma preparagao que acolha assuntos teoricos, praticos e 

metodologicos capazes de efetivar a inclusao escolar. Tendo em vista que esse 

novo paradigma de educagao traz a valorizagao das diferengas, sendo preciso 

respeitar o individuo como um ser unico, principio que impulsiona os professores a 

aboligao de toda forma de homogeneidade em suas praticas. 

Nesse aspecto, a formagao aeademica dos docentes, como reforga Reis 

(2006, p. 48) , 

[...] deve preparar o professor para o convivio com o outro, para 

ensinar o outro e para aprender com o outro, respeitadas as suas 

caracteristicas sociais, biologicas e cognitivas, o que faz que cada 

um de nos, sejamos diferente dos outros. Esta e a essencia humana. 
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Sob essa otica, e essencial que se invista, verdadeiramente, na formacao do 

professor, no sentido de ajuda-lo a desmistif icar conceitos e preconceitos, tornando-

o mais consciente, critico, participative e comprometido com a construcao de uma 

sociedade mais democrat ica. 

Vale salientar que a formagao inicial e um importante momento na formagao 

docente, pois e nesse per iodo que o futuro professor tern a possibi l idade de se 

familiarizar com conhecimentos de situagoes que possivelmente enfrenta ou 

enfrentara no seu fazer pedagogico. Entretanto, somente essa formagao nao sera 

suficiente para o desenvolvimento de competencias que garantam o sucesso de 

uma pratica pedagogica que contemple principios inclusivos. Tais competencias 

para uma educagao inclusiva so poderao ser adquiridas por meio de uma pratica 

cont inuada, reflexiva e coletiva. 

Diante do exposto, as professoras entrevistadas foram quest ionadas no 

tocante a qualif icagao profissional, se participam ou ja part iciparam de cursos de 

formagao cont inuada dentro da area da inclusao e por meio de qual instituigao. E 

elas responderam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sempre participo dessa formagao, pois e muito importante a troca de 

experiencias vividas, para inovar o compromisso que temos com a 

educagao inclusiva. Esses cursos sao oferecidos por especialistas 

nas areas de surdez, cegueira, altas habilidades intelectuais, 

defieiencia fisica, e outroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA A). 

Sim, pela FUNAD (PROFESSORA B). 

E imprescindivel ressaltar a importancia das professoras nao estarem 

acomodadas com relagao ao investimento em si proprias no que tange a aquisigao 

de conhecimentos na area de inclusao, pois a formagao do professor e um processo 

con t i nuezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Professora A e bem enfatica no que concerne as "trocas de 

experiencias" que o momento da formagao proporciona, dessa forma e 
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desencadeado um processo coletivo que se busca conhecer os varios caminhos 

para uma educagao que inclua. 

Nesse caso, vale ressaltar que o professor e um agente essencial no 

processo de inclusao. Porem, ele carece ser apoiado e valorizado, pois sozinho nao 

podera efetivar a construgao de uma escola fundamentada numa concepgao 

inclusiva. Para tanto, faz-se necessario, conforme aborda a Declaragao de 

Salamanca (1994, p. 27) "a preparagao de todo o pessoal que constitui a educagao, 

como fator chave para a promogao e progresso das escolas inclusivas". 

Sendo indispensavel, portanto, investir na criagao de uma politica de 

formagao cont inuada para os profissionais da educagao. A partir dela, seria possivel 

a abertura de espagos de reflexao e escuta sistematica de reflexao entre o grupo 

institucional e grupos interdisciplinares, dispostos a acompanhar, sustentar e 

interagir com o corpo docente. 

Para tanto, o professor precisa sustentar sua fungao de produzir as amarras 

de sustentagao, em ampliagao a sua fungao pedagogica, e para isso necessita de 

apoio de uma equipe de profissionais, visto que o professor sozinho nao ira 

promover a diferenga em suas praticas pedagogicas, em suas atitudes 

comportamenta is e da forma de pensar sobre a inclusao. 

Ainda a esse respeito perguntei aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pro fessoras A e B sobre a ultima 

formagao na area de inclusao que elas t iveram acesso. E elas responderam, 

indicando a participagao no evento abaixo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em novembro de 2012 participei do VI Seminario de Educagao 

Inclusiva: Direito a Diversidade em Joao Pessoa-PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PROFESSORA 

A e B). 

Pude perceber que recentemente as professoras entrevistas receberam uma 

capacitagao voltada aos aspectos que delineiam a inclusao. Em dialogos real izados 

com elas durante as observagoes que realizei em suas salas de aula, perguntei a 

Pro fessora A se a ultima capacitagao trouxe-lhe beneficio na area da inclusao que 

tenha refletido em sua praxis e a mesma respondeu que: 
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Estou mais situada sobre os diretos a diversidade daqueies que sao 

diferentes em formas de aprender e construir conhecimento e isso 

me possibilitou um olhar diferente. 

Ja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Professora B, elogiou o seminario e acrescentou que, 

Quase tudo e valido diante da necessidade de buscar uma formagao 

para estarmos atualizadas diante da inovagao da inclusao. 

Mediante a conversa com a Professora B ainda sobre o referido assunto ela 

confessou que: 

Muitos cursos sao so para embromar e langar certificados, pois a 

palestra tinha um tema central, mas o discurso foi totalmente 

diferente do esperado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podendo perceber que o "quase" que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Professora B retratou refere-se 

a falta de preparo de alguns profissionais na area de inclusao, que passam a 

ministrar cursos, palestras, seminarios, dentre outros, sem o compromisso de se 

auto analisar como preparados para tal fungao. Perante o exposto, fica claro que a 

efetuacao de uma educagao inclusiva implica em uma mudanga de postura de todos 

os envolvidos no processo educacional. 

Portanto, o teor das informagoes acima descritas evidencia mais uma 

preoeupagao no tocante a formagao dos professores, pessoas que dizem ser 

profissionais acabam por dificultar o acesso ao saber inclusivo e em muitos casos 

interferem de forma erronea na pratica de alguns professores que nao conseguem 

discernir o que de fato deve ou nao ser feito. 

Inclusao e um processo serio, complexo, mas nao menos importante. E 

possivel quando se inicia dentro de cada ser, na medida que ela e compreendida, 

que nao sao as limitagoes, as diferengas ou deficiencias que nos conferem a 

humanidade, mas sim a unica e exclusiva condigao de sermos seres humanos 

capazes de incluir, amar e assumir que o outro tern direitos iguais a todos. 
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C O N S I D E R A C O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho procurou identificar e analisar as percepgoes, desafios e 

vivencias de duas professoras da rede fi lantropica da cidade de Sousa-PB sobre o 

processo de inclusao de pessoas com defieiencia nas salas de aula regulares. O 

estudo revelou que as formas de trabalhar a inclusao estao em processo e que nao 

dependera apenas dos professores envolvidos, visto que as polit icas publicas de 

Educagao Inclusiva estao a passos lentos em sua efetivagao nas escolas brasileiras 

a exemplo da cidade de Sousa. Vale ressaltar tambem que a inadequagao da 

estrutura f isica da escola, assim como a falta de cursos superiores que fo rmem 

profissionais capazes de lidar com inumeras deficiencias no campo da inclusao 

ainda e um problema a ser resolvido. 

Percebi ainda que a mudanga no campo da Educagao Inclusiva devera partir 

da necessidade de incluir de forma efetiva as pessoas com defieiencia, pois o 

s istema educacional do momento inclui/excluindo, ou seja, deixam a desejar no 

ambito de profissionais habil i tados, bem como profissionais interdisciplinares para 

que a inclusao realmente acontega. 

Mesmo a educagao inclusiva apresentando os desafios sobreditos a serem 

superados, percebi que mesmo a escola nao sendo um modelo ideal ha uma 

real idade inclusiva, buscando compreender e perceber as diferengas para inserir 

todos os estudantes dentro do processo educativo inclusivo, tern sua relevancia na 

cidade de Sousa/PB. 

O estudo revelou ainda, a relevancia da formagao e da formagao cont inuada 

docente como exigencia para que se mantenham atualizados com relagao ao 

processo de inclusao bem como conhegam as leis, a pratica e o surgimento de 

novos transtornos que com frequencia sao descobertos, para que assim apesar dos 

desaf ios que enfrentam possam nao estar alheios a realidade que os cercam. 

Senti na pele, na epoca, como educadora desta instituigao a sensagao 

de impotencia de por algumas vezes nao conseguir atingir o objetivo de atender a 

todos os estudantes com suas deficiencias, l imitagoes, com diversidades culturais, 
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sociais e etnicas que adentravam nas salas de aula, visto que era uma realidade 

presente em todo corpo docente, e este estudo despertou meu interesse devido a 

experiencia que tive neste educandario, sendo que isso ainda hoje me motiva a 

trabalhar e estudar mais sobre a area Educagao Inclusiva. 

Ass im, para que seja concretizado esta inclusao e imprescindivel que as 

pessoas envolvidas no processo persistam, aceitem os desafios, acreditem que e 

possivel e ampl iem as agoes centradas nos principios constitucionais de equidade, 

igualdade e respeito as limitagoes do outro. So deste modo, a educagao inclusiva 

deixara de ser mera formalizagao, um aspecto garantido pela legislagao e por 

documentos educacionais como ainda e vista por muitos e passara a ser cada vez 

mais real nas escolas brasileiras e na sociedade. 

Portanto, anseio que este estudo possa contribuir para o entendimento do 

processo inclusivo e desvelamento das dif iculdades e dos desafios dos professores 

no cotidiano inclusivo. Alertando as pessoas em geral, para a necessidade de 

efetivar as polit icas publicas de inclusao, desenvolver o trabalho pedagogico 

contextual izado e adequado a realidade social dos deficientes, bem como a 

necessidade das instituigoes de formagao de professores, especif icamente os 

cursos de Pedagogia, ampl iarem a formagao dos professores na perspectiva 

inclusiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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APENDICE A - Modelo de Termo Livre de Consent imento para as professoras 

part icipes da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universidade Federa l de Campina G r a n d e 

Cen t ro de F o r m a c a o de P r o f e s s o r e s 

Un idade A c a d e m i c a de Educagao 

Termo de Consent imento Livre e E s c l a r e c i d o 

Titulo do Projeto: O desafio do professor na escola inclusiva 

P e s q u i s a d o r a responsave l : Drielly Ferreira Duarte 

Eu , residente na 

, fui informado (a) que este 

projeto trata-se de uma pesquisa de cunho qual i tat ive que tern como objetivo geral: 

Identificar e analisar as percepgoes, desafios e vivencias de dois professores da 

rede fi lantropica da cidade de Sousa-PB sobre o processo de inclusao escolar. E 

como objetivos especif icos: Identificar a inclusao no contexto historico e os aspectos 

iegais na educacao inclusiva; Conhecer a importancia da formagao cont inuada na 

otica inclusiva; Conhecer como duas professoras de uma escola f i lantropica de 

ensino regular vivencia o processo de inclusao. 

Apos ler e receber explicagoes sobre a pesquisa (para as part icipes desta) tive 

assegurados os meus direitos de obter resposta a qualquer pergunta e 

esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, beneficios e outros relacionados a 

pesquisa. Tive assegurado tambem o direito de retirar o meu consent imento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, bem como, a nao ser 

identif icado e ser mant ido o carater conf ident ia l das informagoes relacionadas a 

minha privacidade e meu anonimato. Os resultados da pesquisa so serao util izados 

para fins cientif icos. Caso deseje, eu posso procurar esclarecimentos junto a 

pesquisadora. 

Apos obter as informagoes necessarias sobre o projeto de pesquisa, declaro estar 

ciente do contei ido deste Termo e desejar participar do projeto/ou autorizar que 

participe da pesquisa. 

Cajazeiras - PB, de de . 

Nome do sujeito/ou do responsavel: 

Assinatura: 

Assinatura da pesquisadora responsavel 

JNiVERSfDADfc r t J 
D E C A M P I W . ; C , C A 
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APENDICE B - Modelo de entrevista apl icada as professoras 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

I. PERFIL E EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS 

Sexo: Religiao: 

Idade: 

Escolaridade: 

Tempo de docencia: 

II. SOCIALIZACAO E OCORRENCIA DA INCLUSAO 

1) Voce trabalha com alunos que tern defieiencia? Quantos e quais t ipos 

defieiencia? 

2) Como voce desenvolve seu trabalho com os alunos inclusos? 

3) Que recursos utiliza para possibilitar e facilitar a aprendizagem? 

4) Voce utiliza avaliagao diferenciada? 

5) E o tratamento, e diferenciado? Por que? 

6) Como e o relacionamento desses alunos com a turma? 

7) Como a diregao e a coordenagao potencial izam o trabalho do professor em 

sala de aula? Que recursos utiliza? Como estao sendo os resultados? 

8) Existem especial istas que auxi l iam o professor? Como e feito esse auxi l io? 

III. FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DOCENTE 

9) Voce se considera preparada para desenvolver um trabalho pedagogico 

inclusivo? Explique. 

10) Voce participa ou participou de cursos de formagao cont inuada dentro da area 

de inclusao? Quern oferece as formacoes na area da inclusao? 

11) Quando foi a sua ultima formagao na area da inclusao? 

IV. PRINCIPAIS DIFICULDADES E DESAFIOS NO TRABALHO INCLUSIVO 

12) Voce considera a escola preparada para atender as criangas especiais 

dentro da perspective da inclusao? 
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13) 0 que a escola precisa melhorar, a curto e medio prazo.para atender aos 

alunos com defieiencia e para construir uma escola verdadeiramente 

inclusiva? 

14) Quais sao os beneficios que a inclusao propicia a escola? 

V. EXPECTATIVAS QUANTO A O TRABALH O INCLUSIVO 

15) Voce acredita que a inclusao seja a forma adequada de atender os alunos 

com necessidades educativas especiais? 

• SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao qual seria a alternativa? 

• Se s im , qual seria o modelo necessario ou ideal? 

16) Quais as maiores dif iculdades que voce encontra no processo de inclusao? 

17) Essas foram as ult imas perguntas da entrevista. Voce gostaria de 

acrescentar ou falar de alguma questao que nao foi abordada? 


