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OUVINDO UMA CRIANQA AUTISTA NO DIA DAS MAES

Dizem que nao correspondo a teu olhar, que sou arredio, quando no colo queres me colocar.Que nao noto a tua presen^a, desde o inicio da minha existencia.
Mas hoje eu quero lhe falar:

E no meu olhar perdido, que vives a me buscar.Quando me perco nos meus “giros” , sempre encontro teus bravos a me apoiar.
Choro raramente,mas tenho consolo constantemente.Se nao durmo,conto com a tua companhia... ate raiar o dia.

Nao gosto de ser tocado, mas sobrevivo dos teus cuidados.Sabes que sou indiferente, mas nunca demoras, para nao me deixar impaciente.
Mamae, ou^a-me, por mais um segundo:Tu es o que de mais valioso tenho no “ meu mundo” .

Marta HelenaPoema apresentado na festa dos dias das maes da Escola Centro de Convivencia Garde 
d ’Enfants, em 1993. Nele constam as caracteristicas de uma crian<;a autista. Cada caracterfstica correspondia a um dos alunos da referida escola.
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APRESENTA£AO

No momento atual, em varias partes do mundo, busca-se combater a exclusao social. Uma das alternativas e a busca de uma educagao inclusiva, a qual procura atender a toda e qualquer diversidade, seja de etnia, classe social, genero, religiao, idade e das pessoas com deficiencia, objeto de nosso estudo, em prol de uma sociedade mais justa e solidaria.0 universo dessas pessoas com alguma deficiencia e cercado de discrim inates, criando inumeras barreiras em seu cotidiano, sobretudo no ambito escolar. Sendo assim, para abordar a inclusao escolar, faz-se necessario aprofundarmos a questao da discriminagao, dos preconceitos e das estigmatizagoes presentes na sociedade.Estudar a problematica da educagao inclusiva e um tema estimulante que despertou o nosso interesse a partir da pratica profissional como psicologa e educadora e, mais especificamente, quando tivemos a oportunidade de fazer um estagio no setor de Bio- 
Psicopatologia da Crianga, no Hospital Henri Rousselle, na Franga, em 1991. Durante esse perfodo, em Paris, tambem firmamos contrato, atraves de analise de curriculum, como professora da Classe Especial de Criangas 
Autistas do Colegio Charles Peguy, uma escola regular para criangas sem deficiencias, que vivenciava uma experiencia de trabalho de integragao com criangas autistas. Retornando da Franga, resolvemos instalar em Joao Pessoa-PB, sob nossa diregao, a escola Centro de Convivencia Garde 
D'enfants (1992) \ empresa privada, situada a Rua Vicente Lucas Borges n° 435, no Bairro Jardim 13 de Maio, em joao Pessoa -  PB, reconhecida pelo Conselho Estadual de Educagao, atraves da resolugao ne 125/94 (Relatora: Margarida da Mota Rocha - Ex-Presidente da APAE-CG) ,
1 BURITY SERPA, Marta Helena. Centro de Convivencia Garde d ’Enfants: 0  Pioneirismo da Inclusao na Parafba. IN: Temas de Educagao: Multiculturalismo, Interculturalidade e Educagao. V . 13 -  N“ 01. Joao Pessoa: Ed. UFPB. 2004. p. 179-185.
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onde fizemos um trabalho de integragao (termo usado na epoca) das criangas com deficiencias e transtornos globais do desesnvolvimento, (Espectro do Autismo) com criangas sem deficiencia, semelhante ao experienciado na Franga.Essa escola funcionou de janeiro de 1993 a junho de 1998. Apesar de ela nao estar mais em atividade, a experiencia foi de extrema relevancia para o estado da Parafba, por ser um trabalho pioneiro e bem sucedido de educagao inclusiva. Embora, o paradigma da epoca fosse o da Integragao, e possi'vel perceber essa escola como embrionaria para a construgao atual da Inclusao. Justifiquemos tal assertiva: os/as alunos/ as eram aceitos incondicionalmente, o que favorecia o desenvolvimento e aprendizagem destes/as, independente de ter ou nao alguma deficiencia; eram proporcionados suporte pratico e teorico para os profissionais da escola; e a escola contribufa para a conscientizagao da sociedade contra a exclusao. Ou seja, a escola era adaptada para qualquer aluno/a e nao o inverso, o aluno nao era quern deveria se adaptar a escola, como parece acontecer atualmente com espagos que se dizem inclusivos. Sendo assim, ha 23 anos, em Joao Pessoa-PB, essa escola ja  se respaldava nos aspectos teoricos e filosoficos da Educagao Inclusiva, tao discutidos na sociedade contemporanea.A escola comegou com seis criangas sem deficiencia e cinco 
criangas autistas e, apos seis anos de trabalho, chegou a ter 30 alunos/ as sem deficiencias e 26 alunos/as com deficiencia e transtornos globais 
do desenvolvimento (Espectro do Autismo). Devido a experiencia da Franga, os autistas eram maioria com relagao as criangas com alguma deficiencia. O sucesso da escola surpreendeu aqueles/as que dela participavam. Em pouco tempo, as criangas com deficiencia, sobretudo as autistas, progrediram na fala, no comportamento e na sociabilidade, devido a convivencia com as criangas sem deficiencias, que, por sua vez, foram beneficiadas pelo clima de amor, solidariedade e respeito ao ser humano despertado neste ambiente escolar, a partir das

18



diferengas. Poderfamos conjectural*, nesse espa^o, o desenvolvimento da alteridade, tomando o termo aqui no sentido de compara<;6es entre o eu e o outro, conforme destaca Carvalho (2004, p. 40): “ Exercicio de alteridade entendido como a pratica de colocar-se no lugar do outro, igual a mim e ao mesmo tempo diferente, o que implica compreender, aceitar e valorizar a igualdade na diferenga e a diferen^a na igualdade” .Para os/as alunos/as com deficiencias e espectro do Autismo, paralelamente as atividades regulares nas outras turmas, havia atendimento individual, no qual era refor^ada a aprendizagem pedagogica e atividades da vida diaria (A.V.D) como: tomar banho, vestir-se, pentear-se, escovar os dentes, culinaria etc. Ressaltamos que nao se tratava de uma tradicional classe especial, com caracterfsticas excludentes, e, sim, de um espago na escola a disposigao de qualquer estudante que dela necessitasse. Semelhante as atuais sala de recursos multifuncionais. Tambem sem carater excludente, havia um espa^o reservado para os adolescentes autistas, em que so permaneciam, por determinado tempo, quando necessario, geralmente, para realizarem tarefas especificas com o metodo TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communications Handicapped Children), criado pelo Dr. Eric Schopeler, na Carolina do Norte, U.S.A, em 1966, ou seja, um metodo especffico para o autismo.Os autistas tambem eram muito favorecidos com esse trabalho de integragao, porque uma das problematicas principais dessa sfndrome e, justamente, o isolamento social. Assim, para o seu progresso, era fundamental a convivencia com as m an ia s de desenvolvimento “ normal” . As crian^as com outros tipos de problemas eram, tambem, beneficiadas pelos mesmos motivos.Outro fator importante, que vale ressaltar, e o aspecto da conscientizagao da comunidade local contra o preconceito e a exclusao do meio escolar das crian^as com deficiencia. Este trabalho era feito atraves de passeios pelo bairro e, tambem, atraves de convites a toda
19



vizinhanga para participar das inumeras festinhas realizadas na escola. Muitas das criangas com deficiencia tinham, pcla primeira vez, fcstas de aniversario, porque, antes da escola, eles nao tinham amigos para comemorar.Na pratica, esse trabalho de integragao nao era diffcil, pois as criangas respeitavam as diferengas de seus colegas com deficiencia naturalmente. Eles nao tinham medo, nao imitavam, nem zombavam deles, como esta no imaginario social. Tudo isso sao preconceitos de adultos. Esses preconceitos, no entanto, sao muitas vezes incutidos nas criangas pela famflia e sao frutos do desconhecimento das reais condigoes e potencialidades dessas criangas com alguma necessidade educacional especial. Apesar dc a clientela de alunos/as sem deficiencias ser de idade considerada favoravel para im ita te s , um dos “ medos” presentes nas familias dos demais alunos/as, as criangas com alguma deficiencia nao eram imitadas na escola, apesar da convivencia constante entre elas. O que sc observava eram relagoes de solidariedade desenvolvidas entre os/as alunos/as, como um resultado da proposta fundamental da escola: combater o preconceito e estimular a solidariedade entre os/as alunos/as. Nao se cultivava um clima de “ piedade” , de tolerancia dos 
normais em relagao aos anormais, mas um clima de respeito a diferenga do outro/a. Pensavamos como Mantoan, para quern:

Atoleranciacomoumsentimcntoaparentementegeneroso, pode marcar certa superioridade de quem o expressa. O respeito, como conceito, implica certo essencialismo, uma generalizagao, que vem da compreensao de que as diferengas sao fixas, definitivamente estabelecidas, de tal modo que so nos resta respeita-las (MANTOAN, 2006, p. 191).
Vale a pena salientar que, na escola Centro de Convivencia Garde 

d’Enfants, o aumento rapido no numero de matrfculas, sobretudo dos/as alunos/as sem deficiencias, deveu-se, sobretudo, a divulgagao
20



das maes desses/as alunos/as que, apos matricularem seus filhos ou filhas, mesmo sem problema algum, percebiam como aquele clima de amor e solidariedade era benefico para eles/as. Dessa forma, as maes comegaram a fazer espontaneamente a maior “ campanha” do trabalho da escola, elevando, assim, o numero de alunos/as. Essas maes realmente eram a “ maior fonte de propaganda” da escola, instrumento contra o preconceito.Em pouco tempo de funcionamento, a escola estava bem conhecida no bairro e apoiada pela vizinhanga. Com os passeios ao redor da escola, as criangas especiais ficaram populares no bairro, as pessoas as cumprimentavam e acenavam para elas, chamando-as pelos nomes, desmistificando a ideia de que alunos/as com algum tipo de deficiencia sofrem rejeigoes e zombarias da sociedade. Esse fato era bem observado em ocasioes como os desfiles dvicos (7 de setembro), que, nesta epoca, sempre eram realizados no bairro e para os quais todas as escolas da comunidade eram convidadas a participar. Nessas ocasioes, o Centro de Convivencia Garde d ’Enfants era uma das escolas mais aplaudidas e, apos os desfiles, o numero de criangas sem deficiencia na escola aumentava mesmo estando proximo do final do ano letivo. Tal fato mostrava que, com um trabalho de conscientizagao, era possi'vel desenvolver a inclusao social.Percebemos a importancia desse trabalho do desfile da escola 
Garde d ’Enfants no bairro, quando estavamos assistindo a no vela Viver 
a vida2, apresentada pela Rede Globo de televisao, que teve como personagem principal uma jovem modelo que se tornou tetraplegica, ao sofrer um acidente automobih'stico. Ao final de cada capftulo, havia depoimentos de pessoas que superaram tragedias na vida real e estao 
vivendo a vida. No dia 02 de margo de 2010, o depoimento foi de uma mae que tinha uma filha adotiva com paralisia cerebral e que a matriculou
2 No final do capitulo do dia 2 de mar^o de 2010, um depoimento de uma mae que tinha uma filha com paralisia cerebral que foi rejeitada em um desfile da escola.
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em uma escola regular. A escola aceitou a aluna, mas recusou o direito de ela participar do desfile dos jogos da primavera, em fungao de sua condi^ao. Como o fato se repetiu, no ano seguinte, a mae da aluna entrou com uma a<;ao na justi^a, para garantir o direito de a filha desfilar. Surpreendentemente, para nao ter que atender a ordem judicial, a diretora retirou a referida festividade do calendario escolar. Enquanto a diretora a que se referia o relato “ temia” a presen9a de uma aluna com paralisia cerebral num desfile, os alunos da escola Garde d’enfants eram os mais aplaudidos do bairro, na hora dos desfiles.Como forma de divulgagao do Centro de Convivencia Garde d’Enfants, durante o periodo do seu funcionamento, apresentamos e publicamos trabalhos em congressos nacionais3, bem como realizamos palestras evidenciando a experiencia na referida escola. Participamos como debatedora de varias mesas redondas, inclusive em outras cidades e estados. Nessas oportunidades, defendfamos com veemencia a inclusao escolar, na perspectiva das pessoas com alguma deficiencia estudarem e aprenderem em uma escola regular.Contamos, na epoca, tambem com o apoio da imprensa local, que divulgou varias reportagens de destaque sobre esta escola, nos principais Jornais do Estado, como o Norte e o Correio da Parafba.Outras d ivu lgates relevantes sobre o Centro de Convivencia 
Garde d’Enfants aconteceram durante reportagens e entrevistas nos programas locais de televisao, em grandes emissoras como a Globo e o 
SBT. Apos uma dessas entrevistas, fomos convidadas para falar sobre e d u ca te  especial, no quadro profissional do programa local “Tania Maia e Voce” , da TV Correio, Rede Bandeirantes, uma vez por semana durante dez minutos. Nessas ocasioes, procuravamos sempre divulgar
3 BURITY, Marta Helena Lopes. Autismo: Uma experiencia Psicopedagogica. In. XIII Cogresso Brasileiro de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Brasilia. 11 a 15 de outubro de 1995. Publicado, P. 128 e BURITY, Marta Helena Lopes. Integragao: uma experiencia Escolar. In. XIII Cogresso Brasileiro de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Brasilia. 11 a 15 de outubro de 1995. Publicado, p. 141.
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bastante o movimento em prol da inclusao.A ajuda da imprensa foi fundamental, na ocasiao, para o sucesso da escola e, consequentemente, do referido trabalho. Essa escola tambem recebeu Votos de Aplausos da Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraiba, no dia 19 de junho de 1996, por sua atuagao junto as crian^as com necessidades educacionais especiais.Essa experiencia ecoa mesmo nos dias de hoje, e ate em espagos internacionais, conforme convite do Governo Frances para apresentarmos essa experiencia no II Coloquio Intemacional de Autismo, realizado em Paris, no dia 29 de maio de 2010, cuja repercussao proporcionou, neste mesmo periodo, outros agendamentos em Paris, como mais duas palestras sobre essa escola: uma na Universidade Paris Ouest Nanterre/ La Defense (Paris X), durante o Seminario de Tese, do setor de Crise, Escola e Terrenos Sensiveis, no dia 01 de junho, com o tema: “ As C o n trib u te s  da Pedagogia Institucional para a Inclusao Escolar” . E a outra foi realizada na Universidade Paris Descartes -  Sorbonne, no Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano, durante o Seminario Franco-Brasileiro, no dia 04 de junho, cujo o tema foi: “ Inclusao escolar: experiencias no Brasil e na Franca” . Mas, o resultado mais relevante da apresentagao dessa escola, no citado coloquio franges, foi o convite da Diretora Bernadette Celest, do INSHEA (institut Nacional Superieur de Formation et de Recherche pour l’Education des Jeunes Handicapes et les Enseignements Adaptes ), para contribuirmos com a inclusao escolar na Franca. Com esta finalidade, um convenio esta sendo firmado entre a UFCG e o INSHEA.Por se tratar de uma instituigao privada de fins lucrativos, infelizmente, o Centro de Convivencia Garde d’Enfant teve suas atividades encerradas em junho de 1998, por nao ser mais viavel financeiramente. Mas, apos essa escola, nos continuamos trabalhando com o tema da inclusao, como professora, pesquisadora e palestrante. Iniciamos tais atividades como professora substituta da Universidade Federal da
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Paraiba, no municipio de Cajazeiras-PB em 1999.Como docente da UFPB, come^amos a atuar como defensora da 
escola inclusively termo e assunto que ainda estavam surgindo, mas sobre os quais nos ja  tmhamos alguma experiencia. Sempre que tinhamos oportunidade, ofereciamos cursos e apresentavamos trabalhos neste tema, alem de aprofunda-lo nas disciplinas ligadas a educa^ao especial.Nessa epoca, nos eramos tambem Professora de Psicologia do Governo do Estado da Paraiba, entao, o tempo em que fomos professora da UFPB, paralelamente como funcionaria do Estado, ficamos a disposi^ao da Escola Especial Francisco de Assis, no municipio de Cajazeiras. Essa foi outra oportunidade impar que tivemos de vivenciar atividades relacionadas a inclusao escolar.

A Escola Especial Francisco de Assis foi fundada em 30 de agosto de 1983, tendo como mantenedoras as Obras Sociais dos Cirineus do Caminho, de carater filantropico, sem fins lucrativos, que funcionava em convenio com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras. A referida escola possuia 53 alunos (as) regularmente matriculados, sendo 46 com alguma deficiencia: mental, ffsica e auditiva, entre outras, e 07 alunos (as) sem deficiencia alguma. A referida escola situava-se em um sitio, longe do perimetro urbano do municipio de Cajazeiras, e essas criangas sem deficiencias moravam nos arredores da escola e longe de outras escolas do municipio, sendo alguns deles (as) parentes dos alunos (as) com deficiencia.Quando chegamos para trabalhar nessa escola, tais crian^as ja  estavam matriculadas e frequentando normalmente a escola. Era o primeiro ano delas la e estavam matriculadas no nivel II do Ensino Infantil, na mesma sala dos alunos e alunas com deficiencia intelectual. Come^amos de imediato a dar a nossa contribui^ao, iniciando com cursos de formagao para as professoras que, de imediato, aceitaram participar, em horarios alternatives, aos trabalhos na escola. 0 que mais nos chamou a aten^ao foi que, apesar do numero de criangas sem
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deficiencia ser pequeno, estas contribufam acentuadamente para o progresso dos alunos especiais, sobretudo em atividades tipo cantar, brincar, falar etc. Essas crian<;as partilhavam a convivencia na escola numa verdadeira harmonia e nos nao observavamos preconceitos, assim como nada do tipo rejei9oes ou goza^oes etc. Muito pelo contrario, nos constatavamos um clima de muito amor e solidariedade no ambiente escolar, ou seja, novamente ressaltamos tratar-se de um clima de alteridade e nao de pieguice.Sobre essa escola, apresentamos e publicamos alguns trabalhos cientificos em varios eventos, entre eles, no relevante Coloquio 
International da AFIRSE, realizado em Natal, em 20014.Aos poucos, essa escola foi se modificando e crescendo o numero de criangas sem deficiencia. Ate junho do corrente essa escola funcionava normalmente, mas, nao mais como uma escola especial e sim, como uma escola regular, com um numero acentuado de matriculas de alunos e alunas com alguma deficiencia. Foi gratificante quando a dire9ao da referida escola nos contatou para agradecer a nossa contribui9ao e nos comunicar desta mudan9a na estrutura da escola.Em 2002, ingressamos, como Professora efetiva, na UFCG, para ministrar a disciplina de Educa9ao Especial e as disciplinas de Psicologia. Entao, inserimos o conteudo sobre inclusao escoiar em nossas disciplinas e, como professora/pesquisadora, elaboramos inumeros projetos de extensao; ministramos mini-cursos em eventos; orientamos monografias de conclusao de curso de Pedagogia, proferimos palestras; coordenamos projetos do Programa de Apoio a Licenciatura (Prolicen) e de Programas de Bolsa de Extensao (Probex.), a maioria sobre o tema
4 BURITY, Marta Helena Lopes. Uma Inclusao Inversa. IN. IX Coloquio Internacional da AFIRSE (Associa^ao Francofone internacional de pesquisa cientifica em Educa<;ao). Natal, 11 a 14 de setembro de 2001. Publica^ao. p. 509. e BURITY, Marta Helena Lopes. 
Escola Inclusiva: Possibilidades e desafios. IN. IX Coloquio Internacional da AFIRSE (Associa^ao Francofone internacional de pesquisa cientifica em Educa^ao). Natal, 11 a 14 de setembro de 2001. Publica^ao. p. 510. UFCG-BIBLIOTFfA25



Inclusao Escolar, dos quais resultaram inumeras publicagoes nesta area, inclusive no exterior, como no livro (Coletanea) Specificite, da Universidade Paris Ouest Nanterre/La Defence (Paris X)5. E tambem em periodicos nacionais, a exemplo do livro Educagao e Inclusao Social de 
Pessoas com Necessidades Especiais6, no qual temos dois capitulo.7Nessas experiencias sobre a inclusao escolar, o que mais nos chamou a atengao, entre muitos aspectos, foi a ansiedade dos/as educadores/as com relagao a aceitagao de alunos/as com algum tipo de deficiencia. Observamos, geralmente, em inicio de cada curso ministrado ou palestra proferida, um pessimismo e barreiras atitudinais enormes, em relagao a inclusao. Mas, na medida em que l'amos explicando, sobretudo, a mudanga de paradigmas, exemplificando cada um desses paradigmas, percebi'amos que as concepgoes com relagao a inclusao escolar, modificavam-se em prol da inclusao. Entao, decidimos investigar os fatores socio-culturais que dificultam a inclusao escolar de alunos e alunas com deficiencias, tendo por base, como afirmado anteriormente, a teoria sociologica do estigma, elaborada por Goffman (1988) a qual nos fez refletir sobre as rejeigoes e exclusoes vivenciadas por esse grupo. Ou seja, buscamos na Sociologia os elementos para explicar os preconceitos que cercam os/as alunos/as com deficiencias no ambiente da escola regular.Nesse contexto, esse estudo se apoia no seguinte questionamento
5 BURITY SERPA, Marta Helena. Vinclusion scolaire dans Yitat de la Paraiba, region nord- 
est Du Bresil: Yhistoire d’une 6cole pionniere a Joao Pessoa, etude de cas. IN: Attention Frangile. Specificites -  La Revue des Terrains Sensibles. Nanterre: Matrice, 2010. nB 02. p. 205-215.6 BURITY SERPA, Marta Helena, MELO, Ana Cldudia da Silva e OLIVEIRA, Jussara Andrade. 0 olhar do professor sobre a inclusao escolar de pessoas com necessidades especiais 
em Campina Grande. IN MARTINS, Lucia de Araujo Ramos [ et AL.] Joao Pessoa, Ed. Universitdria, 2007. p.185-193.7 BURITY SERPA, Marta Helena, MELO, Ana Paula Silva e NEVES, Hellen Samara Faria. 
Acompanhando a inclusao. In MARTINS, Lucia de Araujo Ramos [ et AL.] Joao Pessoa, Ed. Universitaria, 2007. p. 195-200.
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basico:
De que maneira se da a inclusao escolar de alunos e alunas com 

deficiencia, sobretudo, aqueles (as) com deficiencias intelectuais e as com 
transtornos globais do desenvolvimento no espago educacional brasileiro?Na busca de respostas, levamos em considera^ao:

1- A contribui^ao de Bauman, em sua reflexao sobre aconstru<;ao sociocultural do normal e do anormal, e na analogia entre esta e as no^des de pureza e impureza;
2- A interpretagao de Bourdieu em rela<;ao ao funcionamentodo campo educacional, montado para privilegiar e confirmar a logica de acumulacao de capitals de diversas ordens, inclusive o intelectual, estando os individuos com deficiencias intelectuais ja  destinados ao fracasso e a exclusao;
3- A teoria do estigma, de Goffman, a partir da qual podemosinterpretar as dificuldades da inclusao escolar dos alunos e alunas com deficiencia como estando ligadas aos processos de estigmatiza^ao e aos preconceitos que ceream este grupo, construfdos no ambito escolar como um desdobramento de dinamicas socioculturais em curso na sociedade envolvente.
Nessa perspectiva, este livro estrutura-se da seguinte maneira: no primeiro capftulo - Aspectos sdcio-histdricos, politicos e culturais da 

inclusao/exclusao escolar - tratamos dos aspectos historicos, teoricos e legais da inclusao escolar, contextualizando as diversas polfticas formuladas e executadas nessa area ao longo dos anos, no Brasil; no segundo capftulo -  Inclusao, politicos de alteridades, logica do espago 
escolar e processos de estigmatizagao: um didlogo necessario - abordamos aspectos das c o n trib u te s  teoricas de Bauman, Bourdieu e Goffman
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relacionadas a problematica da inclusao das pessoas com deficiencias classificadas como cognitivas/intelectuais na escola; no terceiro capitulo -  A pesquisa: dos caminhos percorrigidos no estudo de casos mutiplos 
a leitura dos dados -  pontuamos as dimensoes metodologicas dos estudos de casos Multiplos, realizados em uma escola publica em Cajazeiras e em outra, na cidade de Campina Grande, sendo apresentadas a analise dos documentos e de um conjunto de dados levantados atraves de entrevistas e registros audiovisuais dos dois cenarios empiricos escolhidos; por fim, apresentamos as consideragoes finais, nas quais serao pontuadas algumas reflexoes finais subsidiadas pelos estudos de casos realizados.
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CAPITULO I
ASPECTOS SOCIO-HISTORICOS, POLITICOS E CULTURAIS DA 

INCLUSAO/EXCLUSAO ESCOLAR

As deficiencias de todas as ordens no ser humano foram apresentadas de varias maneiras ao longo da historia. Neste capftulo, focalizamos um breve historico das nomenclaturas a elas dedicadas, para, em seguida, apresentarmos as varias etapas pelas quais passaram as politicas educacionais para as pessoas com deficiencia, desde os tempos remotos ate os dias de hoje.
1.1 As RepercussSes das Terminologias

Com rela^ao a terminologia, de acordo com Oliveira (2004), a mudan^a do termo educagao do excepcional para educagao inclusiva e de 
pessoa deficiente para pessoa com necessidades especiais, nao e apenas uma substitui^ao de termos, pois se trata da historia da educagao especial, que traz em seu contexto um arcabou<;o simbolico de carater etico e politico, subjacente as mudan^as de terminologias, de concep<;oes e de praticas educativas.Ao longo da historia, segundo Telford (1978, p.235), em sua reconhecida obra 0 indmduo excepcional, na mais antiga terminologia americana, a palavra feebleminded, que significava debil mental, era’o termo generico para todo tipo de pessoas consideradas subnormals, na area da cogni^ao/intelectualidade. Os termos franceses, moron (tolo), imbecile (imbecil) e idiot (idiota), designavam varios graus dessas subnormalidades. Posteriormente, a expressao deficiencia mental substituiu debilidade mental como termo generico.No classico livro de Psiquiatria Clmica, Kolb (1980, p. 560) ressalta que, em 1934, a American Association on Mental Deficiency (A.A.M.D.)
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afirmava que:
Um idiota e um indivfduo mentalmente deficiente, com idade mental abaixo dos tres anos ou, se crianga, um quociente de inteligencia menor que 25. Um imbecil e um indivfduo mentalmente deficiente, tendo, em geral, uma idade mental de tres a sete anos, inclusive. 0 debil mental 6 um indivfduo mentalmente deficiente, tendo, geralmente, uma idade mental de oito anos ou mais, ou se crianga, um Q.I. de 50 ou mais.

Em literaturas atuais, encontramos Sassaki (2005, p. 9-10) lembrando que:
A pessoa com deficiencia foi chamada nos cfrculos academicos, por varios nomes: oligofrenica; cretina; tonta; 
imbecil; idiota; debil profunda; crianga subnormal; crianga 
mentalmente anormal; mongoloide; crianga atrasada; crianga 
eterna; crianga excepcional; retardada mental”.

E notorio que alguns termos, como idiota, imbecil, tonto, cretino, circulam no nosso cotidiano, representando agressoes verbais consideradas leves, ou seja, essas expressoes safram das esferas cientfficas e cafram no senso comum.Com propriedade, Ide (1993, p.10-11) aborda a contribuigao da psicologia para a adogao da expressao deficiencia mental, que substituiu os rotulos qualitativos de idiota, imbecil e debil, pelos conhecidos' respectivamente como deficiencia mental de grau profando QI (0-20); 
severo QI (20-35); moderado QI (35-50); leve QI (50-70/75).A autora ainda acrescenta que esta classificagao psicologica, corresponde a uma outra classificagao pedagogica, a qual e determinada pelo desenvolvimento e rendimento educacional do indivfduo. Esses termos sao respectivamente: educavel (deficiencia mental leve); treinavel (deficiencia mental moderada); semi-dependente (deficiencia mental severa); dependente (deficiencia mental profunda). Ressaltamos que as referidas classificagoes estao em desuso nos meios educacionais.
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0 termo QI, que significa quociente de inteligencia, segundo Armstrong (2001), surgiu em 1904, quando o ministro da educagao publica de Paris solicitou ao psicologo franges Alfred Binet que criasse uma forma de detectar quais os alunos que estavam prestes a fracassar e, assim, pudessem receber uma aten<;ao adequada, ou seja, remediadora. Entao, atraves de Binet e seus colaboradores, surgiram os primeiros testes de inteligencia, sendo esta vista como algo a ser medido e reduzido a um simples escore de QI. Essa testagem da inteligencia foi importada pelos Estados Unidos e se tornou bastante difundida alguns anos depois, enfatizando o que chamamos hoje de modelo medico ou clinico de deficiencia.0 citado modelo QI, atualmente, e um paradigma polemico e considerado em desuso no meio educacional, mas, embora nao mais hegemonico, ele continua sendo utilizado na area medica, como tambem alguns termos ja  condenados, como por exemplo, a nomenclatura 
Retardo Mental. Este termo pode ser encontrado na pagina 74, do DSM- IV -  TR (Manual Diagnostico e Estati'stico de Transtornos Mentais) - 2002, reeditado em 2008, pela Artmed, conforme assinalado:

Nfveis de gravidade do retardo mental Quatro nlveis de gravidade podem ser especificados, refletindo o ni'vel atual de comprometimento intelectual: Leve, Moderado, Grave e Profundo.317- Retardo Mental Leve: QI 50-55 at£ aproximadamente 70318.0 - Retardo Mental Moderado: QI 35-40 a 50-55318.1- Retardo Mental Grave: QI 20-25 a 35-40318.2- Retardo Mental Profundo: QI abaixo de 20-25
O termo mais recente para se fazer referenda as pessoas com deficiencia mental e a expressao deficiencia intelectual, (DSM-V -2014). O nome retardado foi eliminado permanecendo apenas as palavras: leve moderado, grave e profundo.
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Segundo Sassaki (2005), esta e uma tendencia mundial e brasileira. Tal nomenclatura foi oficialmente utilizada em 1995, na ocasiao do Simposio Deficiencia Intelectual: Programas, Politicos e Planejamento para o 
Futuro, realizado em Nova York. Em 2004, em Montreal, Canada, houve um evento organizado pela Organizagao Pan-Americana da Saude e a Organizagao Mundial da Saude, o qual aprovou a Declaragao de Montreal 
sobre Deficiencia Intelectual, termo este utilizado tambem em frances e em ingles, no momento da tradugao da referida declaragao para os citados idiomas (Declaration de Montreal sur la Deficience Intelectuelle 
- Frances; Montreal Declaration on Intellectual Disability - Ingles). Esse autor tambem ressaltou que o termo deficiencia intelectual faz parte do nome de uma entidade americana, a International Association for the 
Scientific Study o f Intellectual Disabilities, e que a reconhecida Confederagao 
Espanhola de Organizagao para Pessoas com Deficiencia Mental mudou, em 2002, o seu nome para Confederagao Espanhola de Organizagao para Pessoas 
com Deficiencia Intelectual.Sobre a mudanga da nomenclatura de deficiencia mental para deficiencia intelectual, Veltrone (2010) ressalta que a troca foi preconizada em 2008, pela American Association on Intelectual Disabilities 
(AAID), que define a deficiencia intelectual como sendo:

Incapacidade caracterizada por limita<;6es significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo expresso em habilidades conceituais, sociais e praticas. Esta inabilidade se origina antes da idade dos 18 anos. (LUCKASON et al. 2002).
Segundo a autora acima citada, em nota oficial no site da 

“American Association of Mental Retardation”, em 20 de fevereiro de 2007, esta conhecida associagao mudou o seu nome para “American Associaton 
of Intellectual and Developmental Disabilities” e o termo deficiencia mental passou a ser substitufdo por deficiencia intelectual.
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Atualmente, temos novas teorias sobre a inteligencia, a exemplo da Teoria das Inteligencias Multiplas, de Howard Gardner, criada eml983, na qual o autor apresenta (em seu livro Estrutura da Mente) sete inteligencias basicas no ser humano, posteriormente acrescentando a oitava. O referido autor ampliou o alcance potencial humano para alem dos escore do QI. As inteligencias propostas por Gardner sao: Linguistica, 
Logico-Matematica, Espacial, Corporal-Cinestesica, Musical, Interpessoal, 
Intrapessoal e a mais recente, a Naturalista.De acordo com Amstrong (2001), a teoria das Inteligencias Multiplas de Gardner proporciona uma grande contribuigao para a educa^ao inclusiva, uma vez que eleva as crian^as com deficiencia de um paradigma do deficit, para um paradigma de crescimento.Com rela^ao a termos mais recentes, Favero (2004) assinala que, embora o termo portador {de deficiencias ou necessidades especiais) seja o que consta na nossa Constitui^ao Federal e tambem em algumas outras leis, que o repetiram, seguindo a Lei maior, esta nao e uma maneira correta para se referir a alguem com algum tipo de deficiencia. Na epoca em que a Constituigao foi elaborada, as palavras utilizadas com frequencia eram de conota<;ao pejorativa, como, por exemplo: 
aleijado, retardado, surdo-mudo etc., as quais refor^avam o preconceito, embora, em grande parte, esses termos ja  estivessem superados, pois em 1988 ja  existia um trabalho no sentido de reverter essas conota^oes depreciativas. Procurou-se, entao, naquela ocasiao, uma padroniza^ao que retirasse a atengao da deficiencia e passasse para a pessoa. No caso do termo pessoa portadora de deficiencia, o foco permaneceu no portador 
e nao direcionado a pessoa. Mesmo nao sendo ainda o ideal, pode ser considerado um avango para a epoca.Posteriormente, acrescenta Favero (2004), come^aram a surgir crrticas a este termo, sobretudo dos movimentos sociais, que alegaram que o termo portador se encaixa mais para objetos que uma pessoa carrega e que podem ser deixados de lado, o que nao acontece com
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caracteri'sticas fisicas, sensoriais ou mentais do ser humano. Outro fator apontado e que a palavra “portador” e associada a doen^as, ja  que tambem e usada quando a pessoa e portadora de algum tipo de virus como, por exemplo, a popular expressao: “ Portador do virus HIV” .Esta mesma autora afirma que, atualmente, usa-se com frequencia pessoa com deficiencia, podendo variar tambem com outros termos, tais como pessoa que possui deficiencia, pessoa que tem deficiencia, ou pessoa que adquiriu deficiencia.A questao da consciencia do uso inadequado do termo portador esta restrita apenas aos profissionais da area de Educa^ao, sobretudo aos da Educagao Especial. Na populagao, de modo geral, como tambem em meios academicos, ainda se encontra frequentemente, o uso deste termo. Entre as razoes para a perpetua^ao desse equfvoco, apontamos os meios de comunicagao, sobretudo os Jornais, tanto na imprensa escrita como na televisao, que utilizam quase sempre a palavra “ Portador” , apesar de tao combatida pelos profissionais da area de Educa^ao.Carvalho (2000) ressalta, com rela^ao as terminologias, que, no modelo clfnico de deficiencia, aqueles alunos que apresentam altera<;6es organicas sao percebidos como “ enfermos e incapazes” , visto que a deficiencia se confunde com patologia e as limita^des decorrentes dela como impedimento para uma vida “ normal” em sociedade. Sendo assim, no imaginario social, a deficiencia tem um carater de “ doenga” , exigindo cuidados clmicos e terapias. As inumeras mudangas nos paradigmas educacionais provocaram s u b s titu te s  destes termos, com o intuito de identificar esses sujeitos, sem estigmatiza-los. Assim, surgiu a expressao necessidades educacionais especiais, evidenciando a intera^ao das caracteri'sticas individuais dos estudantes com rela^ao ao ambiente educacional e social, ressaltando, no ensino regular, a necessidade e o desafio de atender as diferen^as.Essa expressao surgiu em 1974, no Relatorio Warnock, um
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documento apresentado ao Parlamento do Reino Unido, elaborado por um comite presidido por Mary Warnock, constitufdo para rever o atendimento aos indivfduos com deficiencias na Inglaterra, Pais de Gales e Escocia. Esse termo foi retomado na Declara^ao de Salamanca (1994), documento Internacional que impulsionou o movimento da educa^ao inclusiva.Alem das questoes das terminologias, vale a pena ressaltar que, ate ser construi'do um consenso internacional em prol de uma educa<;ao inclusiva, um longo caminho foi atravessado.
1.2 As Fases da Educa^ao Especial

O percurso historico e cultural da deficiencia foi cercado por rejei^oes e preconceitos. Sassaki (1997), para maior compreensao desses fenomenos, dividiu a historia da Educa^ao Especial em quatro fases: a Exclusao, a Segregagao Institutional, a Integra^ao e a Inclusao.

1.3 As Deficiencias nos Tempos da Exclusao

Na fase da Exclusao, nenhuma atengao educacional foi dada as pessoas com deficiencia. As sociedades as perseguiram, mataram e tambem as consideraram “ possufdas pelo demonio” . A literatura da Roma antiga registra que as criangas com alguma anomalia eram afogadas; na Grecia antiga, Platao, ao abordar essa questao, fala que as crian^as com alguma deficiencia eram sacrificadas ou escondidas pelo proprio poder publico (MONTE & SANTOS, 2004, p. 09).A esse respeito, Amaral (1995) aborda mais detalhadamente o universo greco-romano com rela^ao as pessoas com deficiencia, afirmando:
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Sabe-se que as pessoas desviantes /diferentes /deficientes tinham, conforme o momento histdrico e os valores vigentes, seu destino selado de forma inexoravel: ora eram mortas, assim que percebidas como deficientes, ora eram simplesmente abandonadas a “ sua sorte” , numa pratica entao eufemisticamente chamada de “exposigao” . Desta ultima, inclusive, resultou o uso dessas crian^as para a mendicancia, uma vez que eram frequentemente recolhidas por pessoas da plebe com o intuito de, a partir do sentimento de caridade da popula^ao, auferir rendimentos que viessem ‘engordar” seus recursos. (...) 0 estado tinha o direito de nao permitir cidadaos disformes ou monstruosos e, assim sendo, ordenava ao pai que matasse o filho que nascesse nessas condigoes (AMARAL, 1995, p. 43).
Essa questao de “ engordar” os recursos atraves da exibigao da deficiencia para a sociedade perdura ate os dias de hoje, o que e facilmente constatado nos sinais de transito, por exemplo, onde ha frequentemente pessoas exibindo a “ sua desgraga” , com o objetivo de despertar sentimentos de comiseragao, em busca de se conseguir alguns trocados. Isso porque, na nossa sociedade, a deficiencia e associada tambem com a mendicancia. Os meios de comunicaq:ao de massa, como a televisao, tambem se utilizam desse expediente para elevar seu rn'vel de audiencia, apresentando pessoas com as mais diversas anomalias ou deficiencias. Quanto mais raras essas deficiencias, mais audiencia elas atraem.A autora acima acrescenta que Aristoteles e Platao inscreveram em suas leg isla tes ideais, conforme transcrevemos abaixo:

Platao (428-348 a.C.) no livro III da “Republica” : (a Medicina e Jurisprudencia) cuidarao apenas dos cidadaos bem formados de corpo e alma, deixando morrer os que sejam corporalmente defeituosos (...) e o melhor tanto para esses desgragados como pra a cidade em que vivem (AMARAL, 1995, p. 44-45).
E, no livro V, esta assinalado que os filhos dos homens inferiores e qualquer dos outros que sejam “ disformes, esconde-los-ao num lugar
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interditado e oculto como convem” (apud AMARAL,1995, p. 44).Aristotelis (384-322 a.C.), no Livro IV -  Capitulo 14, da “ Politica” , 
escreve que: “ com respeito a conhecer quais os filhos que devem ser 
abandonados ou educados, precisa existir uma lei que proiba nutrir 
toda crianga disforme” (apud AMARAL, 1995, p. 44).

Ainda concernente a fase da exclusao, esta autora lembra que, 
no universo romano, no codigo das Doze Tabuas (primeira legisla^ao 
escrita dos romanos), consta que “ o pai tem o poder de julgar, condenar, 
vender e matar o filho” . Sendo assim, na Tabua IV estava escrito: “ que 
o filho nascido monstruoso seja morto imediatamente” (AMARAL, idem, 
P-45). O filosofo epicurista Lucrecio (98-55 a.C.) aborda o tema em “Da 
Natureza”:

A terra tentou criar numerosos monstros de estranho aspecto e membros, por exemplo, o androgino (...) e os seres que nao tinham pes ou que nao tinham maos, e tambem os que nao tinham boca e eram mudos e os que se encontravam cegos e sem face e os que tinham os membros inteiramente presos ao corpo e nao podiam fazer coisa alguma, nem andar, nem evitar o mal nem apanhar aquilo que seria util. (...) tudo inutil porque a natureza lhes impediu o crescimento e nao puderam alcan^ar a desejada flor da idade nem encontrar alimento nem unir- se pelo ato de Venus. (...) nao puderam, reproduzindo-se, dar origem a uma descendencia (AMARAL, 1995, p. 45-46).
Parajustificar o infanticidio, ja  no infcio da Era Crista, Lucius A. 

Seneca (4-65d.C.), em “De ira” , XV.2, assinala que:Nos sufocamos os pequenos monstros; nos afogamos ate mesmo as criamjas quando nascem defeituosas e anormais: nao e a colera e sim a razao que nos convida a separar os elementos saos dos individuos nocivos (apud AMARAL, 1995, p. 45-46).
Tambem destacou esta autora que este mesmo Seneca, na obra satirica “ Apocoloquintose do Divino Claudio” , ressalta uma rela<;ao
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entre carater e deficiencia fi'sica, na seguinte cita^ao: “ anunciaram a Jupiter a chegada de um fulano, estatura normal, cabelos quase branco: nao deve ter boas inten^oes, pois abana continuamente a cabe<;a; e coxeia do pe direito” (apud AMARAL, idem, p. 46).Santos (2002), com relagao a concep<;ao bfblica, mostra que, na Idade Media, a visao dos cristaos sobre a deficiencia estava ligada aos aspectos como 0 pecado, a culpa ou ate mesmo as transgressoes morais e sociais. A deficiencia era, portanto, uma marca fi'sica, sensorial ou mental do referido pecado, a qual nao permitia os contatos divinos, conforme as escrituras biblicas:
O senhor disse a Moises: Dize a Arao o seguinte: homem algum de tua linhagem, por todas as gera^oes, que tiver um defeito corporal, oferecera o pao de Deus. Desse modo, serao excluidos todos aqueles que tiverem uma deformidade: cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros desproporcionados (LEVITICO, cap.21,VS. 16-19, 
apud SANTOS, 2002).

Sobre a exclusao das pessoas com deficiencia na Antiguidade, temos tambem a contribui^ao de Santiago (2009), que afirma que, de acordo com a religiosidade egfpcia, a deficiencia era vista como castigo divino, e essas pessoas eram marcadas pelos deuses por alguns erros em vidas passadas ou, ate mesmo, por erros do presente. A autora citada tambem aborda sobre os anoes na civiliza^ao egfpcia:
No Egito antigo, os andes de classes mais elevadas podiam aspirar qualquer cargo publico que fosse. E o mesmo valia para outras deficiencias, ainda entendidas como doen^as. No entanto, se oriundos dos camponeses ou trabalhadores das grandes constru^des egipcias, esse sujeito nao teria chance alguma de sobrevivencia (SANTIAGO, 2009, p. 125).

Em Esparta, a elimina^ao ou rejei^ao das pessoas com deficiencia, tambem foi registrada, conforme cita^ao abaixo:
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Em Esparta, crian^as portadoras de deficiencia fisica ou mentais eram consideradas sub-humanas, o que legitimava sua elimina^ao ou abandono, pratica perfeitamente coerente com os ideais atleticos e classicos, alem de classistas, que serviam de base a organiza^ao socio-cultural de Esparta e da Magna Grecia (PESSOTTI, 1984, p. 3).
O referido autor tambem salientou que, com o Cristianismo, as pessoas com alguma deficiencia, ganharam alma e passaram a ser filhos de Deus. Entao, nao eram mais mortas ou abandonadas, pois essa pratica era um atentado a divindade. Sendo assim, eles passaram a ser “ Les enfants du bon Dieu” (filhos do bom Deus), expressao que significa tolerancia e aceita^ao caritativa. 0 status desses individuos tambem se modificou, na medida em que eles deixaram de ser vistos como coisas para serem pessoas, na era crista.

1.4 As Deficiencias nos Tempos da Segregagao

Na segunda fase, a da Segregagao Institutional, as pessoas com deficienciaeramatendidaseminstitui£oesreligiosasoufilantr6picas,nas quais tinham pouco controle da aten^ao recebida. Como consequencia desse momento, perdura ate hoje, no imaginario social das pessoas, a concep^ao dos individuos com deficiencia como “ coitadinhos” , para os quais a ajuda deveria vir atraves de caridades e nao da garantia de seus direitos de cidadaos. Isso se confirma na seguinte cita<;ao:
Dotado de alma e beneficiado pela reden^ao de Cristo, o deficiente mental passa a ser acolhido caritativamente em conventos ou igrejas, onde ganha a sobrevivencia, possivelmente em troca de pequenos servi^os a instituigao ou a pessoa “benemerita”  que o abriga (PESSOTTI, 1984, p. 5).
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0 autor citado tambem registra ter sido no seculo XIII que surgiu, na Belgica, a primeira institui^ao para abrigar as pessoas com deficiencia mental, em uma colonia agricola. E de 1325, ou seja, no seculo XIV, a primeira lei sobre os cuidados para a sobrevivencia e sobre os bens desses individuos:
No De praerogativa Regis baixado por Eduardo II da Inglaterra encontra-se no dizer de Dickerson (1981), um guia para proteger os direitos e as propriedades dos “ idiotas” e para os cuidados quotidianos” de que necessitam. 0 rei devia “zelar primeiramente, para que os idiotas fossem plenamente satisfeitos em todas as suas necessidades, pois ele se apropriava da parte de seus bens” correspondente as despesas com aqueles cuidados, segundo Foville, citado por Brandao em 1918 (PESSOTTI, 1984, p. 5).

Segundo Pessotti (1984), 6 nesta lei que encontramos pela primeira vez a diferen^a entre deficiencia mental e doen^a mental. E e na condi^ao de cristao que os que apresentam deficiencias sao considerados culpados pela sua condi^ao, recebem castigos do ceu pelos seus pecados ou pelos erros dos seus antepassados. No caso de condutas imorais, havia castigos humanos tambem.Esse autor tambem acrescenta que a ambivalencia caridade- castigo marcou o perfodo da Idade Media com rela<;ao a deficiencia 
mental:

A rejei^ao se transforma na ambiguidade prote«;ao- castigo. A solu<;ao do dilema e curiosa: para uma parte do clero, vale dizer, da organiza^ao sdcio-cultural, atenua- se o “ castigo” transformando-o em confinamento, isto e, segregagao (com desconforto, algemas e promiscuidade), de modo tal que segregar e exercer a caridade, pois o asilo garante um teto e alimenta^ao. Mas, enquanto o teto protege o cristao as paredes escondem e isolam o incomodo ou inutil (PESSOTTI, 1984, p.7).
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Outra parte da cultura medieval crista pensa no castigo como caridade, visto que este e um “ meio de salvar a alma do cristao das garras do demonio e livrar a sociedade das condutas indecorosas ou anti-sociais do deficiente” , conforme assevera o autor citado.E, assim, surgiram as in s t itu te s  de educagao especial. Na Europa, segundo Jannuzzi (2004), o Instituto dos Jovens Cegos de Paris foi fundado em 1784, por Haiiy. No Brasil, a primeira institui<pao relativa a educa^ao dos alunos/as com deficiencia foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado no municfpio da Corte, pelo decreto de nQ 1.428, de 12 de setembro de 1854. Em 1891, esse instituto passou a se chamar 
Instituto Benjamim Constant. Em 1857, foi criado pelo decreto n. 839, de 26 de setembro, o Instituto dos Surdos-Mudos, cujo nome foi trocado para Instituto Nacional dos Surdos-Mudos e, posteriormente, para o Instituto Nacional de Educa^ao de Surdos (INES), nomenclatura que permanece ate hoje.Mazzotta (2003) registra que a primeira instituigao que recebeu pessoas com deficiencia mental, para assistencia medica, em 1874, foi o hospital estadual de Salvador, hoje denominado Hospital Juliano Moreira.Podemos constatar que, nas duas fases acima citadas, as pessoas com algum tipo de deficiencia possuem um historico de confinamentos, semelhante aos estranhos, abordados por Bauman (1998):

Era essa a estrategia da exclusao -  confinar os estranhos dentro das paredes visi'veis dos guetos, ou atras das invisfveis, mas nao menos tangi'veis, proibi^oes da 
comensalidade, do conubio e do comercio; “ purificar” -  expulsar os estranhos para alem das fronteiras do territdrio administravel ou administrado; ou, quando nenhuma das duas medidas fosse factivel, destruir fisicamente os estranhos (BAUMAN, 1998, p. 29).

Nos anos 60, os movimentos sociais pelos direitos humanos tiveram grande impulso, acarretando uma grande conscientiza^ao da
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sociedade sobre os danos de uma segregagao para uma pessoa com deficiencia. E, assim, entramos na terceira fase.
1.5 As deficiencias nos Tempos da Integragao

A terceira fase, a da Integragao, teve im'cio na decada de 1970 e foi um movimento desenvolvido mundialmente. Martins (2003, p. 39) apontou varias definigoes dessa fase e a resumiu como “ (...) um processo que tern por objetivo o oferecimento de um atendimento escolar compatfvel com as necessidades das criangas, num ambiente comum de ensino” .Segundo Mendes (2006), a proposta da integragao escolar surgiu baseada em argumentos morais, racionais e empfricos. Observemos:
Tal contexto alicergou uma base moral para a proposta de integragao escolar, sob o argumento irrefutavel de que todas as criangas com deficiencias teriam o direito inalienavel de participar de todos os programas e atividades cotidianas que eram acessiveis para as demais criangas. (...) fundamentos racionais das praticas integradoras, baseados nos beneficios para alunos com deficiencia seriam: participar de ambientes mais desafiadores; ter mais oportunidades para observar e aprender com alunos mais competentes; viver em contextos mais normalizantes e realistas para promover aprendizagens mais significativas (...) as bases empiricas dos achados da pesquisa educacional. Primeiramente, a ciencia produziu formas de ensinar pessoas que por muito tempo nao foram sequer consideradas educaveis. Posteriormente, a ciencia passou a produzir evidencias que culminaram numa grande insatisfagao em relagao a natureza segregadora e marginalizante dos ambientes de ensino especial nas instituigoes residenciais, escolas e classes especiais (MENDES, 2006, p. 388).

Alem disso, acrescentou a autora, com a intengao de desenvolver a autonomia desses individuos, sobretudo em estruturas mais normalizantes em prol do seu desenvolvimento interpessoal e
42



inser^ao social, surgiu, neste contexto, a filosofia da normalizagao e da integra^ao.
Martins (2003), ao abordar as bases filosoficas e ideologicas da integra^ao escolar, ressalta que a integra^ao veio em decorrencia do princfpio de normalizagao, que significa o ato de normalizar. Sendo assim, o termo tiormalizagao tornou-se polemico e foi, ate mesmo, considerado erroneo por alguns teoricos.Segundo a autora citada, esse conceito surgiu na Dinamarca, em 1959, quando foi inserido na legisla<;ao um artigo que previa que a pessoa com deficiencia mental tivesse, no seu dia a dia, uma vida tao normal quanto possfvel. Esse dispositivo teve a influencia de Bank Mikkelsen, diretor dos Servi^os para Deficientes Mentais, mas foi o sueco Bengt Nirge quern, em 1969, organizou esse princfpio de normaliza^ao e o deixou conhecido mundialmente. Vejamos, nos dizeres da autora:

Este teorico enfatizou bastante, em seus estudos, a questao dos meios e metodos que deveriam ser colocados a disposiijao das pessoas com deficiencia mental a fim de poderem ser conduzidos a uma vida semelhante a das demais pessoas da sociedade onde vivem, de serem capazes de experienciar um padrao de vida comum a cultura e de utilizarem - o maximo possfvel - os servigos destinados a comunidade em geral, reduzindo-se assim os atendimentos segregativos (MARTINS, 2003, p. 26).
Foi Wolfensberg (1969) citado por Martins (2003, p. 29) quern ampliou esse conceito aos outros tipos de deficiencia e ficou tambem conhecido como um grande teorico da normalizagao, divulgando-a nos Estados Unidos e Canada. Ele aprofundou outros aspectos do cotidiano das pessoas com deficiencia, como os profissionais, a sexualidade, a famflia e, ate mesmo, a questao da representa^ao social desses indivfduos.O conceito de normalizagao passou a ser muito criticado e mal
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interpretado, sendo confundido com o conceito de humaniza<;ao, o qual simplesmente afirma que a pessoa com deficiencia deve ser considerada 
humana. E tambem com o conceito de cura, como chegada a normalidade, que deve ser buscada a qualquer custo. Contra essa visao, surgiram rea^oes dos movimentos sociais, reivindicando o direito da pessoa ser diferente, ou seja, o direito de ter alguma necessidade especial. Com rela^ao a essas crfticas, com propriedade, Martins (2003) ressalta outras posturas:

Vdrios autores procuraram esclarecer que o objetivo da normaliza<;ao nao era o de adaptar as pessoas a um modelo pr£- estabelecido, a uma norma estatfstica, n2o era normalizar pessoas, mas normalizar o ambiente onde viviam e se desenvoiviam, os servi^os que lhes eram oferecidos, implicando na adapta<j3o de meios e condi^oes de vida as possibilidades dos indivfduos deficientes e nao na adapta^ao for^ada ao ambiente (MARTINS, 2003, p. 29).
Portanto, normalizar nao significa tornar normal a pessoa com deficiencia, negar a sua deficiencia, mas aceitd-la de forma real e natural entre os seres humanos e ter seus direitos e deveres respeitados na sociedadeVale a pena ressaltar que, nesta fase de integra<;ao, as modalidades de educa^ao especial mais comuns eram: o ensino itinerante, as salas de 

recursos, a classe especial, a escola de educagao especial e o ensino hospitalar 
ou domiciliar.

0 Ensino Itinerante consiste na presta<;ao de servi(;os, de um professor especializado e/ou equipe t^cnica que atende aos/^s alunos/ as com alguma necessidade especial, regularmente matriculados em escolas publicas. Esses professores visitam as escolas, no mfnimo uma vez por semana, para prestar atendimentos pedagdgicos e orientar os/ as professores/as da classe comum. Geralmente, o ensino itinerante era para suprir as escolas que nao tinham salas de recursos, equipadas com materiais especiais, para fins de natureza pedagogica, na qual havia um
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professor/a especializado/a, do quadro da escola, para auxiliar os/as alunos/as com nccessidades especiais, naquilo que eles/elas necessitam em termos de especificidades (por exemplo, ensinar o sistema Braille aos cegos), a fim de mante-los/las em salas comuns. Era fungao tambem desses professores especializados assessorarem os/as professores/as das salas regulares. 0 atendimento na sala de recursos deveria ser, no mi'nimo, de uma hora, podendo ser individual ou em grupo (no maximo cinco estudantes), devendo acontecer diariamente ou pelo menos duas vezes por semana. Essas salas deveriam funcionar no horario oposto ao da sala comum e, caso houvesse vagas, atendendo aos/as alunos/ as com nccessidades educacionais especiais de outras escolas sem suas proprias salas de recursos.A Classe Especial era instalada na escola regular, sendo seu/ sua professor/a especializado/a. Os alunos e alunas eram agrupados/ as por tipos de deficiencias, podendo ser sala especial para cegos/ as, para surdos/as. Elas foram sempre mais usadas para alunos/as com deficiencia mental/intelectual e foi uma das modalidades mais criticadas desta fase.As escolas de educagao especial consistem em escolas estruturadas unicamente para alunos/as com necessidades educacionais especiais. Podem ser organizadas para atender a varios tipos de deficiencia na mesma escola, ou especificamentc para um determinado tipo de deficiencia, tais como o instituto dos cegos, escolas de surdos etc. Essas escolas podem ser apenas diurnas, funcionando em um ou dois perfodos ou escolas residenciais.O ensino hospitalar ou domiciliar e para alunos e alunas que nao podem frequentar uma escola, devido a suas condigoes incapacitantes, temporarias ou permanentes. As crianq:as sao atendidas por professores/as especializados/as em suas casas ou em hospitals, que podem tambem oferecer, caso haja o numero suficiente de alunos/as, as classes hospitalares
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Em 1977, nos Estados Unidos, uma lei assegurou educagao publica para as criangas com deficiencia e foi implantado o processo 
mainstreaming, o qual, segundo Mendes (2006, p. 389), “ (...) definia a colocagao de individuos com deficiencia em alternativas minimamente restritivas, e que, consequentemente, incentivava a implantagao gradual de servigos educacionais na comunidade e desestimulava a institucionalizagao.A integragao penetrava nesse processo mainstreaming e estava interligada com o sistema de cascata, procurando adaptar os servigos existentes as necessidades de cada aluno/a que deles necessitassem. Mazzotta detalhou, em 1982, o modelo de cascata de Evelyn Deno:

Mais do que um sistema de classificagao, ele facilita a adaptagao do atendimento as necessidades individuais. E planejado para favorecer a movimentagao do aluno de um recurso para outro, de acordo com as mudangas ocorridas em suas condigoes. 0 sistema cascata e suficientemente flexivel e adaptavel para tornar possivel a redugao da matricula em educagao especial, conservando, contudo, a oportunidade para aqueles alunos que necessitem de recursos de educagao especial (MAZZOTTA, 1982, p. 46).
0 Sistema de Cascata dos Servigos de Educagao Especial, de Deno Evelyn, foi apresentado em 08 niveis: Nivel 01 - Prevengao de problemas comportamentais (Ensino comum); Nivel 02 - Criangas em classes comuns com ou sem servigos de apoio; Nivel 03 - Classe comum com servigos suplementares de ensino; Nivel 04 - Classe especial em periodo parcial; Nivel 05 - Classe especial em periodo integral; Nivel 06 - Escolas Especiais; Nivel 07 - Ensino no hospital ou no ambiente domiciliar; Nivel 08 - Servigo nao-educacional atendimento medico ou bem-estar social.
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Sistema de Cascata dos Services 
De Educacao Especial

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Pr«ven$5o da problem as comport arnentais 
____________ (endno comum)_____________

Co ancas em classes ecmunscorn ou sem 
Services de apoio

Qasse comum com servifos 

Suplementares de end no

Classe especial am period© 
Pardsl

Classe e sped si em 
Periodo integral

E sco las especiais

Nivel 7
Nivel 8

Ensino Domiciliar

End no no  hospital 
Ou no ambiente 

Residercial

Servifo nao-educacionai 
A tend men to  medico cu 

De be rives tar socialF ig u ra  01 - Sistem a de Cascata (M AZZO TTA, 1982,

O aurrvento da gravidade do 

problems educational esta 
relacionado a diminuicao do 
numero de alunos.

p.46)
Este sistema de cascata era orientado para que fosse feito o encaminhamento do/a aluno/a para os servi^os educacionais integrativos, o mais que pudesse, e, no que fosse possivel, devia-se evitar as escolas especiais, indicadas so para os casos mais severos de deficiencia.0 modelo da Piramide invertida de Dunn, tambem foi citado por Mazzotta (1982, p. 47) nos seguintes termos: Plano 01 -  onde encontramos a base da piramide, temos a Classe comum com materiais e equipamentos especiais de ensino; Plano 02 -  Classe comum com materiais e equipamentos especiais de ensino mais consultores de
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educagao especial para professores comum; Plano 03 -  Classe comum com ensino intinerante e tutoria; Plano 04 -  Classe comum e sala de recurso; Plano 05 -  Classe especial em perfodo parcial e classe comum; 
Plano 06 -  Classe especial autocontida; Plano 07 - Escola especial e escola comum combinadas; - Plano 08 -  Escola especial diurna; Plano 09 -  Escola residencial; Plano 10 - ensino hospitalar; Plano 11-n o  vertice da piramide, esta o Ensino domiciliar.

p ir A m id e  in v e r t id aModelo de Pirimide

Figura 02 -  M odelo da Piram ide Invertida - M AZZO TTA (1982, p. 47).
De acordo com a referida piramide invertida, devemos seguir o principio de normaliza<;ao, em que moveremos sempre o/a aluno/a para cima, ou seja, na dire^ao, partindo do vertice para a base, e para baixo, na dire^ao inversa a anterior, so em casos extremamente necessaries.
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Logicamente, os pianos 01 e 02 sao considerados mais integrados e os pianos 09, 10 e 11 sao os mais segregados.Martins (2003) ressalta que e polemica a rela^ao entre normalizagao/inclusao, visto que:
(...) para Bank Mikekelsen, a normaliza<;ao e percebida como um objetivo a ser atingido e a integragao, por sua vez, como um mdtodo de a<;ao utilizado, como um processo fundamental para se chegar k pretendida normalizacao, enquanto que para Wolfensberger a integrai^ao social e a decorrencia, o corolario da normaliza^ao (MARTINS, 2003, p. 30).

Jannuzzi (2004) assinala a luta dos movimentos sociais em busca da integragao, mas ressaltando a importancia dos acompanhamentos e atendimentos para os/as alunos/as com deficiencias. Mendes (1994 
apud JANUZZI, 2004) relatou que a primeira experiencia de integra^ao escolar, de forma mais sistematica, no Brasil, aconteceu em Santa Catarina, em 1988, quando a Fundagao Catarinense de Educa^ao Especial come^ou a colocar seus alunos/as nas escolas regulares, dando-lhes apoios adequados para garantir-lhes a permanencia.Apesar de todo esse avan$o, a fase da integra^ao, se tornou extremamente polemica. O sistema de cascata apresentado anteriormente foi muito criticado, visto que responsabilizava o/a aluno/a com necessidades especiais pela sua adapta^ao ao ensino comum, ou seja, ao/a educando/a, cabia adaptar-se a escola e nao o inverso. Conforme argumentou Carvalho (2003):

(...) as crfticas que tecem, no caso das cascatas dos servi^os, e que a passagem de uma crian^a com deficiencia ou com dificuldades de aprendizagem de um tipo de servigos, mais segregado a outro, mais integrador, alem de depender dos progressos da crian^a (sendo ela, portanto, a responsavel solitaria, por seu destino escolar), tern se mostrado inexistente (CARVALHO, 2003, p. 163-164).
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Martins (2003) terce inumeras crfticas ao modelo cascata e, sobretudo, as classes especiais. Lembra a autora que, embora teoricamente seja correta a ideia de um ambiente o mais normal possfvel para uma pessoa com deficiencia, o envio e retorno desses/ as alunos/as para a classe regular acontecia com baixa frequencia e a maioria terminava ficando na denominada classe especial. Sendo assim, estes/as eram vistos/as como alunos/as da educa^ao especial e nao, como alunos/as da escola, e tambem era grande a d iscrim inate que sofriam os/as professores/as especializados/as.A esse respeito, nossas observances confirmaram as levantadas pela autora, visto que, em 1987, como psicologa, ocupamos o cargo de Chefe da Divisao de Diagnostico e Tratamento, da Coordenadoria da Educanao Especial do Governo do Estado da Paraiba. Devido a essa funnao, nos presenciavamos diariamente, atravfis de reunifies, visitas as escolas regulares e, sobretudo, pelos contatos diretos com o corpo docente, a exclusao de alunos/as com necessidades especiais e a discriminanao dos/as seus/suas respectivos/as professores/as. Acontecia a “ exclusao no interior” , como denominada por Bourdieu, ja mencionada no presente livro.Ainda sobre esse aspecto, Sassaki (1997) lembra que as crian^as com deficiencia come^aram a frequentar as escolas regulares, de uma maneira ainda bem discriminatfiria, na sala regular ou atraves de classes especiais, para garantir que essas crian^as nao interferissem no ensino e nao absorvessem as energias do/a professor/a.Aos poucos, esse modelo integrativo come^a a ser revisto em varios pai'ses, e a imagem da Cascata, caracterfstica da fase da integragao, nao 6 vista como a mais adequada, fazendo emergir o modelo do caleidoscopio, “ instrumento cilmdrico, composto por muitos peda^os de vidros diferentes, coloridos e moveis, que -  refletidos em espelhos nele existentes - criam inumeras figuras, de cores e formas variadas” (MARTINS, 2003, p. 4l).
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1.6 As Deficiencias nos Tempos de Inclusao

0 modelo do caleidoscopio passa entao a ser a metafora da atual fase da Inclusao. Sendo assim, a escola inclusiva implica num sistema educacional que reconhega e atenda as diferengas individuals, respeitando as necessidades de qualquer aluno/a.De acordo com Mendes (2006), historicamente, o movimento da inclusao nasceu nos Estados Unidos nos anos 90, substituindo o da 
integragao e relacionando-se com a ideia de colocagao de estudantes 
com dificuldades em salas regulares. Rapidamente penetrou no Brasil e no resto do mundo. 0 termo inclusao aparece inicialmente nos paises de lingua inglesa, embora a Europa conserve o termo integragao, a proposta da colocagao seletiva dos alunos/as com problemas e a continuagao dos servigos especiais.Com relagao aos Estados Unidos, a autora ainda assinala que, na decada de 1980, esse pais atravessou uma crise com relagao a educagao e, com isso, surgiram inumeras reformas educacionais gerais e, paralelamente a elas, surgiram dois movimentos em prol da educagao especial, os quais favoreceram o desenvolvimento da inclusao escolar. Foram eles: 0 “Regular Education Iniciative” e o “Full Inclusion”.No tocante a primeira, a “ Iniciativa da Educagao Popular” , segundo Mendes (2006, p. 393): “O ponto basico desta proposta foi a busca pela jungao dos recursos da educagao regular e especial, a fim de melhor atender estudantes cujas necessidades educacionais eram, principalmente, academicas” , ou seja, as criangas com problemas de aprendizagem comegaram a ter apoio na propria sala e nao mais nas 
salas de recursos. Essa medida nao foi bem aceita pelos/as educadores, causou um enfraquecimento nos direitos das pessoas com deficiencia e levantou novamente a polemica sobre os programas de educagao especial separados do ensino regular.
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A segunda trata-se da “ Inclusao total” :(...) que se configurava de forma mais radical, no sentido de estabelecer um tipo de polftica sem exce^ao, requisitando a participa^ao em tempo integral na classe comum apropriada h idade, para todos os estudantes, a despeito do quao extensivas fossem suas limita<;6es (MENDES, 2006, p. 393).
A autora citada complementa que “ (...) esta proposta estava fundamentada na etica da p articip ate e do desenvolvimento social sem a preocupa^ao com ganhos academicos” (MENDES, 2006, p. 393). Ela estava mais voltada para aquelas pessoas com deficiencias mais acentuadas e que continuaram sofrendo segregates, apesar do desenvolvimento da fase da in te gra te . Para a autora:

(...) ha pontos comuns entre essas duas iniciativas (...). A ideia central era a de que, alem de intervir diretamente sobre essas pessoas, se fazia necessario mudar tambem a escola, para que esta possibilitasse a convivencia dos diferentes. No ambito da educa<;ao, passou-se a defender um unico sistema educacional de qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiencia (MENDES, 2006, p. 393).
Paralelamente a esse embate sobre como se conceber a inclusao escolar, “ (...) observa-se o surgimento de um contexto historico mundial que passou a reforgar cada vez mais a ideologia da e d u ca te  

inclusiva, que, embora pare^a historicamente surgido (...) nos Estados Unidos, ganhou mi'dia e o mundo a partir da metade da decada de 1990” (MENDES, 2006, p. 394).Sendo assim, surgiu a “escola para todos”, um projeto acordado por varios pafses do mundo inteiro, apresentando concep^oes, princfpios e diretrizes adequados as recomenda^oes e normas jundicas produzidas por orgaos internacionais. Dentre essas, destacam-se:
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• A Declaragao Universal dos Direitos Humanos (1948), proclamada em Paris, Franga, no dia 10 de dezembro de 1948, durante a Assembleia Geral das Nagoes Unidas, a qual destaca alguns princfpios que tern exercido forte influencia, inclusive na Constituigao Brasileira. Sao eles: o respeito a dignidade humana, a igualdade de direitos, a liberdade de pensamento e de escolha de todos os homens;
• A Declaragao de Cuenca (1981), resultado de um Seminario sobre Novas tendencias na Educagao Especial, realizado no Equador, promovido pela Organizagao das Nagoes Unidas para a Educagao, Cultura e Ciencia/Oficina Regional de Educagao para a America Latina e Caribe (UNESCO/ OREALC). Participaram 14 paises da America do Sul e do Caribe, e foi discutido “ o direito a Educagao, a participagao e a plena igualdade de oportunidades para os deficientes, bem como a necessidade de relacionar o atendimento educacional adequado com as caracteristicas individuals de aprendizagem” (CARVALHO, 1997, p.34);
• Declaragao de Sunderberg (1981), em Torremolinos, na Espanha, resultante da Conferencia Mundial sobre Agoes 

e Estrategias para a Educagao, Prevengao e Integragao dos 
Impedidos, considerada um dos eventos internacionais mais importantes na area de educagao especial. Participaram dele 103 paises e, apos esse evento, o ano de 1981 foi considerado, pela ONU, o Ano Intemacional das Pessoas Deficientes. Desde entao, iniciou-se uma decada de estimulos e cumprimentos dos direitos dessas pessoas. A declaragao contem 16 artigos de natureza mandatoria das agoes do governo. No artigo 01 esta explfcito que todas as pessoas deficientes
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poderao exercer seu direito fundamental de pleno acesso a educagao, formagao, cultura e informa^ao. “ A denomina^ao e uma homenagem a Nils-Ivar Sunderberg, encarregado do programa da Unesco para a educa^ao especial, no periodo de 1968-1981” (CARVALHO, 1997, p.35). No preambulo dessa Declara<;ao, consta a afirmativa de que 10% da popula^ao mundial sofre de algum tipo de deficiencia (minusvalidez), o que tambem afirma a referida autora.
• A XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana (1990) que foi realizada em Washington, promovida pela Organiza^ao Panamericana de Saude (OPS), da Organiza^ao Mundial da Saude (OMS). Resultou em um documento com uma analise da situa^ao do atendimento em reabilita^ao de pessoas com incapacidades em 22 pafses latino-americanos, entre eles, o Brasil. No citado documento, concluiu-se que “ as polfticas desses pafses nao sao explfcitas, integradas e nem baseadas em informa<;6es reais. A conseqiiencia social e economica da marginalizacao e que as pessoas com minusvalidez estao subestimadas” (CARVALHO, 1997, p. 37). Nessa conferencia tambem foram analisados os conceitos de Deficiencia, Incapacidade e Menosvalia.
Com relagao a esses conceitos propostos na conferencia, Carvalho (1997) resume:

DEFICIENCIA -  e qualquer perda de fun^ao psicologica, fisioldgica ou anatomica. Tem como caracteristica anormalidades temporarias ou permanentes em membros, orgaos, ou outra estrutura do corpo, inclusive os sistemas proprios da fun^ao mental. (...) INCAPACIDADE -  6 qualquer restri^ao, devida a uma deficiencia, da capacidade de realizar uma atividade. A incapacidade se
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caracteriza pelo desempenho insatisfatorio de agoes pelo indivi'duo (temporarias ou permanentes) (...), nos aspectos psicologicos, fisicos e/ou sensoriais. MENOSVALIA -  e uma situagao desvantajosa para um indivi'duo determinado, como conseqiiencia de uma deficiencia ou incapacidade que o limita ou impede de desempenhar um papel. Caracteriza-se pela diferenga entre o rendimento do indivi'duo e suas proprias expectativas e as do grupo a que pertence. (...) A sociedade institui, assim, uma deficiencia chamada de secundaria, fruto do preconceito, segundo o qual pessoas com deficiencias “valem” menos (CARVALHO, 1997, p. 38 e 39).
• A Declaragao Mundial sobre Educagao para Todos (1990), elaborada em Jomtien, na Talandia, foi realizada por varias organizagoes executivas: Fundo das Nagoes Unidas para a Infancia (UNICEF), Banco Mundial, Organizagao das Nagoes Unidas para a Educagao, Cultura e Ciencia (UNESCO), Programa das Nagoes Unidas para o desenvolvimento (PNUD). A conferencia reuniu 1500 participantes, de 155 pafses, cujos delegados elaboraram um documento apresentando “um consenso mundial sobre o papel da educagao fundamental e traduz-se em compromisso de garantir o atendimento as necessidades basicas de aprendizagem a todas as criangas, jovens e adultos” (CARVALHO, 1997, p. 40).
• A Declaragao de Santiago (1993) foi promovida pela UNESCO/ OREALC, entre 8 e 11 de junho de 1993, resultante da V 

Reuniao do Comite Regional Intergovernamental do Projeto 
Prindpal de Educagao na America Latina e Caribe, que tinha como objetivo geral melhorar os nfveis globais da qualidade da aprendizagem, ainda que a expansao quantitativa do sistema esteja indicada para a atengao permanente.
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• E, em especial, a Declaragao de Salamanca (1994), produzida na 
Conferencia Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 
acesso e qualidade, promovida pelo Governo da Espanha e UNESCO, em junho de 1994, que destaca o princfpio da integra^ao e a garantia de escola para todos.

No seu art. 3°, a Declaragao de Salamanca sugere que os governos adotem medidas como:
- Dar prioridade polftica e or^amentaria a melhoria dos sistemas educativos, de forma que estes abranjam, cada vez mais, todas as crian^as;- Adotar o princi'pio da educa^ao integrada com for^a de lei ou como polftica;- Desenvolver projetos demonstratives e incentivar a troca de experiencias integradoras;- Criar mecanismos de descentraliza^ao e participa^ao em planejamento, supervisao e avalia^ao do ensino de alunos com necessidades educacionais especiais, incluindo a participagao de pais e entidades representativas de pessoas portadoras de deficiencia;- Dedicar esfor^os a identifica^ao e as estrategias de interven^ao; e- Cuidar para que a forma<;ao de professores esteja voltada para o atendimento as necessidades educacionais especiais.

Nas Linhas de A$ao sobre Necessidades Educacionais Especiais, constante da Declara^ao de Salamanca, solicita-se que os paises adotem medidas na area educacional como, por exemplo:
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- Princi'pio da igualdade de oportunidades;- Ado^ao de medidas paralelas e complementares as educacionais, nos outros campos de a^ao social (saude, bem- estar social, trabalho etc.);- Inclusao das criangas com deficiencia nos pianos nacionais de Educagao para Todos;- Especial aten^ao as necessidades de crian^as com deficiencias graves ou multiplas;- Considera^ao da linguagem de sinais como meio de comunica^ao importante dos surdos, de modo a lhes assegurar acesso a linguagem de sinais de seus pafses;- Reabilita^ao baseada na comunidade;- Agao coordenada entre os responsaveis pelo ensino e os responsaveis pela saude e assistencia social de organiza^oes tanto governamentais como nao-governamentais.
Foi a referida declara^ao que consagrou o termo inclusao escolar, tendo ressonancias no campo educacional brasileiro.

• A Conven<;do sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia, (2006), e um dos documentos mais influentes da atualidade. Em evento promovido pela ONU em Nova York, no dia 13 de dezembro de 2006, foi aprovada a Conven^ao sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia, da qual o Brasil e signatario. No artigo 24, relacionado a Educagao, no item 2, estabelece que os Estados Partes devem assegurar um sistema de educagao inclusiva em todos os mveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento academico e social compativel com a meta de inclusao plena, adotando medidas para garantir que:
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Artigo 24. Para a realizagao desse direito, os Estados Partes assegurarao que: 1) Pessoas com deficiencia nao sejam excluidas do sistema educacional geral sob alegagao de deficiencia e que as criangas com deficiencia nao sejam excluidas do ensino primario gratuito e compulsorio, sob alegagao de deficiencia;
2) As pessoas com deficiencia possam ter acesso ao ensino primario inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundario em igualdade de condigoes com as demais pessoas na comunidade em que vivem; (CONVEN^AO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, tradugao oficial/Brasil, 2007, p.28). Foi a partir da citada Convengao que popularizou-se a troca do termo “ portadores” para pessoas com deficiencia.

• 48a Conferencia Internacional de Educagao em Genebra,realizada entre 25 e 28 de novembro de 2008. Foi tambem um dos eventos mais recentes que debateu a educagao inclusiva em nfvel mundial.
Problematizando essa questao, em nosso contexto atual, o que seria Educagao Inclusiva?Nesse sentido, Ainscow (2009), com base em alguns autores, ressalta que,

Em alguns pafses, a educagao inclusiva e vista como uma forma de servir criangas com deficiencia no ambiente da educagao geral. Internacionalmente, contudo, e vista de forma cada vez mais ampla, como uma reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes (UNESCO, 2001). A Educagao inclusiva supoe que o objetivo da inclusao educacional seja eliminar a exclusao social, que
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e conseqiiencia de atitudes e respostas a diversidade de ra$a, classe social, etnia, religiao, genero e habilidade (VITELLO; MITHAUG, 1998). Dessa forma, a inclusao come^a a partir da crenga de que a educa^ao e um direito humano basico e o fundamento para uma sociedade mais justa (AINSCOW, 2009, p. 11-12).
Em trabalhos anteriores, abordamos o que seria uma escola inclusiva, ressaltando a importancia do percurso historico da deficiencia e o desafio para po-la em pratica. Essa dificuldade continua acentuada nos meios escolares:

Entende-se por escola inclusiva aquela que educa todos os alunos, inclusive os com qualquer tipo de deficiencia. Colocar esta inclusao em pratica ainda 6 um grande desafio, devido ao percurso historico e cultural da deficiencia, que sempre foi cercada de exclusoes e preconceitos para com as pessoas com deficiencia (BURITY SERPA, 2004, p. 179).
Martins (2009, p. l) destacou que “ (...) no modelo inclusivo o ensino e orientado para o aluno e a classe regular e um ambiente onde a heterogeneidade e a diversidade deve ser levada em consideragao” .Realmente, a diversidade presente em nossas escolas e um ponto crucial no ambito da inclusao, visto que as diferen^as presentes em cada estudante tern que ser valorizadas, sobretudo com rela^ao ao ensino/ aprendizagem. A esse respeito, Ferreira (2006, p. 127) acrescenta queAs escolas orientadas pelo principio da inclusao sao in s t it u t e s  educacionais que reconhecem e celebram tal diversidade humana, desenvolvem e cultivam a cultura de acolhimento de todo (a)s de forma igualitaria e de valoriza^ao das diferen^as (SALAMANCA, 1994). As atividades escolares em geral e as praticas pedagogicas, em particular, tern papel fundamental na constru<;ao da cultura e da politica inclusivas (FERREIRA, 2006, p. 127).
Sabemos que varios pafses se mobilizaram em busca dessa “ educa^ao para todos” , mas, para que esse objetivo seja concretizado, e preciso buscar outras pedagogias, outras formas de ensinar e ver a
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crianga. A homogeneidade ainda esta muito presente nas escolas, nos quatros cantos do mundo. E preciso realmente que a diversidade e a diferen^a sejam tratadas nas escolas e, para alcangar esse objetivo, e imprescindi'vel que elas sejam reestruturadas.A esse respeito, Mittler (2003) assinala a importancia das reformas e reestruturagoes das escolas, em prol da inclusao, ou seja, para garantir o acesso e a participagao de todas as crian^as em todas as atividades, evitando, assim, o isolamento. Nas palavras do autor:
No campo da educatjao, a inclusao envolve um processo de reforma e de reestrutura^ao das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola. Isto inclui o curriculo corrente, a avalia^ao, os registros e os relatdrios de aquisi^oes academicas dos alunos, as decisoes que estao sendo tomadas sobre o agrupamento dos alunos nas escolas ou nas salas de aula, a pedagogia e as praticas de sala de aula, bem como as oportunidades de esporte, lazer e recrea^ao (MITTLER, 2003, p. 25).

Ainda sobre a reestrutura^ao da escola, o autor acima cita Aincow (1999), que ve “ (...) a inclusao como um processo que nunca termina, pois e mais do que um simples estado de mudan^a, e como dependente de um desenvolvimento organizacional e pedagogico continuo no sistema regular de ensino” (AINCOW, p.218, apud, MITTLER, 2003, p. 35). Ferreira (2005) nos brinda com um consenso entre os estudiosos que nos lembram que a inclusao nao trata apenas de criangas com deficiencia e, sim, de todos os estudantes que sofrem qualquer forma de exclusao educacional, que ocorre na escola e, sobretudo, nas salas de aula, quando nao participam de todas as atividades escolares, sao expulsos, suspensos, permanecendo fora da escola. Ha um consenso, tambem, de que a inclusao “ (...) implica em celebrar a diversidade
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humana e as diferen^as individuais como recursos existentes nas escolas e que devem servir ao curriculo escolar para contribuir na forma^ao da cidadania” (FERREIRA, 2005, p. 44). Para a autora, as pessoas tambem concordam que a inclusao, certamente, requer uma forma^ao contfnua dos professores (as), com o objetivo de que eles (as) aprendam a utilizar estrategias de ensino mais diversificadas e dinamicas, que proporcionem vozes as m anias; e que suas experiencias e riqueza pessoal sejam valorizadas, suas carencias e necessidades nao sejam negligenciadas pela escola, mas tornem-se parte integrante da rotina escolar. Ha, tambem, uma concordancia sobre a inclusao que, nas palavras da autora:
Pressupoe uma escola com uma polftica participativa e uma cultura inclusiva, na qual todos os membros da comunidade escolar sao colaboradores entre si, ou seja, apoiam-se mutuamente e aprendem uns com os outros a partir da reflexao sobre as praticas docentes. Inclusao- tambem ha uma concordancia -  pressupoe um maior envolvimento entre a farmlia e a escola e entre a escola e a comunidade, onde todos buscam uma educa^ao de qualidade para todos os individuos (FERREIRA, 2005, p. 44).

De acordo com o documento conceitual elaborado pela UNESCO (2003), a Educa^ao inclusiva e abordada como:
Um processo que consiste em responder as diferentes necessidades de todos os alunos atraves de uma maior participa<;aonaaprendizagem,naculturaena comunidade, assim como reduzir a exclusao dentro da educa^ao. Implica mudangas e alteracoes de conteudo, metodos, estruturas e estrategias, numa visao comum que abarque todas as crian^as dos mesmos ni'veis etarios, e partindo da convic^ao que compete aos sistemas educativos regulares educarem todas as crian^as (UNESCO,1994). A educagao inclusiva actua no fornecimento de respostas pertinentes para todo o universo de necessidades educativas nos contextos pedagogicos escolares formais e informais. Em vez de se tornar num tema marginal sobre como se podem integrar alguns alunos na corrente educativa vigente, e uma abordagem que foca a transformagao dos sistemas
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educativos a fim de responderem a diversidade de alunos. 0 seu objetivo e permitir que os docentes e os discentes assumam positivamente a diversidade e a considerem um enriquecimento no contexto educativo, em vez de ser um problema (UNESCO, 2003, p. 8).
Como podemos observar, para que haja uma verdadeira inclusao, e preciso mudar a escola, e essa reestruturagao passa por varias esferas, entre elas, a compreensao de como a historia e a legislagao da educagao especial se desenvolveram ao longo do tempo.

1.7 A Deficiencia na Historia e na Legislagao da Educagao 
Especial Brasileira

No Brasil, a integragao/inclusao escolar atravessou um longo trajeto em seu desenvolvimento com relagao as leis. De acordo com Jannuzzi (2004), a integragao escolar no Brasil e abordada, desde a 
LDB 4.024/61, no artigo 88, que menciona que a educagao de excepcionais deveria, no que fosse possivel, enquadrar-se no sistema geral de ensino, a fim de integra-los a comunidade. No artigo 89, por sua vez, esta explfcito que toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de educagao e relativa a educagao de excepcionais recebera, dos poderes publicos, tratamento especial, mediante bolsas de estudo, emprestimo e subvengoes.Embora conte na referida lei a palavra integragao, por ser um termo utilizado a epoca, pode-se observar, aqui, os primeiros passos de uma legislagao em prol de uma educagao inclusiva.Carvalho (1997) ressalta que a expressao “ no que for possivel” causou duvidas, pelo fato de nao ter ficado claro se a expressao estava se referindo aos excepcionais, devidos as suas condigoes ou ao sistema geral de educagao para ajustar a educagao dos excepcionais, ou ainda as duas condigoes. A autora continua a discussao acrescentando que,
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na segunda alternativa, consta uma luta antiga que perdura ate hoje, referente ao pleito de a educa^ao de excepcionais integrar o sistema geral de ensino, ou seja, nao ser considerada a parte ou em segundo piano, conforme consta no espirito do artigo 88.Com rela<jao ao artigo 89, Carvalho afirma que:
Deixa claro o compromisso do poder publico governamental com as organiza^oes nao-governamentais, (...) o que nao ficou claro foi a natureza dos servRos educacionais a serem oferecidos, nem seus vmculos com o sistema geral de educa^ao. 0 tratamento a elas preconizado sob formas de bolsas de estudo, emprestimo e subvengao gerou muita polemica, principalmente pela indefini^ao das a^oes educativas oferecidas e dos crit£rios de eficiencia da iniciativa privada e relativa a educa^ao de excepcionais (CARVALHO, 1997, p. 66).

Com propriedade, a autora ainda complementa que “ fica claro que o estado se exime de assumir, ele proprio, sua responsabilidade, transferindo-a para as ONGs” . (CARVALHO, 1997, p. 66).Quanto a Lei 5.692/71, posteriormente alterada pela Lei 7.044/82, mas mantendo o mesmo artigo referente a educagao especial, consta no capftulo 1 do ensino de l c e 2C Graus:Artigo 9s: Os alunos que apresentam deficiencias fisicas ou mentais, os que se encontram em atraso consideravel quanto a idade regular de matrfcula e os superdotados deverao receber tratamento especial, de acordo com normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educa^ao.
Esse artigo foi criticado pela omissao dos/as alunos/as que apresentavam outros problemas, como as condutas tipicas das smdromes neurologicas, psiquiatricas e psicologicas graves, como tambem pelo fato de os/as cegos/as e surdos/as terem sido inclufdos na categoria de deficiencia ffsica ao inves da correta categoria de deficiencia sensorial (DENARI, 2006).
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A autora afirma tambem que maior ainda foi a confusao em considerar alunos/as que estavam atrasados/as, em relagao a idade para a matricula, como alunos/as da educagao especial. O resultado foi desastroso, com encaminhamentos as classes especiais, de forma maciga e indevida, sobretudo baseados em avaliagoes incompletas e discutfveis.Sendo assim, muitos estudantes estavam fora da faixa de idade em relagao a serie, porque tinham disturbios de aprendizagem e nao deficiencias. Havia, tambem, os/as alunos/as que foram repetentes por muitos anos e se evadiram da escola e, quando tentavam retornar, ja  estavam com a idade mais avangada para a serie abandonada, sendo, entao, encaminhados para as classes especiais. Atualmente, ainda ha ecos dessas antigas recomendagoes, de organismos internacionais, como tambem nacionais (CARVALHO, 1997).No decorrer da decada 1970, significativas decisoes foram tomadas, no piano federal, estabelecendo-se as bases legais, tecnico- pedagogicas e administrativas para o desenvolvimento da Educagao Especial no pais. Segundo Mazzotta (2003), foi quando o Ministerio da Educagao e Cultura (MEC) criou um Grupo-Tarefa de Educagao Especial, encarregando-o de elaborar o projeto prioritario 35, designado para realizar uma avaliagao da Educagao Especial no Brasil, o que resultou na apresentagao de um relatorio, com sugestoes, diretrizes e propostas para a criagao de um orgao especializado, destinado a lidar exclusivamente com a Educagao Especial. 0 referido documento teve a colaboragao do especialista norte-americano em educagao especial, James Gallagher. Sendo assim, surgiu o I Plano Setorial de Educagao, em 1972 (Trienio 1972 a 1974), no qual o governo elegeu a Educagao Especial como area prioritaria. Em decorrencia tambem desse piano, foi criado o Centro Nacional de Educagao Especial (CENESP), pelo Decreto n° 72.425, do presidente Emilio Garrastazu Medici, no dia 03 de julho de 1973, no qual, em seu segundo artigo, constava:
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Art. 0 2 - 0  CENESP tem por finalidade de planejar, coordenar e promover o desenvolvimento da Educa^ao Especial no pre-escolar, nos ensinos de 1° e 2s graus, superior e supletivo, para os deficientes da visao, da audi^ao, mentais, fisicos, portadores de deficiencia multipla, educandos com problemas de conduta e os superdotados, visando a sua participate) progressiva na comunidade, obedecendo aos principios doutrinarios, politicos e cientificos que orientam a educa^ao especial.
Esse fato marcou o infcio das agoes sistematizadas, visando a expansao e melhoria do atendimento educacional prestado no Brasil, as quais tiveram um significado socio-politico importante, com desdobramentos que perduram ate hoje.Mendes (2009) destacou que o CENESP, desde o infcio da sua criagao, demonstrou tendencia a privilegiar a iniciativa privada, em relagao ao servigo publico da Educagao Especial, apesar de ter acontecido, nesse perfodo, a estruturagao ou o fortalecimento dos setores de educagao especial no seio das Secretarias da Educagao, devido aos recursos financeiros que eram repassados para a formagao de professores, em prol da integragao. Essa autora tambem ressalta que, entre 1969 a 1973, houve um grande desenvolvimento economico no pafs, o qual ficou conhecido como “ milagre economico” , e foi exatamente nessa epoca que a Educagao Especial comegou a se estabilizar.Sendo assim, o CENESP ja  “ administrativamente nasceu forte, vinculado diretamente ao MEC” (JANNUZZI 2004, p. 145). Devido a sua criagao, foram extintas a Campanha Nacional de Educa^ao de Cegos (CNEC-1958), a Campanha Nacional de Educagao e Reabilita^ao de Deficientes Mentais (CADEME-1960) e a Campanha de Educagao do Surdo Brasileiro (1957). Os recursos arrecadados dessas campanhas foram transferidos para o novo orgao, o qual tambem absorveu os recursos financeiros do Instituto Nacional de Educa^ao dos Surdos e do Instituto Benjamim Costant (MAZZOTA, 2003).
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Outro documento importante, nesta epoca, foi o Plano nacional de Educa^ao Especial (1977-1979), que se apresentou como um documento polemico, sobre o qual se afirma:
(...) os deficicntes sao considerados realmente integrantes do sistema comum, regular, e, portanto, na mesma adm inistrate) da Secretaria do Ensino de I s e 2s graus. 0 PNEE1977-1979 alegava que esta e d u c a te  se distinguia da regular so nos metodos e tecnicas de ensino; no entanto, em 1979 havia a encomenda de propostas de currfculos especfficos a algumas universidades, com conteudos atenuados em r e la t e  a e d u c a te  regular, como citei (JANNUZZI, 2004, p. 158).

Mendes (2009) tambem afirmou que, com a abertura polftica no Brasil, no periodo entre 1974 e 1985, e o fim da ditadura militar, muitas iniciativas surgiram no campo da Educa^ao Especial, sobretudo nos anos de 1980.Em 1986, O CENESP foi transformado em SESPE, ou seja, na 
Secretaria de Educagao Especial, atraves do Decreto n5 93.613, no dia 21 de novembro de 1986. Essa mudanga “ conferiu-lhe mobilidade institucional junto as fontes de decisao do executivo, maior negociagao com as Secretarias de Educa^ao das unidades federadas e uma capacidade mais ampla de articulagao com outros orgaos publicos e privados” (JANNUZZI, 2004, p.146). Apos ser criada, a SESPE muda sua sede do Rio de Janeiro para Brasilia. Essa transferencia combateu a hegemonia do grupo que possuia o poder politico voltado para a educa^ao especial, mas uma grande parte deste grupo transferiu-se para Brasilia e continuou ligada a educagao de orgaos do MEC e a CORDE, orgao sobre o qual trataremos a seguir.Em 1986, o entao Presidente Jose Sarney criou, no dia 29 de outubro, atraves do Decreto nQ 93.481, a Coordenadoria para a Integragao 
da Pessoa Portadora de Deficiencia (CORDE), com o objetivo de coordenar as a^oes executadas pelos orgaos e in s t itu te s  de atua^ao setorial
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existentes, buscando racionalizar esforgos e conjugar iniciativas, tornando-as intercomplementares. Com essa finalidade, elaborou-se um piano de agao que define objetivos estrategicos para uma Polftica Nacional para a Integragao da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais.Mazzotta (2003) tambem esclarece que a SESPE foi extinta no dia 15 de margo de 1990 e as atribuigoes referentes a educagao especial ficaram sob o comando da SENEB -  Secretaria Nacional da Educagao Basica. E, atraves do Decreto n° 99.678, de 08 de novembro de 1990, o DESE -  Departamento de Educagao Supletiva e Especial ficou fazendo parte da SENEB, com competencias relacionadas a educagao especial. Em 1992, com a queda do presidente Fernando Collor de Mello, a Secretaria de Educagao Especial e restabelecida, mas com uma alteragao na sigla: SEESP e em outra situagao na estrutura do MEC, sob a diregao de Rosita Edler Carvalho, psicologa e professora universitaria aposentada, autora muito citada neste livro, que ja  tinha sido tecnica do CENESP, no Rio de Janeiro, na SESP anterior e tambem na CORDE, em Brasilia.A SEESP coordenava agoes voltadas a formulagao de polfticas, oferecendo fomento tecnico e financeiro aos orgaos publicos instituigoes da area e promove as articulagoes necessarias ao aprimoramento da educagao especial em ONGS e OGS.Contudo, recentemente, atraves do Decreto N° 7.480, de 16 de maio de 2011, a SEESP foi outra vez extinta e suas fungoes foram atribuidas a Secretaria de Educagao Continuada, Alfabetizagao, Diversidade e Inclusao (SECADI), a qual contem a Diretoria de Polfticas de Educagao Especial. No Decreto citado, consta o seguinte artigo:
Art.26. A Diretoria de Polfticas de Educagao Especial compete:I - planejar, orientar e coordenar, em parceria com sistemas de ensino, a implementacao da polftica nacional de educagao especial na perspectiva da educagao inclusiva;
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II - definir e implementar agoes de apoio tecnico e financeiro aos sistemas de ensino, visando garantir a escolarizagao e a oferta do atendimento educacional especializado - AEE aos estudantes publico-alvo da educagao especial, em todos os rn'veis, etapas e modalidades;III - propor e fomentar a formagao continuada de professores, a disponibilizagao de materiais didaticos e pedagogicos e a acessibilidade nos ambientes escolares; eIV - promover a transversalidade e a intersetorialidade da educagao especial nos diversos programas e agoes, visando assegurar o pleno acesso, a participagao e a aprendizagem dos estudantes publico alvo da educagao especial no ensino regular, em igualdade de condigoes com os demais alunos.
Com relagao as penalidades, lembramos a Lei Federal N° 7.853, 

de 1989, que, em seu art.8Q, afirma que constitui crime punfvel, com reclusao de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: “ I -  recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrigao de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, publico ou privado, por motivos derivados da deficiencia que porta.”Continuando esse resgate historico, e imprescindfvel abordarmos a nossa Carta Magna, a qual retoma algumas ideias das leis citadas anteriormente. Sendo assim, na Constituigao Brasileira de 1988, o artigo 208 estabelece que:
O dever do estado com a educagao sera efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiencia, preferencialmente na rede regular de ensino.

Este paragrafo e reforgado na Lei N! 8.069, de 1990, no art. 54, do Estatuto da Crianga e do Adolescente. E tambem esta presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, LDB 9.394/96, que tambem afirma ser, da responsabilidade do poder publico, a matrfcula de alunos com algum tipo de deficiencia ou necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, com apoios especializados necessarios.
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0 termo preferencialmente foi aplicado nas leis acima, na seguinte perspectiva:
Alem do Estado garantir a educa^ao para todos, o sistema educacional tambem deve reconhecer a diversidade do alunado, ou seja deve reconhecer que cada aluno e unico, com suas propria necessidades e subjetividade. A escola deve se adaptar aos alunos, e nao o contrario. Dessa maneira o ensino especializado pode ser utilizado quando o aluno necessitar. A especialidade nao deve ser vista dentro de uma perspectiva de segrega^ao ou exclusao, mas sim como uma medida necessaria para que a escola possa atender a todos os alunos em processo de escolariza<;ao. (...) Dessa forma a polftica de inclusao escolar preve o atendimento do aluno com necessidades especiais, o qual inclui, necessariamente, a categoria da deficiencia mental, preferencialmente na escola comum com a colocacao em escolas especiais quando necessario (VELTRONE & MENDES & OLIVEIRA & GIL, 2009, p. 23 e 24).

Carvalho (1997) destaca a importancia do 3C paragrafo do artigo nc 58, inserido no V capftulo da LDB/96, o qual aborda a oferta da educa^ao especial, pelo Estado, no ensino infantil, para criangas de zero aos seis anos.Sobre a atencpao as pessoas com deficiencia na historia e na legisla<;ao relativa a educa^ao especial, no Brasil, ainda destacamos as seguintes leis: a Lei Ns 8.859, de 23 de mar^o de 1994, que modifica dispositivos da Lei N° 6.494, de 7 de setembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino especial o direito a participa^ao em atividades de estagio; a Lei N° 8.899, de 29 de junho de 1994, a qual concede Passe Livre as Pessoas Portadoras de Deficiencia, comprovadamente carentes, no Sistema de Transporte Coletivo Interestadual; a Lei NB 9.424, de 24 de Dezembro de 1996, que dispoe sobre o Fundo de Manuten<;ao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizagao do Magisterio; a Lei 10.098, de 19 de Dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e criterios basicos para a promo^ao de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida e da
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outras providencias; a Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educagao e da outras providencias; a Lei Na 10.216, de06 de abril de 2001, que dispoe sobre a protegao e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saude mental; a Lei Na 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispoe sobre a Lingua Brasileira de Sinais -  Libras e da outras providencias; e a Lei N° 10.845, de 05 de margo de 2004, que institui o Programa de Complementagao ao Atendimento Educacional Especializado as Pessoas Portadoras de Deficiencia e da outras providencias.Contamos tambem com a Resolugao de n° 02, do dia 11 de setembro 
de 2001, do Conselho Nacional de Educagao, que institui as Diretrizes 
Nationals para a Educagao Especial na Educagao Basica. Denari (2006) a resumiu nos seguintes termos:

Ela apresenta dispositivos legais que, em conformidade ao disposto nas leis maiores, assumem os principios da educagao inclusiva, prevendo a oferta de servigos de apoio e professores especializados para atuar nesses servigos (DENARI, 2006, p.46).
Posteriormente, surgiu o modelo nacional de educagao inclusiva, que foi explicitado no documento entregue ao Ministro da Educagao em07 de janeiro de 2008, produzido por um grupo de trabalho constituido para tal, o qual apresenta a Poh'tica National de Educagao Especial na 

Perspectiva da Educagao Inclusiva. O referido documento apresenta como objetivos
Assegurar a inclusao escolar de alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotagao, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participagao, aprendizagem e continuidade nos ni'veis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educagao especial desde a educagao infantil at£ a educagao superior; oferta do atendimento
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educacional especializado; formagao de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educagao para a inclusao; participagao da familia e da comunidade; acessibilidade arquitetonica, nos transportes, nos mobiliarios, nas comunicagoes e informagao; e articulagao intersetorial na implementagao das politicas publicas (MEC, 2008, p. 14).
Apesar desse aparente avango, a escola comum nao assumiu o desafio de atender as necessidades educacionais de todos/as os/ as alunos/as, deixando a responsabilidade da educagao especial nao mais de forma isolada, segregada e sim, na constituigao de uma nova proposta pedagogica, cujo publico alvo e definido. Assim, a educagao especial passou a atuar de forma articulada com o ensino comum.Conforme a nova Polftica Nacional de Educagao Especial na Perspectiva da Educagao Inclusiva,

Consideram-se alunos com deficiencia aqueles que tern impedimentos de longo prazo, de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, que em interagao com diversas barreiras podem ter restringida sua participagao plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento sao aqueles que apresentam alteragoes qualitativas das interagdes sociais reciprocas e na comunicagao, um repertorio de interesses e atividades restrito, esteriotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, sindrome do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/ superdotagao demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes areas, isoladas ou cominadas: intelectual, academica, lideranga, psicomotricidade e artes. Tambem apresenta elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realizagao de tarefas em areas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais especificos estao: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atengao e hiperatividade, entre outros (MEC, 2008, p.15).
Nesse documento, tambem e realgado que essas definigoes devem ser contextualizadas e nao se restrinjam as categorizagoes
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e a especifica^oes dc um quadro de deficiencia, de transtornos, de disturbios ou de aptidoes, visto que os seres humanos se modificam constantemente e transformam o contexto no qual estao inseridos. Assim sendo, de acordo com o documento, “ esse dinamismo exige uma atuagao pedagogica voltada para alterar a situa^ao de exclusao, enfatizando a importancia de ambientes heterogeneos que promovam a aprendizagem de todos os alunos” (MEC, 2008, p.15).Ainda mais recente esta o Parecer ns13, de 2009, do Conselho Nacional de Educa^ao/Camara de Educa^ao Basica -DF, que estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 
Educagao Basica, na modalidade de Educa^ao Especial.No presente documento consta:

A concep^ao da Educa^ao Especial nesta perspectiva da educa^ao inclusiva busca superar a visao do carater substitutivo da Educa^ao Especial ao ensino comum, bem como a organiza<;ao de espagos educacionais separados para alunos com deficiencia. Essa compreensao orienta que a oferta do AEE sera planejada para ser realizada em turno inverso ao da escolariza^ao, contribuindo efetivamente para garantir o acesso dos alunos a educa^ao comum e disponibilizando os servi^os e apoios que complementam a forma<;ao desses alunos nas classes comuns da rede regular de ensino. Dado o carater complementar dessa modalidade e sua transversalidade em todas as etapas, mveis e modalidades, a Politica visa atender alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdota^ao e inova ao trazer o rie n ta te s pertinentes as condi^oes de acessibilidade dos alunos, necessarias a sua permanencia na escola e prosseguimento academico.8
Sendo assim, em conformidade com o parecer acima, surgiu a Resolu^ao nc 4, de 1° de outubro de 2009, instituindo as referidas diretrizes e destacando o financiamento dobrado para os alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas

8 Parecer n°13 de 2009, do Conselho Nacional de Educagao/Camara de Educa^ao Basica-DF.
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habilidades/superdotagao que estiverem matriculados em escolas regulares. Conforme expomos abaixo:Art. 8e Serao contabilizados duplamente, no ambito do FUNDEB, de acordo com o Decreto n° 6.571/2008, os alunos matriculados em classe comum de ensino regular publico que tiverem matricula concomitante no AEE.Paragrafo unico. 0 financiamento da matricula no AEE e condicionado a matricula no ensino regular da rede publica, conforme registro no Censo Escolar/MEC/INEP do ano anterior, sendo contemplada:• Matricula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma escola publica;• Matricula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra escola publica;• Matricula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado de institui^ao de Educa^ao Especial publica;• Matricula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado de in s t it u t e s  de Educa^ao Especial comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos.
A Resolu^ao citada oficializou os termos alunos/as com 

deficiencia (aqueles que tern im pedim ents de longo prazo de natureza ffsica, intelectual, mental ou sensorial); transtornos globais 
do desenvolvimento (aqueles que apresentam um quadro de alteragoes no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas re la te s  sociais, na comunicagao ou esteriotipias motoras. Incluem-se nessa defini^ao alunos com autismo classico, sindrome de Asperger, sfndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infancia (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especifica^ao) e altas habilidades/ 
superdotagao (aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as areas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, lideran^a, psicomotora, artes e criatividade), para quando alguem quiser se referir a inclusao escolar de alunos com
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essas necessidades educacionais especiais, o que gerou arbitrariedades na identifica^ao desses quadros. A questao da identifica^ao desses alunos/as, juntamente com apoio financeiro cedido pelo governo para eles/as, provocou uma indisposi^ao em m'vel nacional na comunidade academica, que redigiu um manifesto solicitando um abaixo-assinado pela Revisao da Polftica Nacional de Educa^ao Inclusiva9.Assinalamos, que em relagao ao termo transtomos globais do 
desenvolvimento, acima citado, a ultima edigao do Manual Diagnostico 
e Estattstico de Transtomos Mentais, o chamado DSM -V, apresenta como criterio diagnostico do autismo, o termo Transtorno do Espectro do Autismo o qual engloba os tipos de autismo anteriormente chamados de autismo classico, smdrome de Asperger, , transtorno desintegrativo da infancia (psicoses) e transtomos invasivos sem outra especificagao). E a Smdrome de Rett, e preciso salientar que deixou de fazerpartedoreferidoEspectroetornou-seumaSfndromeindependente.Apesar de, no ambito de documenta^ao, parecer tudo perfeito em prol da educa<;ao inclusiva, as praticas acima citadas nao condizem com a diffcil realidade do dia a dia das nossas escolas, onde reinam, sobretudo, praticas hierarquizantes e os modelos das classes dominantes, que se respaldam, no longo caminho de preconceitos, estigmas, rejei^oes e exclusoes, que cercam historicamente os indivfduos que apresentam deficiencias.No proximo capftulo, abordamos as c o n trib u te s  teoricas de Erving Goffman (1988) nas quais fundamentamos nossa analise das dificuldades enfrentadas pelos indivfduos com deficiencias, sobretudo as classificadas como intelectuais, para a inclusao escolar em nosso pafs.

9 Abordamos o teor do presente documento no capftulo referente as discussoes das andlises das escolas estudadas nesta pesquisa.
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CAPITULO 2

i n c l u s Ao , p o u t i c a s  d e  a l t e r id a d e s , l o g ic a  d o  e s p a (;o
ESCOLAR E PROCESSOS DE ESTIGMATIZA^AO: UM DIALOGO

n e c e s s Ar io

2.1 A Inclusao dos E stra n h os  na Educa^ao Para Todos

A educagao inclusiva deve ser abordada no contexto atual do mundo globalizado, enfatizando o historico de rejeigoes e preconceitos que cercam os estranhos, os anormais, as aberragdes (BAUMAN, 1998; FOUCAULT, 2001).Neste cenario, a Educagao para todos vai alem das esferas educacionais, perpassando as polfticas sociais, compreendendo a distribuigao de renda e, consequentemente, dos bens materials e culturais. Sendo assim, a educagao inclusiva se defronta com a problematica exclusao/inclusao, visto que a sua efetiva^ao acarreta mudangas estruturais na sociedade e no sistema educacionalTendo como referenda esta proposta inclusiva para todos, com o reconhecimento e respeito as diferen^as nos aspectos fisico, psicologico e cultural, tratamos dos obstaculos a inclusao dos Estranhos no espago escolar, os quais, no presente livro, sao aqueles que apresentam algum tipo de “ deficiencia” , sendo assim socialmente conhecidos, e que atravessam um longo caminho historico de rejeigoes e preconceitos que se estende ate os dias atuais.
2.2 Quem Sao Os E stra n h o s, Numa Perspectiva Teorica?

Bauman (1998) define os estranhos como “ (...) pessoas que nao se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estetico do mundo - num
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desses mapas, em dois ou em todos os tres.” Sendo assim, podem-se considerar os estudantes com algum tipo de deficiencia como estranhos, no mundo escolar. Como todos os estranhos, nas palavras do referido autor, eles:
Deixam turvo o que deve ser transparente, confuso o que deve ser uma coerente receita para a a<;ao, e impedem a satisfa^ao de ser totalmente satisfatdria; se eles poluem a alegria com a angustia ao mesmo tempo que fazem atraente o fruto proibido; se, em outras palavras, eles obscurecem e tornam tenues as linhas de fronteira que devem ser claramente vistas; se, se tendo feito isso, geram a incerteza, que por sua vez dd origem ao mal-estar de se sentir perdido -  entao cada sociedade produz esses estranhos. Ao mesmo tempo que tra<;a suas fronteiras e desenha seus mapas cognitivos, estdticos e morais, ela nao pode senao gerar pessoas que encobrem limites julgados fundamentals para a sua vida ordeira e significativa, sendo assim acusadas de causar a experiencia do mal-estar como a mais dolorosa e menos estdvel (BAUMAN, 1998, p. 27).

Nesse contexto, os/as alunos/as com alguma deficiencia sao 
estranhos, visto que, segundo Bauman (1998), as pessoas “ sao diferentes por causa da diversidade das tradi^oes locais e particulari'sticas em que elas crescem e amadurecem. Sao produtos da educa$ao, criaturas da cultura e, por isso, flexiveis e doceis de serem reformadas” .Sendo assim, acrescenta ainda:

A reconstru^ao natural tern limites que nenhum esfor^o poderia transcender. Certas pessoas nunca serao convertidas em alguma coisa mais do que sao. Estao, por assim dizer, fora do alcance do reparo. Nao se pode livra-las de seus defeitos: s6 se pode deixa-las livres delas proprias, acabadas, com suas inatas e eternas esquisitices e seus males (BAUMAN, 1998, p. 29).
Objetivando uma melhor compreensao das rejei^oes ainda existentes, por parte da sociedade para com essas pessoas consideradas
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estranhas, sobretudo na escola, o autor acima busca ex p licates nos estudos sobre a pureza, que para ele “ e um ideal, uma visao da condigao que ainda precisa ser criada, ou (...) protegida” (BAUMAN, 1998, p. 13).
2.3 A Exclusao e o Sonho da Pureza

Michel Foucault, em A Historia da Loucura, trata da exclusao dos loucos e dos desejos de pureza da sociedade:
Os loucos tinham entao uma existencia facilmente errante. As cidades escorra^avam-nos de seus muros; deixava-se que corressem pelos campos distantes, quando nao eram confiados a grupos de mercadores e peregrinos. Esse costume era freqiiente na Alemanha: em Nuremberg, durante a primeira metade do seculo X V , registrou-se a presen^a de 62 loucos, 31 dos quais foram escorra<;ados. Nos cinqiienta anos que se seguiram, tem-se vesti'gios ainda de 21 partidas obrigatorias, tratando-se aqui apenas de loucos detidos pelas autoridades municipals (FOUCAULT, 2005, p. 9).

O referido autor aborda a Nau dos Loucos, um barco estranho, em que autoridades escorra^avam os loucos, “ limpando a cidade” :
Confiar o louco aos marinheiros e com certeza evitar que ele ficasse vagando indefinidamente entre os muros da cidade, e ter a certeza que ele ira para longe, e torna- lo prisioneiro de sua propria partida. Mas a isso a agua acrescenta a massa obscura de seus proprios valores: ela leva embora, mas faz mais que isso, ela purifica (FOUCAULT, 2005, p. 11 -12).

Com base na referida obra de Foucault, Bauman (1998) relaciona o ideal de pureza com o sentido da ordem, “ de uma situa^ao em que cada coisa se acha em seu justo lugar e em nenhum outro” . Nao ha nenhum meio de pensar sobre a pureza sem ter uma imagem da “ ordem” , sem atribuir as coisas a seus lugares “justos” e “ convenientes” . Sendo assim, o sujo e o imundo, sao coisas “fora do lugar” . 0 que os tornam
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sujos, nao sao as suas caracterfsticas, mas, sobretudo, a sua localizagao na ordem de tudo que foi idealizado por quem busca a pureza. Algo pode ser considerado sujo num contexto e purfssimo em outro. Para o autor, algumas dessas coisas nao possuem “ lugares certos” , nao estao na ordem elaborada pela sociedade:Elas ficam “ fora do lugar” em toda parte, isto e, em todos os lugares para qual o modelo de pureza tern sido destinado. 0 mundo dos que procuram a pureza 6 simplesmente pequeno demais para acomoda-las. Ele nao sera suficiente para muda-las para outro lugar: serd preciso livrar-se delas uma vez por todas - queimd-las, envenena-las, despedaga-las, passa-las a fio de espada (BAUMAN, 1998, p.14).
Pode-se, pela pureza, pela higiene, ou seja, mantendo-se distancia da sujeira e procurando manter a ordem, prevenir os acontecimentos, seguir hierarquias, condenar o acaso. Neste contexto de organiza<;ao, fica tudo muito em ordem, claro e compreensivo.

Todas as preocupa<;5es com a pureza e a limpeza que emergem dessa analise sao essencialmente semelhantes. Varrer o assoalho e estigmatizar os traidores ou expulsar os estranhos parece provir do mesmo motivo de preserva^ao da ordem, de tornar ou conservar o ambiente compreensi'vel e propfcio a a$ao sensata (BAUMAN, 1998,p. 16).
Assim, essa busca pela pureza, nos aspectos politicos e sociais, acarreta serias consequencias para o convi'vio humano:

Entre as numerosas corporificaqaoes da “sujeira”  capaz de minar padroes, um caso -  sociologicamente falando - k de importancia muito especial e, na verdade, unica: a saber, aquele em que sao outros seres humanos que sao concebidos como um obstaculo para a apropriada “organiza^ao do ambiente” ; em que, em outras palavras, e uma outra pessoa ou, mais especificamente, uma certa categoria de outra pessoa, que se torna “ sujeira” e e tratado como tal (BAUMAN, 1998, p. 17).
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A sociedade, de um modo geral, em todos os tempos e lugares, se empenhou em destruir os estranhos, voltando-se, tambem, para animais nocivos e bacterias, protegendo assim a saude com essas agoes higienistas, criando uma rotina em busca da pureza em um mundo 
organizado. Dessa forma,

0 trabalho de purificagao e “ colocagao em ordem” se tornara uma atividade consciente e intencional, quando fora concebido como uma tare fa, quando o objetivo de limpar, em vez de se manter intacta a maneira como as coisas existiam, tornou-se mudar a maneira como as coisas ontem costumavam ser, criar uma nova ordem que desafiasse a presente; quando, em outras palavras, o cuidado com a ordem significou a introdugao de uma nova ordem, ainda por cima, artificial -  constituindo, por assim dizer, um novo comedo. Essa grave mudanga no 
status da ordem coincidiu com o advento da era moderna. De fato, pode-se definir a modernidade como a epoca, ou o estilo de vida, em que a colocagao em ordem depende do desmantelamento da ordem “tradicional” , herdada e recebida; em que “ ser” significa um novo comedo permanente (BAUMAN, 1998, p. 19 - 20).

Quando ha alteragoes, a organizagao ocorre justo com a demoligao da ordem existente e a sua substituigao se torna um novo modelo de pureza. 0 referido autor acrescenta que “ agora, manter a pureza nao pode se reduzir a manutengao da rotina; pior ainda, a propria rotina tern a terrivel tendencia a se converter em ‘sujeira’, que precisa ser esmagada em nome da nova pureza” (p. 20).Acrescenta o autor: “ Com modelos de pureza que mudam demasiadamente depressa para que as habilidades da purificagao se deem conta disso, ja  nada parece seguro: a incerteza e a desconfianga governam a epoca” (BAUMAN, 1998, p. 20).Da mesma forma, a incerteza e a desconfianga atingem a educagao inclusiva. Isso porque esta se contrapoe a homogeneizagao padronizada dos alunos, investe justo no reconhecimento da heterogeneidade no ambiente escolar, ou seja, ela valoriza a diversidade dos seres humanos.
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Esse reconhecimento consta ja  algum tempo na legislagao brasileira, conforme abordamos no capitulo anterior, mas a sua pratica e um verdadeiro desafio, pois implica sair da “ ordem” existente e “ pura” da homogeneidade.Dessa maneira, a proposta de inclusao de todos como participantes da produ<;ao social, cultural e economica enfatiza a igualdade concreta entre os sujeitos, com o reconhecimento das diferen^as no aspecto fi'sico, psicologico e cultural.A diversidade nao se opoe a igualdade. A desigualdade socialmente construfda e que se opoe a igualdade concreta, pois supoe que uns valem menos do que outros. 0 enfrentamento e a superagao dessa contradi^ao sao tarefas cotidianas em uma proposta de educa^ao inclusiva (LIMA, 2006).E em referenda a essa contextualiza^ao acima colocada que localizamos outro aspecto deste trabalho, o de discutir sobre a exclusao/ inclusao escolar, inspirados na analise feita por Pierre Bourdieu na decada de 60, a qual se revela valida nos dias atuais. E impossivel tratar de educa^ao inclusiva sem se reportar as desigualdades escolares apontadas pelo referido autor, que revolucionou a sociologia da educa^ao, questionando radicalmente o papel de universalizagao e de equaliza^ao social atribuido a escola na sociedade francesa.E o peso das herangas sociais de cada indivfduo que Bourdieu vai focalizar, na abordagem dos efeitos perversos do poder simbolico, exercido na forma de violencia simbolica nas escoias.

2.4 Abordando a Teoria da Violencia Simbolica

Bourdieu e Passeron escreveram juntos a obra A Reprodugao: 
elementos para uma teoria do sistema de ensino, em 1970, denunciando a replicagao das diferen^as sociais e culturais no ambito escolar,
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apresentando a escola como um local de disseminagao e mesmo de imposi^ao social da cultura dominante. Essa teoria tornou-se um marco historico, revolucionando o pensamento e a pratica na educagao, em m'vel internacionalA tese central da obra citada acima e a de que a agao pedagogica se daria como uma “violencia simbolica” , ou seja, uma imposi^ao arbitraria que atingiria os individuos de maneira sutil, mesmo disfar^ada, resultando no encobrimento das re la te s  de for^a que dao suporte a constitui<;ao e refor^o de sistemas de hierarquiza^ao intelectual e social. Atraves de praticas em que a violencia se exerce sob formas veladas, seria imposto, com a media<;ao do espa^o escolar, um determinado 
arbitrario cultural, um determinado conjunto de concepgoes culturais dos grupos dominantes. No dizer de Bourdieu (1999, p. 7-8), a violencia simbolica e:

Suave, insensfvel, invisfvel &s suas proprias vitimas, exercendo-se essencialmente pelas vias puramente simbolicas da comunica^ao e do conhecimento, ou, mais precisamente, do reconhecimento ou, em ultima instancia, do sentimento (BOURDIEU, 1999, p. 7-8).
Essa imposi<;ao nao se efetiva enquanto pedagogia, mas atraves da inculca^ao de valores e normas, conforme se observa no pensamento de Bourdieu e Passeron (1975):

A a<;ao pedagogica e objetivamente uma violencia simbdlica, num primeiro sentido, enquanto que as r e la te s  de for<;a entre os grupos ou as classes constitutivas de uma forma^ao social estao na base do poder arbitrario que e a condi^ao da instaura^ao de uma rela^ao de comunica^ao pedagogica, isto e, da imposicao e da inculca?ao de um arbitrario cultural segundo um modo arbitrario de imposi^ao e de inculca<;ao (educa^ao) (BOURDIEU; PASSERON, 1975, p. 2l).
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Para que os processos de inculca<;ao e reprodu<;ao de valores e normas sejam inseridos ao longo da estrutura hierarquica social, e mobilizado um conjunto de mecanismos operacionalizados com base na autoridade pedagogica das in s t itu te s  de ensino. Esta emerge a fim de que a inculca<;ao possa se efetivar de modo suave, quase invisfvel, atraves das o p era te s pedagogicas, o que legitima os processos assumidos como neutros, como afirmam os autores ja  citados:
Enquanto poder arbitrdrio de imposi^ao que, s6 pelo fato de ser desconhecido como tal, se encontra objetivamente reconhecido como autoridade legitima, a autoridade pedagdgica, poder de violencia simbdlica que se manifesta sob a forma de um direito de imposi^ao legitima, reforija o poder arbitrdrio que a estabelece e que ela dissimula (BOURD1EU & PASSERON, 1975, p. 86).

Outro aspecto relevante na teoria dos autores acima citados e o trabalho pedagogico, em suas capacidades de ressonancia no intra e extra-escola, na medida em que se introjeta enquanto um segundo 
habitus. Sobre esse ponto, os autores afirmam que:

O trabalho de inculca^ao que deve durar o bastante para produzir uma forma^ao duravel; isto d, um habitus como produto da interiorizagao dos principios de um arbitrario cultural capaz de perpetuar-se apos a cessa^ao da ai;ao pedagdgica e por isso de perpetuar nas praticas os principios do arbitrario interiorizado (BOURDIEU; PASSERON, 1975, p.44).
Sob este enfoque, a agao pedagdgica, a autoridade pedagdgica e o 

trabalho pedagogico funcionam como instituidores, em termos intra- escolares, das estruturas de valoriza^ao e avalia^ao de individuos existentes no sistema social mais geral, com seus esquemas de hierarquiza^ao e premia^ao das qualidades consideradas desejaveis; e de desqualificagao e puni<;ao daqueles que falham em apresenta- las. Assim, os discursos pedagogicos contemporaneos, como citados
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na introdu<;ao, defensores de praticas escolares universalizantes e inclusivas, que valorizariam igualmente as herangas culturais, cognitivas dos alunos, seus habituses lingiiisticos, respeitando a sua forma e seu ritmo de aprender e, sobretudo, o seu direito de serem diferentes, esbarram num conjunto de condigoes objetivas, forjado em termos do partilhamento por pais, professores, gestores e em grande medida pelos estudantes em geral, de um conjunto de representa^oes negativas e desqualificantes dos indivfduos diferentes.

2.5 O Capital Cultural e a Comunica^ao Pedagogica, nos 
Dizeres de Bourdieu

A rela^ao pedagogica e a comunicagao tambem foram abordadas por Bourdieu e Passeron (idem), na referida pesquisa. Tanto uma como outra cuidam de determinar os fatores sociais e escolares do exito das o p era te s pedagogicas, atraves da analise das varia^oes do rendimento da apreensao e tradu^ao das mensagens emitidas, circulantes nos espa^os das salas de aula, sendo essas determinadas pelas caracteristicas sociais e escolares dos estudantes.A analise dessas variagoes evidenciou os primeiros indi'cios das desigualdades do exito escolar dos alunos das diversas classes sociais. Segundo os autores que estamos discutindo:
Com efeito, pode se colocar, por hipotese, que o grau de produtividade especffica de todo trabalho pedagogico que nao seja o trabalho pedagogico realizado pela familia e fun^ao da distancia que separa o habitus que ele tende a inculcar (sob a rela^ao considerada aqui, o domrnio erudito da lingua erudita) do habitus que foi inculcado por todas as formas anteriores de trabalho pedagogico e, ao termo da regressao, pela familia (isto e, aqui, o dominio pratico da lingua materna) (BOURDIEU; PASSERON, 1975,p. 81).
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Portanto, a lingua nao deve ser vista apenas como um instrumento de comunica<;ao, pois ela favorece muito mais do que um vocabulario rico, complexo, visto que a aptidao a decifra^ao e a manipula^ao de estruturas complexas, independentes de serem logicas ou esteticas, dependem, ate certo ponto, da complexidade da lingua ensinada pelos familiares.Nesse sentido, podemos nos reportar a Bagno (2006) que trata do preconceito lingufstico na escola, evidenciando que algumas palavras utilizadas na linguagem oral, no dia-a-dia, pelo aluno, nao sao erradas, na perspectiva da Lingufstica e sim, diferentes das ensinadas no contexto escolar. Segundo o referido autor:
Se dizer Craudia, praca, pranta e considerado “ errado” , e, por outro lado, dizer frouxo, escravo, branco, praga e considerado “ certo” , isto se deve simplesmente a uraa questao que nao e lingufstica, mas, social e polftica -  as pessoas que dizem Craudia, praca, pranta pertencem a uma classe social desprestigiada, marginalizada, que nao tern acesso a educa^ao formal e aos bens culturais da elite, e por isso a lingua que elas falam sofre o mesmo preconceito que pesa sobre elas mesmas, ou seja, a sua lingua e considerada “ feia” , “ pobre” , “carente” , quando na verdade e apenas diferente da lingua ensinada na escola (BAGNO, 2006, p. 65).

Sendo assim, percebemos que um modelo escolar que funciona no sentido de privilegiar um determinado tipo de capital cultural, aquele possufdo pelos indivfduos considerados normais, acumulado e transmitido segundo regras que favorecem os filhos de famflias abastadas, e um grande entrave para uma efetiva operacionalizagao da inclusao escolar, como veremos na discussao que fazemos a seguir sobre c o n tr ib u te s  mais recentes de Bourdieu para a analise da exclusao escolar, como encontradas, por exemplo, em A Miseria do Mundo, livro por ele organizado e langado em 2003.
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2.6 Os Excluidos do Interior

As analises dos processos que produzem a exclusao escolar, feitas por Bourdieu e Champagne, no livro A Miseria do Mundo, revelaram o paradoxo da rela^ao entre o ensino e a mobilidade social na Franca, desde a decada de 50, perfodo em que um processo de populariza^ao das escolas se observa na Franca. Assim o narram os autores:
Entre as transforma<;6es que mudaram o sistema de ensino desde os anos 50, uma das que tiveram as maiores consequencias foi sem duvida da obriga<;ao escolar ate os 16 anos, e do fato que por isso todo mundo come^ou a ter acesso ao (secundario), os operarios da industrial um processo que acarretou uma intensifica^ao da concorrencia, e um aumento dos investimentos educativos por parte das categorias que ja  utilizavam plenamente o sistema escolar (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2003, p. 482).

Apos uma fase de grande entusiasmo, os franceses come<;aram, aos poucos, a perceber o conservadorismo dessa escola, visto que nao era apenas o acesso ao nfvel secundario e tampouco ser bem sucedido nele os requisitos necessarios para a ascensao a posigoes sociais mais elevadas. Foi demonstrado que a trajetoria dos indivfduos, seu modo de insergao no espa<;o social, a famflia em que se nasce, sao elementos que poderiam explicar os desempenhos, o acesso as melhores ou piores escolas, a entrada seletiva na universidade e em outros cenarios, frequentemente descritos como democraticos e marcados pela universaliza^ao.Ainda segundo esses autores, a transforma^ao do discurso dominante na dire<;ao da desculpabilizagao dos indivfduos em rela^ao aos eventuais fracassos escolares, transferindo-se a responsabilidade e reconhecendo o peso de fatores tais como a falta de recursos para a educa^ao, a incapacidade dos professores, os sistemas deficitarios, dentre outras variaveis sistemicas, nao trouxe grandes modifica^oes
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para o funcionamento da escola enquanto instancia de confirma^ao das estruturas sociais de desigualdades. Acerca disso, afirmam os autores que:
(...) a estrutura de distribui^ao diferenciada dos proveitos escolares, e dos beneffcios sociais correlativos, se manteve sem grande esfor<;o, mas com uma diferen^a fundamental: o processo de elimina^ao foi adiado e diluido no tempo: e isto faz que a institui<;ao seja habitada a longo prazo por excluidos potenciais, vivendo as contradi^oes e os conflitos associados a uma escolaridade sem outra finalidade que ela mesma (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2003, p. 414).

Ilustram sua argumenta^ao, ainda, com dados e interpreta^oes da modifica^ao do valor dos tftulos escolares. Devido ao aumento do numero de diplomados, ocorreu correlativamente uma desvaloriza^ao desses diplomas. Sendo assim, a institui^ao escolar se apresenta para os alunos advindos das classes baixas e suas famflias como uma grande decep^ao coletiva.Universalizado o acesso a escola (na Franca), os mecanismos de diferencia^ao continuavam a operar no espa<;o escolar como, por exemplo, o estudo dos idiomas, que favorece os alunos provenientes de famflias abastadas, capazes de oferecer um clima propfcio a aprendizagem desses, desde a mais tenra infancia, bem como de investirem em seus filhos e os estimularem de modo adequado. Destaca-se, assim, a logica da transmissao do capital cultural, a qual proporcionava que as escolas permanecessem sendo exclusivas e nao libertadoras, como se imaginava.Essa escola, aberta para todos, mas, na pratica, restrita a grupos seletos, apresenta-se como uma escola democratica, sendo a violencia simbolica que nelas ocorre sutilmente dissimulada, o que favorece ainda mais a sua legitima^ao social. A esse respeito, Bourdieu e Champagne (2003) afirmam:
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A escola exclui, como sempre, mas ela exclui agora de forma continuada, em todos os nfveis de curso, e mantem no proprio amago aqueles que ela exclui, simplesmente marginalizando-os nas ramifica^oes mais ou menos desvalorizadas. Esses “ marginalizados por dentro” estao condenados a oscilar entre a adesao maravilhada a ilusao proposta e a resigna^ao aos seus veredictos, entre a submissao ansiosa e a volta impotente (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2003, p. 485).
2.7 A Sina Escolar

Ainda em A Miseria do Mundo, (2003), ha um capitulo intitulado 
Sina Escolar, de autoria de Alain Accardo (da equipe de pesquisa liderada por Bourdieu), no qual e relatada, em forma de entrevista, a historia do jornalista politico Sebastian K. (p.p. 595-611), oriundo das classes menos favorecidas, que, apesar do seu sucesso, traz consigo um sofrimento eterno devido a exclusao sofrida nos tempos de sua escolariza^ao.Sebastian enumera alguns aspectos marcantes de sua vida escolar, como a obsessao dos seus pais para que ele progredisse nos estudos, devido ao fato de eles mesmos terem tido que largar a escola para lutarem pela sobrevivencia, depositando no filho toda esperan^a de uma ascensao social, atraves de um superinvestimento em sua educa^ao.A carga desse fardo moral contribuiu para uma situa^ao dramatica em sua vida escolar dificil. Seus pais concentraram toda a aten^ao nos seus estudos, renunciando ate a compra de uma televisor, visto por eles como possivel empecilho aos deveres escolares do filho, alem de outros esfor^os, tais como as faxinas feitas pela mae para pagar os estudos do filho, sobretudo os professores particulares de matematica. O pai, por sua vez, nao faltava a nenhuma reuniao do conselho de pais e participava ativamente da vida escolar do filho. Sebastian nao esconde o fato de que era dificil suportar essa ansiosa
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pressao de seus pais.Varios casos apontam a rela^ao conflituosa que o pai mantinha com a institui^ao escolar, assim, por exemplo,
No segundo ano primario discutiu com a professora do filho porque suspeitou que ela deliberadamente tirou o primeiro lugar do filho em favor da filha do farmaceutico: “Triste historia” , comenta Sebastian, “ele se enganou no calculo dos pontos” ! Ex-sindicalista brigao e “ sempre mais ou menos revoltado com sua condigao social” , o pai leva desastradamente essa disposigao de luta para suas relagoes com a instituigao educacional: culturalmente desarmado, sem nenhuma munigao para se opor a escola senao a contestagao e uma obstinada desconfianga, pensa, pelo menos no inicio da vida escolar de Sebastian, que pode melhor servir os interesses do filho ignorando os veredictos dos professores quando sao contrarios as suas ambigoes (ACCARDO apud BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2003, p. 596).

Quando Sebastian passou, com dificuldades, para o ginasio publico, na periferia, perto de casa, seu pai, contrariando a opiniao dos professores, preferiu matricula-lo no liceu do centro da cidade, um estabelecimento de reputagao elitista, de estudantes, em sua maioria, provenientes do meio burgues. Sendo assim, Sebastian foi violentamente inserido, aos nove anos e meio, num estranho e distante universo do liceu. Foi uma verdadeira catastrofe:
No liceu, vive a experiencia do ostracismo total, do mais completo desenraizamento, ao mesmo tempo social, geografico e escolar: arrancado do seio familiar e do meio dos colegas a que estava habituado (...). Alem disso, ha a mudanga de nfvel das exigencias escolares - logo descobre, por exemplo, sua “ completa nulidade em ortografia”  - e a estranheza de um universo escolar em que “se fazem ditados de solfejo” , onde os “professores de frances- latim-grego” lhe parecem uma especie de “ monstros” , “semideuses” , “ estrangeiros” , em suma, pessoas que nao sao “do mesmo mundo” que ele. Ressente-se tambem
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de sua condi<;ao social, a que lhe e permanentemente lembrada pelos olhares e a falta de receptividade dos colegas, dos pais deles e dos professores do liceu. (...) Foram tres anos negros, tres anos de sofrimento e de fracasso crescente. Jamais conseguia “ entrar na escola sem tremer” , o panico aumentando na sala de aula diante dos professores prontos para o “sadismo” ou o indiferente desprezo, sem tambem nunca encontrar paz em casa, teatro igualmente de “cenas” as vezes violentas do pai, “ doente” com os fracassos do filho (ACCARDO apud BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2003, p. 597).
E assim, no final da segunda serie, ele foi expulso do liceu.Conforme o relato acima, percebemos como as r e la te s  de poder e de hierarquiza^ao, dentro das quais as escolas existem e as quais ela refor^a, transformam-se em obstaculos para a proposta da escola 

inclusiva, ja  que nesse espa^o dito universal e igualitario circulam de modo hegemonizado os valores das classes dominantes, sendo visto o fracasso escolar como intrfnseco ao funcionamento de um sistema educacional, que recebe indivfduos de origens culturais diversas, mas que adota, implicitamente, um unico modelo cultural, que se reflete no curriculo e, em resposta, promove desigualdade educacional e social.Outro autor que pode nos ajudar a compreender o fenomeno da inclusao/exclusao escolar e Goffman, com sua teoria do estigma, na medida em que possibilita tambem a analise do cenario escolar dos encontros com a diversidade e a alteridade estigmatizada. Passamos a apresentar tal teoria de forma mais detalhada a seguir.
2.8 A Teoria Gofmaniana do Estigma e a Inclusao Escolar

Segundo Goffman (1988), encontra-se como caracterfstica sociologica da etiologia do estigma o fato de que:
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Um indivi'duo que poderia ter sido facilmente recebido na rela^ao social quotidiana possui um tra^o que se pode impor a aten^ao e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de aten^ao para outros atributos seus (GOFFMAN, 1998, p. 14).
Nessa linha Goffmaniana, Edgar & Sedgwick (2003) definem o estigma como:

Um atributo culturalmente reconhecido, usado para diferenciar e tirar o valor de uma pessoa. 0 Estigma pode ser fisico (uma deformidade corporal), comportamental (preferencia sexual) ou social (no sentido de ser membro de um grupo). A identificacao do estigma e usada para reduzir a pessoa de um todo complexo para um tratamento unico, maculado e desvalorizado, a partir do qual toda a intera^ao social com a pessoa sera baseada ( EDGAR; SEDGWICK, 2003, p. 110).
Tanto as desigualdades, como os estigmas e preconceitos referidos a determinadas caracterfsticas biopsicossociais dos indivi'duos, colaboram para os mecanismos excludentes da nossa sociedade. “ Sao excluidos, portanto, todos aqueles que sao rejeitados e levados para fora de nossos espa<;os, do mercado de trabalho, dos nossos valores, vftimas de representa^ao estigmatizante” (CARVALHO, 2004, p. 48).Para Xiberras (1993), a cultura ocidental foi edificada no paradigma individualista, considerando a exclusao social como praticas sociais de hostilidade e rejei^ao, em que colocam os grupos a parte, isto e de fora, ou entao os excluem por dentro com a forma^ao de guetos.Carvalho (2004) ressalta, tambem, que atualmente as desigualdades sociais e as praticas excludentes tern sido combatidas pelos ideais democraticos respaldados nos direitos humanos, principalmente na igualdade de oportunidades para todos, mas que nas praticas sociais isto nao tern ocorrido, sobretudo nos pafses subdesenvolvidos.A autora acima citada tambem afirma que, historicamente,
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o sujeito com deficiencia enfrenta a sua diferenga buscando a “ normalidade” , em vez de lutar pelos seus direitos de ser “ autorizado” , socialmente como diferente, sem preconceitos e discrim inates. Parafraseando Vidales (1999, p. 91), acrescenta:
O esfor^o e a luta institucional ao longo de decadas para produzir finalmente esse efeito de incorpora-lo a um padrao de normalidade segundo o qual sua diferen^a teria diminufdo, pois os sistemas de reabilita^ao teriam incorporado neles aquelas habilidades que os inseria na condi^ao de normalidade (CARVALHO, 2004, p. 47).

A exclusao pode estar presente de maneira visfvel, como a explicitada na separa^ao do espago fisico, ou entao de formas dissimuladas, presentes nas representa^oes sociais sobre os exclufdos. Com propriedade, afirma mais uma vez Carvalho (2004):
Embora com baixa visibilidade, os processos de exclusao simbolica igualmente geram rupturas nos vinculos que ligam os atores sociais entre si e com os valores compartilhados. Talvez tais processos simbdlicos sejam os mais perversos, ate porque podem ser considerados como os responsaveis, anonimos e ocultos das formas visfveis da exclusao (CARVALHO, 2004, p. 50).

Sendo assim, e importante para a inclusao escolar o combate a qualquer tipo de exclusao, visto que, se a escola continuar buscando a homogeneidade, o aluno diferente vai ser exclufdo do interior dessa escola, conforme ja  ressaltou Bourdieu e Champagne (2003).
2.9 Estigmatiza^ao e Diferen^a: Um pouco mais de Goffman

A presente estudo perpassa pelo estudo sociologico das pessoas estigmatizadas, apontadas para a vida coletiva no ambito escolar. Conforme afirmamos anteriormente, para tal, elegemos a Teoria do
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Estigma, de Goffman (1988), como um dos embasamentos teoricos da presente pesquisa.Erving Goffman, sociologo e escritor canadense, nasceu no dia 11 de junho de 1922, foi membro do departamento de Sociologia da Universidade da California e faleceu na Filadelfia, Estados Unidos, em 19 de novembro de 1982.De acordo com o autor acima, o termo estigma foi criado pelos gregos para aludir sinais corporais que ressaltavam algo de notavel ou malefico relacionado ao status moral de quern os portava. Em suas palavras:
Os sindis eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o Portador era um escravo, um criminoso ou traidor - uma pessoa marcada, ritualmente poluida, que devia ser evitada; especialmente em lugares publicos. Mais tarde na era crista, dois nfveis de metafora foram acrescentados ao termo: o primeiro deles referia-se a sinais corporais de graga divina que tomavam a forma de flores em erupgao sobre a pele; o segundo, uma alusao medica a essa alusao religiosa, referia-se a sinais corporais de disturbio fisico (GOFFMAN, 1988, p. l l) .

Na atualidade, lembra o autor, o termo e mais usado mirando-se na ideia original, contudo, ele se refere mais a desgraga propriamente dita do que a questao corporal.A ligagao entre estigma e deficiencia, tema do nosso estudo, e relevante, pois, segundo Magalhaes e Cardoso (2010, p.54), a deficiencia e uma forma de diferenga que se pode observar atraves de atributos fisicos, sensoriais, psicologicos, mentais ou comportamentais. Contudo, o que mais chama a atengao nao e aquele atributo em si, mas o valor social a ele atribuido.Outro aspecto importante na referida teoria e a referenda do atributo em questao, uma vez que o que e estigmatizante para um pode confirmar a normalidade de outro, conforme exemplifica o autor da teoria:
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Alguns cargos na America obrigam os seus ocupantes que nao tenham a educa^ao universitdria esperada a esconderem isso; outros cargos, entretanto, podem levar os que os ocupam e que possuem uma educa^ao superior a manter isso em segredo para nao serem considerados fracassados ou estranhos (GOFFMAN, 1988, p. 13).
Omote (2004) aborda a ambivalencia da polissemia do termo estigma:

Na botanica estigma se refere a parte do orgao feminino das flores que recolhe o pdlen e serve de ber^o para a sua germina^ao; na Zoologia, designa orgao de respira^ao dos insetos. Portanto, a palavra estigma tern servido para designar tanto processos sociais e organicos deleterios quanto a gera^ao e manuten<;ao de novas vidas, ate a gra^a divina recebida (OMOTE, 2004, p. 294).
O autor acima ainda acrescenta que, na atualidade, nao e a marca social que se torna evidente, mas e a sua m an ip u late o que torna o estigma visfvel, como tambem o seu tratamento especializado, nas palavras do autor:

Os procedimentos de identificatjao e atribuitjao de rotulos especificos, a prescri^ao categorial de servi^os especializados e as r e la te s  sociais com os usuarios desses servi^os podem ser administrados de modo a aumentar a visibilidade da condi<;ao especial deles. (...) 0 circuito se completa, na extensao em que se criam esteriotipos, verdadeiras caricaturas que poem em evidencia os trai;os presumidamente comuns a todas as pessoas colocadas em uma mesma categoria, destacando-os como marcas distintivas dessas pessoas (OMOTE, 2004, p. 295).
Detalhando mais a teoria de Goffman (1988), ele classifica o estigma em tres tipos: as abom inates do corpo; as culpas de carater individual e os estigmas tribais de ra^a, na$ao e religiao.As abominagoes do corpo tratam-se das deformidades fisicas; as culpas de carater individual dizem respeito as fraquezas, paixoes
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tiranicas e aspectos como disturbios mental, homossexualismo, desemprego, tentativa de suicidio etc.; e os estigmas tribais de 
raga, nagao e religiao referem-se as transmissoes de linhagens e a contam inate de todos os descendentes.Sendo assim, em todos esses tipos de estigma, encontram-se as mesmas caracterfsticas sociologicas, nas palavras do autor:

Um indivi'duo que poderia ter sido facilmente recebido na rela^ao social quotidiana possui um tra^o que pode- se impor a atencao e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atengao para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma caracterfstica diferente da que havfamos previsto. Nos e os que nao se afastam negativamente das expectativas particulares em questao serao por mim chamados de normals (GOFFMAN, 
1988, p. 14).

0 autor ainda ressalta que, em um estudo sociologico das pessoas estigmatizadas, e imprescindfvel observar o seu tipo de vida coletiva, que geralmente existe, visto que as pessoas tendem a se agrupar por uma categoria particular e criam associates ou clubes, a exemplo de AA (alcoolatras anonimos), clubes de idosos, associates de pessoas com deficiencia, servi«;os que fornecem apoios para prostitutas, viciados, homossexuais etc. Esses grupos tornam-se um importante objeto de estudo nos movimentos sociais. Assim,
Frequentemente, as pessoas que tern um estigma particular patrocinam algum tipo de publicagao que expressa sentimentos compartilhados, consolidando e estabilizando para o leitor a sensayao da existencia real de “seu” grupo e sua vinculagao a ele. Nestas publica^oes a ideologia dos membros e formulada - suas queixas, suas a sp ira tes , sua politica. Sao citados os nomes de amigos e inimigos conhecidos do grupo, junto com informacoes que confirmam a bondade ou a maldade dessas pessoas. Publicam-se historias de sucesso, lendas de herois de assimila^ao que penetraram em novas areas de aceita^ao dos normais (GOFFMAN, 1988, p. 34).
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Segundo o autor citado, as vezes, algumas pessoas estigmatizadas que se tornam mais conhecidas em seu grupo, depois de algum tempo de militancia, podem se converter em profissionais da area a que pertencem.0 autor tambem poe em relevo os indivi'duos “ informados” , pessoas consideradas normais, mas que, por algum motivo, convivem com os estigmatizados e sao respectivamente aceitos por eles. “ Os ‘informados’ sao os homens marginais diante dos quais o individuo que tern um defeito nao precisa se envergonhar nem se autocontrolar, porque sabe que sera considerado como uma pessoa comum.” (GOFFMAN, 1988, p. 37) Como exemplo, o autor cita o fato de algumas prostitutas (tipo Call Girl) procurarem se refugiar, nas horas vagas, em ambientes de artistas, boemios, escritores etc., onde sao aceitas.Outro tipo de pessoas consideradas “ informadas” sao os profissionais que lidam com determinados grupos, a exemplo dos apresentados pelo autor:
As enfermeiras e os terapeutas podem ser “ informados” ; eles podem vir a saber mais sobre um determinado tipo de equipamento de protese do que o paciente que deve utiliza-lo para minimizar sua deforma^ao. Os empregados atenciosos de uma loja de doces e balas frequentementes sao “ informados” , assim como os gar^ons de bares de homossexuais e as empregadas das prostitutas de Mayfair. A poh'cia, devido ao fato de ter que lidar constantemente com criminosos, pode se tornar “ informada” sobre eles (GOFFMAN, 1988, p. 39).

Fora os indivi'duos mencionados acima, ainda ha um outro grupo de pessoas consideradas informadas: sao as pessoas que convivem com os estigmatizados atraves da estrutura social, como a filha do presidiario, o pai do aleijado etc. Essas pessoas tambem tornam-se, na maioria das vezes, tambem estigmatizadas.A questao da identidade e pe^a fundamental na presente teoria, na qual esta exph'cita a diferen^a entre a identidade social virtual e
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a identidade social real. A primeira trata-se das nossas afirma^oes, quando somos apresentados a alguem, em relagao ao que aquela pessoa em nossa frente deveria ser; e a segunda diz respeito aos atributos que ela realmente tem. E, como consequencia disso, o autor faz uma diferen^a entre alguem desacreditado e uma pessoa desacreditavel:Quando ha uma discrepancia entre a identidade social real de um individuo e sua identidade virtual, d possivel que nos, normais, tenhamos conhecimento desse fato antes de entramos em contato com ele ou, entao, que essa discrepancia se torne evidente no momento em que ele nos e apresentado. Esse individuo e uma pessoa desacreditada.(...). Entretanto, quando a diferen^a nao esta imediatamente aparente e nao se tem dela um conhecimento previo (ou, pelo menos, ela nao sabe que os outros a conhecem), quando na verdade, ela e uma pessoa desacreditavel, e nao desacreditada (GOFFMAN, 1988, p. 51).
Outro aspecto relevante da identidade, no estudo do estigma, e com relagao a informagao social, pois essas informagoes sobre o individuo perpassam pelas suas caracteristicas quase que permanentes e, por outro lado, encontram-se os sentimentos que ele pode apresentar em determinadas s itu a te s . Essas informa^oes sao transmitidas pela propria pessoa por meio de expressao corporal e sao chamadas de social. Com isso, os signos que transmitem essa informagao social sao chamados tambem de simbolos.Um exemplo de informa^ao social transmitida por signo e uma alian^a que uma pessoa tem em sua mao. Um simbolo social tambem pode oferecer uma pretensao de prestigio social e sao chamados tambem de simbolo de status ou prestigio. Esses simbolos de prestigios sao justamente o oposto de um simbolo de estigma, vistos como “ signos que sao especialmente efetivos para despertar a atengao sobre uma degradante discrepancia de identidade que quebra o que poderia, de outra forma, ser um retrato global coerente, com uma redugao conseqiiente em nossa valoriza<;ao do individuo” . (GOFFMAN, 1988, p.
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51). Como exemplo, o autor cita os erros de pronuncia e solecismos, ocorridos quando alguem pertencente a classe baixa, quer imitar a maneira de falar de pessoas da classe media.Ha tambem sfmbolos que tentam quebrar uma imagem pre- estabeleciada, de forma mais positiva, colocando em xeque a validade da identidade virtual, os quais o autor chama de desidentificadores, exemplificando-os por meio da situagao em que um educador negro do norte fala um “ ingles correto” quando vai ao sul.Outro fator considerado na questao de uma pessoa desacreditavel e a visibilidade de um estigma. Uma vez o sendo visivel o estigma, e preciso tambem discernir ate que ponto ele vai influenciar a interagao do sujeito estigmatizado. Segue um exemplo do proprio autor:
Numa reuniao de negocio ninguem que esteja sentado numa cadeira de rodas passara despercebido. Ao redor da mesa de conferencia, entretanto, seu defeito pode ser relativamente ignorado. Por outro lado, um participante que tenha dificuldades de falar, o que, de um certo modo, 
6 uma situa^ao muito menos desvantajosa do que a de uma pessoa presa a uma cadeira de rodas, dificilmente podera abrir a boca sem destruir a indiferen^a que seu defeito poderia suscitar e, toda a vez que o fizer, causara um certo mal-estar nos demais (GOFFMAN, 1988, p. 61).

Com rela<;ao a identidade pessoal, a manipula^ao do estigma pode ser considerada como uma parte proveniente da esteriotipia, que e um aspecto fundamental na sociedade e geralmente esta relacionada as categorias mais amplas e estranhas para nos. Segue mais um exemplo do proprio teorico:
Ha uma ideia popular de que embora contatos impessoais entre estranhos estejam particularmente sujeitos a respostas esteriotipicas, na medida em que as pessoas relacionam-se mais intimamente essa aproxima^ao categorica cede, pouco a pouco, a simpatia, compreensao e a avalia^ao realistica de qualidades pessoais. Embora um defeito como a desfigura^ao facial possa repelir um estranho, as pessoas ultimas presumivelmente nao seriam
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afastadas por tal motivo (GOFFMAN, 1988, p. 61-62).
Sendo assim, toda a manipulate) do estigma esta relacionada a vida publics, ou seja, esta vinculada a rela^ao entre estranhos ou a intimidade dos conhecidos. A esse respeito, podemos conjecturar sobre a importancia da inclusao escolar, particularmente das pessoas com deficiencia, uma vez que a convivencia entre os pares favoreceria o combate ao preconceito.Entretanto, Magalhaes e Cardoso (2010) lembram que:

A abordagem goffmaniana sustenta que a convivencia nao dirime totalmente o menosprezo e o preconceito das r e la te s , pois continuam existindo previsoes socialmente constituidas por meio das categorias nas quais somos todos “encaixados” . Tais expectativas sao sempre relembradas quando entramos em contato com alguem que vivencia o processo de estigmatiza^ao (MAGALHAES; CARDOSO, 2010, p. 56).
Dando continuidade a questao da identidade pessoal, outro fator importante e com relagao aos registros oficiais, os quais identificam de forma positiva as pessoas, atraves de um conjunto de marcas padronizadas para diferenciar esta pessoa de outro individuo, como, por exemplo, certidao de nascimento, fotografias nos documentos, nome e numero de carteiras de identidades, assinaturas etc.A importancia da biografia tambem foi abordada na presente teoria. Para o autor:

Quer a linha biografica de um individuo esteja registrada nas mentes de seus amigos intimos ou nos arquivos de pessoal de uma organiza<;ao, e quer ele porte a docum entato  sobre a sua identidade pessoal ou esta documenta^ao esteja armazenada em arquivos, ele e uma entidade sobre a qual se pode estruturar uma historia- ha um caderno a sua espera pronto para ser preenchido. Ele e, certamente, um objeto da biografia (GOFFMAN, 1988, p. 73).
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Sendo assim, pode-se considerar que tudo o que alguem fez pode ser incluido na sua biografia. E, como aspecto importante para compo- la, esta o grau de conexao informacional, que considera todos os fatos sociais relevantes de uma pessoa, sobretudo aqueles relatados depois do obito. Entao, deve-se comparar ate que ponto alguem conhece determinados fatos sociais e desconhece outros de um indivfduo. Com isso, a falsa informa^ao social deve ser diferenciada da falsa informa^ao pessoal. O autor exemplifica:
Normas relativas a identidade pessoal, entretanto, pertencem nao a esfera de combina^oes permissi'veis de fatos sociais mas ao tipo de controle de informacao que o individuo pode exercer com propriedade. Para uma pessoa, ter tido o que se chama de um passado sombrio e uma questao relativa a sua identidade social; a maneira pela qual ele manipula a informa^ao sobre esse passado e uma questao de identificacao pessoal (GOFFMAN, 1988, p. 74).

Com rela^ao a polftica da identidade de uma pessoa estigmatizada, o autor acima sublinha que ela pode ser vista como um ser humano normal, mas, ao mesmo tempo, “ diferente”, nao podendo essa diferen^a ser negada. Nas palavras do autor:
Mas todos nos, como afirma as vezes a Sociologia, falamos do ponto de vista de um grupo. A situa^ao especial do estigmatizado e que a sociedade lhe diz que ele e membro do grupo mais amplo, o que significa que e um ser humano normal, mas tambdm que ele e, ate certo ponto, “ diferente” , e que seria absurdo negar essa diferenga. A diferen^a, em si, deriva da sociedade, porque, em geral, antes que uma diferen^a seja importante ela deve ser coletivamente conceptualizada pela sociedade como um todo (GOFFMAN, 1988, p. 134).

Nessa perpectiva, Fleuri et al. (2002) salientam os processos identitarios relativos a diferen^a e ressaltam que a visao do diferente sobrepoe o paradgma da diversidade, provocando, assim, um campo
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hfbrido, fluido e polissemico, entre os sujeitos diferentes e suas identidades socioculturais.A esse repeito, Carvalho (2010) parafrazenado Bhabha (2006), apresenta quatro maneiras de conceituar a diferenga:
DIFERENgA COMO EXPERIENCE - Sob essa otica, o conceito de diferenga sai do terreno do essencialismo (a coisa em si mesma) para o terreno das vivencias, ganhando uma dimensao pessoal, de cunho ate fenomenologico, com interpreta^oes pessoais decorrentes das r e la te s  estabelecidas entre os sujeitos e com o contexto social (...); - DIFERENgA COMO RELAgAO SOCIAL - Segundo a maneira como ela e constituida e organizada no interior de estruturas socioeconomicas e politicas de poder. Nestas produzem-se sistemas de significagao, e representagao que geram narrativas compartilhadas que constroem, no imaginario,identidades grupais (...); - DIFERENgA COMO SUBJETIVIDADE -  Constituem-se num vasto e complexo campo de estudos, sendo que o mais comum e a contraposigao da “vida objetiva”  com a “ subjetva” de carater individual e emocional, evidenciando uma relagao de reciprocidade entre o sujeito e o mundo (...); - DIFERENgA COMO IDENTIDADE -  A reflexao sobre a diferenga como identidade nao esta dissociada das questoes sobre experiencia, subjetividade e r e la te s  sociais, pois as identidades resultam de experiencias culturalmente construidas em r e la te s  sociais. A identidade pode ser conceituada como um conjunto de caracteres que permitem diferengiar pessoas e objetos uns dos outros (...) (CARVALHO, 2010, p. 15-21).

Sob esse aspecto, podemos conjecturar que a nossa sociedade busca incessantemente a “ normalidade” , fazendo com que as pessoas com deficiencia se coloquem em um patamar de inferioridade perante a construgao da sua identidade, uma vez que a sua diferenga nao se adequa ao modelo ideal e seu espago se torna segregado.Apesar do avango alcangado atraves das lutas dos movimentos sociais em busca de solidariedade e respeito para os grupos minoritarios, entre eles, o das pessoas em situagao de deficiencia, sabemos que ainda ha uma grande preponderancia da segregagao, mesmo em ambientes tidos como inclusivos, ao inves de uma verdadeira equidade, que
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consiste na equiparagao de oportunidades para todos mas, nao se deixando de reconhecer as diferengas e necessidades que acompanham cada individuo.Com isso, ressaltamos que a diferen<;a nao deve ser negada, tendo em vista que ela e parte daquele individuo que a possui. A questao e analisa-la sob novos olhares e reconhecimento, sobretudo nos aspectos politicos e sociais.Nessa dire^ao, atentamos para nao cairmos nas ciladas das 
diferengas, conforme nos alertou Pierucci (1999), em sua obra, que aborda o direito a diferen^a. Nas palavras do autor:

A esquerda, quando alguem embarca no “direito a diferenga” , cabe-lhe de quebra o onus de ter que ressalvar a todo momento, em face dos mais impertinentes perquiridores, que “diferen^a nao e desigualdade, como voce bem sabe” , jogando sobre estes o onus de nao terem a necessaria acuidade intelectual para perceber as finuras desta nova causa emancipatdria. “ Diferentes, mas iguais” - Ja  ouvi muitas vezes de muitos colegas. -  “A afirma^ao das diferengas, tratada assim no registro da isonomia...” - Os individuos de esquerda, sobretudo os intelectuais, que hoje em dia desfraldam tal bandeira nao podem deixar de repetir o tempo todo que “ a diferenciagao nao tem nada a ver com a desigualdade.”  E uma questao de pluralismo cultural” ... “A verdadeira igualdade repousa nas diferengas” . Como se ve, tudo parece muito simples muito claro: “os seres humanos sao diferentes, mas iguais" (PIERUCCI, 1999, p. 32).
Trata-se tambem de um jogo de palavras, conforme tambem acrescenta o autor, na mesma obra citada:

Neste jogo de linguagem, tudo se passa inocentemente como se nao fosse tambem um jogo de palavras. “Defender a diferen^a nao quer dizer defender a hierarquiza^ao” , me dizem, te dizem, sem se darem conta de que “ a igualdade na diferen^a” nao passa de um wishful thinking de esquerda, uma prescri^ao ilusoria, uma tenta^ao de onipotencia nominalista, porquanto em choque frontal com o axioma linguistico neokantiano (...) (PIERUCCI, 1999, p. 32).
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Sendo assim, concordamos com o autor quando conclui que defender essas diferengas como uma base igualitaria e bem mais diffcil na pratica do que no ambito teorico. Isso porque nao se pode defende- las separando-as das relagoes de valor que alicergam a desigualdade.Nessa mesma visao, reitera Carvalho (2010, p. 23): “ Somos diferentes e queremos ser assim e nao copia malfeita de modelos considerados ideais. Somos iguais no direito de sermos, inclusive diferentes!”Com relagao a diversidade no ambito escolar, o reconhecimento dessas diferengas torna-se imprescendivel, ao passo que essa paridade de direitos e revelada nas aprendizagens e participagoes efetivas e nao apenas como presenga ffsica na escola das pessoas em situagao de deficiencia.Com propriedade, Omote (2004) lembra a importancia de disciplinas como a Antropologia social, a Sociologia e a Psicologia Social, que devem investigar a maneira das pessoas lidarem com as diferengas, isto e, incultirem na sociedade formas de incorporagao dessas diferengas pela coletividade, tornando-as cada vez mais integrantes da vida normal e nao uma falha. Nesse sentido, acrescenta o autor sobre a inclusao:
O ensino inclusivo e, por extensao, toda a inclusao social dependem, na realidade, de outras medidas e arranjos, cientificamente fundamentados, que possibilitem o convfvio e a co-agao, por parte das pessoas com as mais variadas diferengas, em principals situagoes e atividades da vida diaria, de modo que favoregam a realizagao e o desenvolvimento de todos que delas participam (OMOTE, 2004, p. 302).

Sendo assim, a aceitagao da diferenga vai depender de varias condigoes de funcionamento de cada coletividade, pois ha uma grande contradigao nesse aspecto, visto que:
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Quanto mais uma sociedade necessita tornar-se inclusiva mais estigmas parecem estar presentes nas suas r e la te s  sociais. Uma sociedade necessita ser inclusiva porque ela e amplamente diversificada, heterogenea na sua constitui^ao, desigual nos direitos e infgua na distribui^ao de riquezas. A administra^ao dessa diversidade, em dire^ao a uma sociedade mais inclusiva, implica igualdade de direitos na diversidade (...) (OMOTE, 2004, p. 302).
Entao, e justo nesse ambito que se constroi novos estigmas, Pois, tratando-se de uma sociedade que quer se transformar numa sociedade inclusiva, o estigma torna-se algo que nao se pode evitar, conforme verificamos no nosso estudo mutiplo de caso, que contempla uma escola publica em Cajazeira e outra em Campina Grande, detalhados no capftulo a seguir.

103



CAPITULO 3

A PESQUISA: DOS CAMINHOS PERCORRIDOS NO ESTUDO DE CASOS 
MULTIPLOS A LEITURA DOS DADOS

Tratando-se de ciencias sociais, uma das estrategias de pesquisa empregadas na atualidade e o estudo de caso. Para tanto, em termos metodologicos, nos respaldamos em Yin (2010, p. 39), que definiu o estudo de caso como “ uma investiga^ao empi'rica que investiga um fenomeno contemporaneo em profundidade e em seu contexto de vida real” . O autor citado acrescenta ainda que uma pesquisa tanto pode ser um estudo de caso unico, quanto um estudo de casos multiplos.Carvalho (2010, p.132), por seu lado, lembra que o estudo de caso e considerado na maioria das vezes como uma modalidade de pesquisa qualitativa, “ pois se desenvolve numa situa<;ao natural (naturalistica) da qual se podem extrair dados descritivos, focalizando-se a realidade de forma ampla e com flexibilidade de planejamento” .
3.1 Os Cenarios da Pesquisa de Campo

Realizamos um estudo de casos multiplos, com o objetivo de aprofundarmos nosso olhar sobre as dificuldades encontradas para a inclusao escolar de pessoas com deficiencia em escolas regulares: elegemos a Escola de Ensino Infantil e Fundamental Francisco de Assis, em Cajazeiras-PB, e a Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro, em Campina Grande-PB. A primeira, que ja  foi uma escola especial, que ate junho/2011 funcionou como uma escola regular, e um exemplo de uma inclusao invertida, isto e, uma escola especial que aceita alunos sem deficiencia no seu interior . A segunda, por sua vez, trata-se de uma escola regular que tern uma sala de recursos para atender aos seus alunos
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com deficiencies, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, 
e superdotagao. Conforme vimos anteriormente, essas nomenclaturas estao de acordo com o Parecer ne13, de 2009, do Conselho Nacional de Educa<;ao/Camara de Educa<;ao Basica -  DF, que estabelece as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educagao 
Basica, na modalidade de Educagao Especial.Os referidos estudos de caso compreenderam as seguintes etapas: pesquisa documental, observances in loco, a microanalise do contexto (analise de filmes e de fotos), como tambem o diario de campo e as entrevistas semi-estruturadas, conforme apresentamos detalhadamente a seguir.
Estudo do Caso 1
E scola  de E n sin o  In fa n til e Fu n d a m en ta l F ra n cisco  de A ssis

3.1.1 Local do estudo:

A referida escola localiza-se na BR 230, KM 496, em um sitio da zona rural, na cidade de Cajazeiras10, situada no estado da Paraiba, a oeste da capital do estado, em uma distancia aproximada de 475 km desta. Ocupa uma area de 586,275 km2, dos quais 2,8193km2 estao em perimetro urbano. Pertencente a Mesorregiao do Sertao Paraibano, limita-se a Oeste com Cachoeira dos Indios e Bom Jesus; ao Sul, com Sao Jose de Piranhas; a Noroeste, com Santa Helena; a Norte e Leste , com SaoJoao do Rio do Peixe ; e a Sudeste, com Nazarezinho. Sua populanao, recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica em 2010, foi de 58. 437 habitantes, sendo o setimo miniripio mais populoso do estado e o primeiro de sua microrregiao. 0 clima e semiarido, quente e seco, com elevadas temperaturas durante o dia e temperaturas mais amenas a noite. A vegetanao de Cajazeiras e a caatinga, que se10 Fonte: HTTP://PT.wikipedia.org/wiki/Cajazeiras
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caracteriza pela escassez de agua, predominante na regiao nordeste.Cajazeiras foi desmembrada de Sousa na decada de 1860, passando de distrito a vila na mesma epoca do desmembramento e de vila a municipio, em 1876. 0 Produto Interno Bruto - PIB - de Cajazeias e o maior de sua microrregiao, destacando-se na area de prestagao de servigos. De acordo com dados do IBGE, relativos a 2008, o PIB do municipio era de R$ 399. 740 mil, o PIB per capita e de R$ 6.937,03. O municipio conta com boa infraestrutura: agua tratada, energia eletrica, esgoto, limpeza urbana, telefonia fixa e telefonia celular. Em 2000, 75,45% dos domicflios eram atendidos pela rede geral de abastecimento de agua, 67,09% das moradias possufam coleta de lixo por servigo de limpeza e 89,72% das residencias possufam algum tipo esgotamento sanitario que nao fosse por rio ou lago. Em 2009, o municipio possufa 62 estabelecimentos de saude, sendo 31 deles privados e 31 publicos, entre hospitais, pronto-socorros, postos de saude e servi^os odontologicos.O municipio conta com escolas em varias de suas suas regioes. No ano de 2009, o fndice de Desenvolvimento da Educa^ao Basica (IDEB) das escolas estaduais era de 3,7, enquanto que o fndice das escolas municipais era de 3,6. 0 municipio contava, em 2009, com aproximadamente 15.480 matrfculas, 948 docentes e 145 escolas nas redes publicas e particulares. Ha ainda algumas in s t itu te s  de ensino superior, como a Faculdade Sao Francisco daParafba (FASP), a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Cajazeiras (FAFIC), a Faculdade Santa Maria (FSM), a Faculdade Evilasio Formiga (FEF), o Instituto Superior de Educagao de Cajazeiras (ISEC), a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e o Instituto Federal da Parafba (IFPB). Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anfsio Teixeira (INEP) e do Ministerio da Educa^ao (MEC), o fndice de analfabetismo no ano de 2000 entre pessoas de 18 a 24 anos de idade era de 22,5%. O municipio conta ainda com uma importante tradi^ao cultural, que engloba artes plasticas, literatura, teatro, turismo, eventos etc.
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3.1.2 Pesquisa Documental:

0 uso de documentos e de grande importancia em uma pesquisa, conforme ressaltam os autores a seguir:
O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informatjdes que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em vdrias areas das Ciencias Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensao necessita de contextualiza^ao histdrica e sociocultural (SA-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 02).

Sendo assim, por intermedio da dire^ao da escola, tivemos acesso a varios arquivos e selecionamos alguns deles para enriquecer o nosso estudo de caso.Inicialmente analisaremos os documentos referentes k escola quando ainda era uma escola especial, ou seja, uma escola apenas para alunos (as) com alguma deficiencia, embora, em seu corpo discente, constassem tambem alguns alunos (as) sem deficiencias, regularmente matriculados, caracterizando o que chamamos de uma inclusao inversa (SERPA, 2001). Nesse perfodo, ela era chamada de Escola Especial Francisco 
de Assis. Os documentos analisados referem-se a esse perfodo e aquele em que a referida escola ja se denominava Escola de Ensino Infantil e 
Fundamental Francisco de Assis. Os documentos analisados foram;
3.1.2.1 Enquanto escola especial:3.1.2.1.1 Regimento interno da Escola Especial “ Francisco deAssis” 3.1.2.1.2 Relatorio de atividades do ano de 2003;
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3.1.2.2 Apos transformar-se em escola regular:3.1.2.2.1 Regimento interno da Escola de Educagao Infantil e Fundamental Francisco de Assis;3.1.2.2.2 Proposta Pedagogica;3.1.2.2.3 Documento sobre o Curriculo;3.1.2.2.4 Atestados, Laudos, Declara<;6es e Relatorios Medicos dos estudantes com deficiencia;
De posse dos citados documentos, fizemos uma leitura exaustiva de todas as informa^oes, com o intuito de identificar a natureza das mesmas e os seus elementos centrais. Com base em Lima (2009), registramos tudo em quadros, para assim oferecer ao leitor uma melhor visualiza^ao dos conteudos desses arquivos.Devido ao fato de alguns desses documentos serem muito detalhados, os quadros diferem em tamanho, porem a informagao contida neles se fez necessaria. Isso porque, embora nao analisando todos os itens expostos nos referidos quadros, sobretudo os maiores, achamos importantes demonstra-los, para assim ressaltarmos toda a organiza^ao da escola, sobretudo, em termos de documenta^ao. Conforme tambem ja  afirmamos, apesar de toda essa estrutura organizada, a escola interrompeu suas atividades em junho de 2011, devido a falta de verbas publicas, antes enviadas, devido ao Parecer n°13, 

de2009, do Conselho Nacional de Educa^ao/Camara de Educa^ao Basica - DF tambem ja  abordado neste trabalho. Esse parecer oferece vantagens financeiras para as escolas regulares que passaram a contabilizar o dobro do financiamento para cada aluno com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdota^ao, que estiverem nelas matriculados, inviabilizando, assim, o funcionamento das escolas especiais filantropicas, dedicadas apenas a esta clientela.Com isso, na tentativa de nao fechar suas portas, a escola citada tentou transformar-se em uma escola regular, procurando
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atender a todas as exigencias dos poderes publicos, sobretudo em nivel documental, mas esbarrou na suspensao das suas verbas e nao conseguiu “ sobreviver” . Os detalhes do recebimento dessas verbas e suas prestagoes de contas constam nos relatorios aqui citados e achamos por bem expo-los detalhadamente, ate porque circulou um manifesto, em nivel nacional, da comunidade cientffica da educagao especial, criticando o citado parecer, fato que tambem ja  abordamos neste livro. Sendo assim, vamos discuti-los a medida que formos analisando os documentos aqui expostos.Ressaltamos que, enquanto a escola de Cajazeiras apresentou um consideravel acervo documental para analisarmos, a escola de Campina Grande, que se enquadra nos moldes do referido parecer, nao nos forneceu nenhum. Esse fato nos chamou a atengao e vimos como seria importante a analise desses documentos, os quais retratam o descaso do poder publico de uma cidade sertaneja por uma escola que, comprovadamente, fazia um trabalho impar sob a vertente da poh'tica nacional da educagao inclusiva.0 fechamento repentino da Escola de Educagao Infantil e 
Fundamental Francisco de Assis fez com que muitos alunos/as com deficiencia, que eram assistidos nessa escola de Cajazeiras, em sua maioria desde criangas, ficassem sem nenhuma assistencia. Muitos deles ja  sao adultos e estavam regularmente matriculados e bem integrados, conforme filmes, fotos e falas, que compoem outros instrumentos de nossa analise. Dificilmente esses mesmos alunos conseguirao se matricular e permanecer em outras escolas regularesO (sobretudo em turmas de alfabetizagao de Jovens e Adultos - EJA), devido aos preconceitos existentes em nossa sociedade. Tudo isso fez com que nos debrugassemos na analise desses documentos e discutfssemos, atraves deles, a questao do Estigma, objeto do nosso estudo e que cerca toda essa problematica. no



Quadro 01- Regimento interno da Escola Especial “Francisco de Assis
R E G I M E N T O

INTERNO
CONTEUDO

Tftulo I Natureza e Finalidade
Capftulo I Da Denominagao, Identificagao e Objetivos
Tftulo II Organizagao Administrativa
Capftulo I Do Regime de FuncionamentoArt. 32- Esta escola funcionara de 2s a 6a, visando atender as peculiaridades dos usuarios egressos do Municfpio e da regiao circunvizinha.
Capftulo II Da Estrutura FuncionalArt. 4C A Escola especial Francisco de Assis compreende os seguintes setores de atividades: I- Administragao; II Secretarial III Corpo Docente; IV- Corpo Discente; V-Servigo de Atendimento Psicologico; Vl-Servigo de Assistencia Social; VII- Servigo Tecnico Pedagogico; VIII- Conselho de Pais, Mestres e Comunidade; IX- Biblioteca; X-Atividades de Preparagao para o Trabalho; XI- Servigo de limpeza; XII- Auxiliar de disciplina; Servigo de Transporte; Servigo de Alimentagao Escolar.
Capftulo III Da AdministragaoArt. 5- Compete a Administragao Escolar: planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar todas as atividades psicossocial- educativas, disciplinares, pedagogicas e financeiras, desenvolvidas no ambito escolar.Segao I - Da Administradora Segao II -  do Administrador Adjunto
Capftulo IV Dos Servigos AdministrativosArt.9- Os servigos administrativos compreendem o conjunto de fungoes destinadas a oferecerem suporte operacional as atividades fins da Escola incluindo as atribuigoes relacionadas com a administragao de pessoal, material, patrimonio e atividades complementares.

Segao I -  Da Secretaria Subsegao I -  Do Secretario
Segao II -  Dos servigos AuxiliaresSubsegao I -  Dos auxiliares de Administragao Subsegao II -  Do auxiliar de Disciplina Subsegao III -  Do Motorista Subsegao IV -  Encarregado da Manutengao Subsegao V -  Dos Auxiliares de Servigo
Segao III -  Da BibliotecaSubsegao I -  Bibliotecario ou Responsavel
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Capitulo V Do Corpo DocenteArt. 24- 0 corpo docente sera constituido por Professores devidamente habilitados a exercerem a fun^ao, tendo como atribui<;5es:Participar de todo o processo de Planejamento, execu^ao e avaliagao da aprendizagem, bem como das atividades extra- classe; (...).
Capitulo VI Do Corpo DiscenteArt. 25- Compoem o corpo discente da Escola alunos portadores 

de necessidades educativas especiais e alunos normais. (...).

Capitulo VII Do Regime Disciplinar dos alunos Normais

Capitulo VIII Do apoio Tecnico-PedagogicoArt.292 Servi^o de Apoio Tecnico-Pedagogico tem por objetivo garantir a unidade do planejamento diddtico-pedagogico e a eficacia de sua execu^ao, proporcionando condigoes para participa^ao efetiva do corpo docente e do corpo discente, unificando-se em torno dos objetivos gerais da escola.Se$ao I -  Da Coordena^ao Pedagogica
Capitulo IX Do servi^o de Apoio PsicologicoArt.33 0 Servi<;o de Apoio Psicoldgico tem como fun^ao observar o comportamento do aluno, acompanhando-o ao longo do ano letivo em seus aspectos: bio-psico-social, individual e em grupo, trabalhar pelas mudan^as psicologicas e orientar os familiares.
Capitulo X Do Serviq:o de Assistencia ao AlunoArt. 34- 0 Servi<;o de Assistencia ao aluno esta constituido de uma merenda oferecida com vistas a atender k suplementa<;ao alimentar da grande maioria de alunos carentes.

Seq:ao I -  Da Merenda EscolarSegao II- Do Encaminhamento ao Atendimento Odontologico no Centro de Saude Municipal
Capitulo XI Do Servi^o de Assistencia SocialArt.40- 0 Servi^o de Assistencia Social destina-se a atender ao educando e familiares, integrando-os as atividades (...).
Capitulo XII Das In stitu te s  AuxiliaresSe<;ao I -  Do Conselho EscolarArt. 43- 0 Conselho Escolar tem por objetivo promover e apoiar a atua^ao integrada dos setores Tecnico-Pedagogico e administrative, que compoem a Escola Especial Francisco de Assis.
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Ti'tulo III Da Estrutura e Funcionamento
Capftulo I Da organiza^ao DidaticaArt.45- A Estrutura e Funcionamento da Escola seguem as 

normas emanadas do Conselho Estadual de Educa^ao e dosprincipios norteadores da Educa^ao destinados aos Portadores 
de Necessidades Educativas Especiais (negrito nosso)

Se?ao I -  Do Planejamento EscolarArt. 46- 0 planejamento Escolar sera elaborado anualmente, conforme o Calendario Escolar, antes do infcio do ano letivo e versard sobre a organizacao didatica e o cronograma de execu^ao das atividades globais da escola.
Se^ao II -  Do currfculo PlenoArt.47- 0 currfculo Pleno da Escola sera elaborado com fundamentos no estudo diagnostico da realidade socio- economico-cultural e de suas necessidades de atendimento especial.
Se^ao III -  Dos Pianos de CursoArt. 50- Os Pianos de curso serao elaborados, anualmente, pelos professores, com base nas informacoes obtidas no Currfculo Pleno e nos Parametros Curriculares.

Capftulo II Do Regimento Escolar

Se?ao I -  Do Calendario EscolarArt. 5 2 - 0  Calendario Escolar & definido pela Equipe Tecnico- administrativo-Pedagogica e social da escola, com as adapta^oes necessarias em cumprimento a legisla^ao vigente.
Se^ao II -  Da Matrfcula

Se^ao III -  Da Transferencia

Capftulo III Da Aprova îaoArt.66- Para a aprovagao dos alunos do ensino regular ser observados os aspectos relativos ao aproveitamento e a assiduidade.
Capitulo IV Das disposi^des Gerais e Transitorias

0 presente regimento foi elaborado no dia 15 de outubro de 1999. A identificagao Juntam ente com o historico da escola, esta mencionada no primeiro artigo, onde esta implfcito que a escola foi fundada no dia 1° de fevereiro de 1984 e e mantida pelas OBRAS SOCIAIS DOS CIRENEUS 
DO CAMINHO -CIRECAM -  Instituigao reconhecida de utilidade Publica
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Federal -  Decreto de 27.02.92, publicado no DOU em 28.02.92 e registrada no CNA sob o nc 23002.004781/86 -  59, em 11.03.87, com certificado de Entidade de Fins Filantropicos, sob o ne 28986.000060/95-76, em 12.04.96.Analisando o Regimento Interno, enquanto a escola era ainda uma institui<;ao especial, ou seja, uma escola segregada apenas para alunos (as) com alguma deficiencia, verificamos que o recebimento de criangas sem deficiencia, ou seja, a inclusao invertida, ja  era oficialmente registrada no documento acima, conforme consta no Tftulo II, capftulo VI:
Art. 25- Compoem o Corpo Discente da Escola, alunos 
portadores de necessidades educativas especiais e alunos 
normais.

Tambem encontramos no citado regimento, um capftulo voltado exclusivamente para essas crian^as sem deficiencia, o capftulo VII, intitulado Do regime disciplinar dos alunos normais. Vejamos:
Art. 28- A transgressao disciplinar acarretara ao aluno a aplica^ao das seguintes penalidades:I- Advertencia verbal;II- Repreensao escrita, com comunicado aos pais;IV- Em caso de reincidencia, apos analise acurada da ocorrencia, comunica^ao aos pais sobre a decisao, que implica transferencia do aluno.

Salientamos que o uso das expressoes alunos portadores de 
necessidades especiais junto da expressao alunos normais, no corpo do documento, indica que a questao da inclusao esta profundamente relacionada a distin<;ao entre o normal e o anortnal, entre o que nossa sociedade aponta como qualificado e desqualificado, sendo os deficientes (descritos com a primeira das expressoes), objetos de estigmatiza<;ao e consequente isolamento, segregagao.
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Essa questao foi abordada anteriormente e, de fato, e uma das questoes principais em relagao a estigmatizagao. Com relagao a esse aspecto, reportamo-nos, ainda, ao filosofo frances Canguilhem (1943) que, em sua tese de doutorado sobre o normal e o patologico, criticou o positivismo de Comte (1854) a respeito da referida dicotomia a qual reafirmava uma disjungao entre qualitativo-quantitativo. Melhor dizendo, a diferenga entre normal e patologico era de natureza quantitativa para os fenomenos organicos e mentais. A doenga consistia na falta ou no excesso de excitagao dos tecidos abaixo ou acima do grau que caracterizava o estado normal. Sendo assim, o conhecimento do estado normal dos indivfduos precederia ao seu estado patologico, conforme interpretam os autores abaixo citados:
Para Canguilhem (1943), o conteudo do estado patologico nao pode ser deduzido, de maneira logica ou analogica, do conteudo da saude, pois o primeiro e uma nova dimensao da vida, uma estrutura individual modificada. As re a v e s patologicas jamais se apresentam no individuo normal da mesma forma e nas mesmas condi<;5es, pois o patologico implica uma relagao com um meio novo, mais limitado, ja que o doente nao consegue mais responder as exigencias do meio normal anterior (COELHO & FILHO, 1999, p.17).

Tambem queremos destacar no regimento acima que a escola Cajazeirense apresentava-se bem estruturada, com varios setores de atividades que comprovavam uma boa assistencia ao corpo discente, no qual, como ja  registrado, havia alunos/as com e sem deficiencia. Conforme mostra, no quadro, a parte referente a Estrutura Funcional, no Art. 4e, esta explfcito que a Escola Especial Francisco de Assis compreende os seguintes setores de atividades: I- Administragao; II Secretaria; III Corpo Docente; IV- Corpo Discente; V-Servigo de Atendimento Psicologico; VI- Servigo de Assistencia Social; VII- Servigo Tecnico Pedagogico; VIII- Conselho de Pais, Mestres e Comunidade; IX- Biblioteca; X- Atividades de Preparagao para o Trabalho; XI- Servigo de



limpeza; XII- Auxiliar de disciplina; Servi^o de Transporte; Service) de Alimenta^ao Escolar. Cada item deste foi bem detalhado no presente relatorio.Na tentativa de interligarmos o regimento a nossa discussao sobre o estigma, vale a pena salientar que a presente escola preocupava- se em realizar um trabalho digno para essa clientela que, geralmente, e marginalizada em nossa sociedade. Ressaltamos o quanto nossas escolas publicas sao desestruturadas, sobretudo a nfvel burocratico, conforme podemos exemplificar com as pesquisas da nossa propria tese, na medida em que nao conseguimos documentos como estes, para analisarmos a escola pesquisada em Campina Grande. Nessa escola, reconhecemos pontos positivos no trabalho em prol da inclusao, mas reiteramos que, em nfvel documental, ela deixou a desejar, conforme detalhes apresentados no nosso estudo de caso, que serao apresentados posteriormente, como ja  indicamos, no infcio deste capftulo.Cabe destacarmos ainda que a definigao classica de uma escola especial e:
Escola especial ou escola de educa^ao especial e aquela organizada para atender exclusivamente alunos classificados como excepcionais. Nao atende, portanto, alunos considerados “ normais” . Algumas escolas especiais sao instaladas para atender apenas alunos de um determinado tipo de excepcionalidade, isto e, alunos deficientes mentais, ou alunos deficientes auditivos, ou deficientes visuais, etc. Outras escolas especiais destinam- se ao atendimento de alunos com diferentes tipos de excepcionalidade (MAZZOTTA, 1982, p. 49).

Entretanto, a escola em questao, embora seja denominada 
Escola Especial Francisco de Assis, conta com um espa^o reservado, no seu regimento, as matrfculas dos alunos sem deficiencias, registrados com palavras tambem em desuso como “alunos normais” . Nesse sentido, nao podemos deixar de salientar que, apesar do equfvoco quanto a nomenclatura, aqui ja  existe um processo de extrema relevancia, pois
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se trata do irricio de uma desestigmatizagao para esta comunidade.A esse respeito, destacamos a seguinte citagao:
A convivencia entre estigmatizados e normais favorece a constru^ao de padroes de relagao anteriormente inexistentes, que, uma vez desenvolvidos, possibilitam formas de integragao de grupos considerados diversos e/ou antagonicos. Contudo, a abordagem goffmaniana sustenta que a convivencia nao dirime totalmente o menosprezo e o preconceito das r e la te s , pois continuam existindo previsoes socialmente constituidas por meio das categorias nas quais somos todos “ encaixados” (MAGALHAES E CARDOSO, 2010, p. 56).

Apesar de essa escola continuar com inumeros estudantes “ encaixados” em diagnostico, sabemos que, em um processo caminhando para uma escola inclusiva, conforme encontra-se o nosso pais, a presenga de alunos sem deficiencia numa escola segregada e realmente um “ Oasis no Sertao” , conforme afirmamos em trabalhos anteriores (BURITY SERPA, 2001).Consta ainda, no citado regimento, outros itens importantes, os quais nao iremos comentar detalhadamente, ate porque o quadro ja  expoe os detalhes. Mesmo assim, destacamos o Art.45, em que, aos alunos sem deficiencia (descritos como alunos normais), ha todo um acompanhamento do Conselho Estadual de Educagao, enquanto que, aos com deficiencia, destacados como Portadores de Necessidades 
Educativas Especiais, destinam-se, apenas, os principios norteadores da Educagao Especial.Apesar dos termos em desuso, conforme ja  discutimos em capftulo anterior, como portadores, que e um termo medico vinculado ao modelo clfnico de educagao, ou seja, termo utilizado ainda na fase de integragao, o que queremos mostrar e que a referida escola fazia um trabalho serio e essa passagem de Escola Especial para Escola Regular foi registrada cuidadosamente, conforme detalhes expostos nesta analise
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documental. Esse fato realmente caracteriza-se como um processo de desestigmatiza^ao, conforme ressaltamos anteriormente.Dando continuidade a ressalva dos itens importantes deste regimento, salientamos ainda que ha sessoes referentes ao: Planejamento Escolar, Currfculo Pleno e Pianos de Curso, alem de conteudos fundamentals para o funcionamento de uma escola como: Calendario Escolar, matricula, transferencia, aprova^ao etc. Enfim, tudo devidamente registrado.Alem do referido Regimento Interno, tivemos acesso ha alguns relatorios de atividades dessa escola quando ainda era considerada uma Escola Especial. Mas, abordamos com detalhes apenas o relatorio de 2003, embora os dos anos posteriores (relatorios de 2004, 2005 e 2006) tambem foram analisados. Assim sendo, discutimos alguns trechos que julgamos importantes para esse processo de desestigmatiza^ao que essa escola experimentou.
Quadro 02- Relatorio de atividades da Escola Especial “Francisco de Assis” -  2003:R e la to r io2003 CONTEUDOI - P erfll da Organiza^aoIm'cio das aulas: 03/02/03 Termino das aulas: 19/12/03 Matriculas:64 alunos(as)08 alunos(as) Normais Deficiencia MentallS ...........15...........14

II - A^oes Deficiencia Visual................................................................. ...........03.....04Desenvolvidas: ...........08Gest3o Escolar Areas de abrangenciaZona urbana............................................................................ ..........47Zona Rural............................................................................... ........... 16Zona Interurbana Sao Gonralo...................................... ...........01Profissao ou Ocupa^ao dos Pais ou Responsaveis Agricultores; Aposentados;Do Lar; Empregada domestica; Zelador e Vigia; Merendeira; Lavadcira e Vendedor Ambulante.
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III - Agoes Desenvoividas: Admlnistrativas

A escola realizou:10 Reunioes administrativas;04 Reunioes da equipe Multidiciplinar;Trimestralmente: Reuniao de pais e mestres.Profissionais participaram dos seguintes eventos:a) Curso de Capacitagao em parametros curriculares em agao (MEC)- De margo a dezembro de 2003;b) Curso em Braille em Janeiro 2003;c) 04 Reunioes com entidades que trabalham com a Politica de Defesa dos Direitos da Crianga;d) cursos em LIBRAS de 01 a 20 /12/03;e) Encontro com a Equipe Multiprofissional da FUNAD-PB em dezembro de 2003;f) Encontro Reflexivo do processo Ensino e Aprendizagem em educagao Especial em 29/08/03;g) Simposio sobre Seguranga Alimentar, realizado em 07/12/03;h) Conferencia Regional de Assistencia Social em 25/07/03;i) Conferencia Regional e Estadual de Defesa dos direitos da Crianga e do Adolescente em agosto/03;
IV - Agoes Desenvoividas: Assistencia Social:

- Beneficios Assegurados pelas LOAS (Lei organica de Assistencia Social);- Revisao de Beneficios de Protegao Continuada;- Programa Bolsa-Escola e Bolsa- alimentagao; -Comemoragoes de eventos do calendario escolar e festas de Saojoao e Natal;- Apresentagoes do Coral dos Surdos da Escola “Maos que Cantam” que fez apresentagoes nas festas da escola e em diversos orgaos da Regiao a pedido da sociedade. Fez no total oito apresentagoes.
V  - Agoes Desenvoividas: AreaSocioeconomica

-Construgao de uma MANDALA para exploragao de horta e de criagao de peixes;-Recebeu do 1BAMA material para explorar Gergelim;- Projeto para criagao de Galinha Caipira;- Cisterna com capacidade para 15 mil litros de aguas, para captar agua da chuva
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VI - o
Intercambio 

Socioeconomico 
com outras

- Recebemos:a) da CAPEMI -  R$ 8.640,00;b) Prefeitura de Cajazeiras: R$12.000,00;c) FNDE/PDDE- R$2.700,00;d) juizado Especial- R$ 1.110,00;e) S6cios da CIRECAM-6.957,56;0 DA FUNAD-PB -  Recebemos 04 Jogos Pedagogicos e educativos;g) DA FUNAD-PB -  Recebemos, tambem, 03 kits em Braille, para deficientes visuais;h) Da Sec. De Educagao do Municipio, recebemos materials didaticos e de Expediente;i) Da 9s Regiao de Ensino, recebemos o fardamento dos alunos;j) Da cidade de Sousa-PB, atraves do Diretor Gentil de Assis, recebemos o Gas de cozinha consumido durante o ano de 2003;K) Do Cafe Santa Luzia, recebemos este ano, 36 kg de Cafe em po;l) Do Supermercado Brasileiro, recebemos neste ano, 96 bandejas de ovos;m) Da barraca do Jocelio recebemos neste ano, 4.800 bananas;n) Do Laticinio Belo Vale Ltda.,recebemos 960 litros de iogurte Isis;0)Do Atacadao Rio do Peixe, recebemos neste ano, 360 quilos de arroz Gonzaguinha.
Reiteramos que as matrfculas dos 08 estudantes sem deficiencia foram registradas oficialmente, mesmo sendo uma escola especial, salientando-se que a escola fazia uma Inclusao Inversa. Tais detalhes foram vistos em todos os relatorios apresentados nos anos seguintes. A matricula dos alunos com deficiencia foi agrupada pelos tipos de deficiencia, mas havia 04 alunos/as “ classificados” como outras 

necessidades, ou seja, nao era especificado qual o problema desses estudantes. Com relagao ao termo Necessidades, Mittler (2003, p. 32) afirmou que este “ conceito ajudou a mudar a enfase dos defeitos e dos deficits da crian^a para a identifica^ao de uma necessidade individual unica, desconsiderando-se os rotulos trazidos pela categoriza<;ao (diagnosticos)” . Sendo assim, sublinhamos mais uma caracterfstica dessa escola, em busca de amenizar as desestigmatiza^oes.As profissoes ou ocupa^oes dos pais ou responsaveis eram
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tambem notificadas no presente relatorio e a maioria era de: agricultores, aposentados, do lar, empregada domestica, zelador e vigia, merendeira, lavadeira e vendedor Ambulante. Da mesma forma, foram essas as ocupa^oes e profissoes apresentadas tambem nos outros relatorios.A escola realizava trimestralmente reuniao de pais e mestres e tambem foram registradas 10 reunioes administrativas e 04 reunioes da equipe multidisciplinar em 2003. Essas reunioes tambem foram ressaltadas em todos os outros relatorios.Tambem vale a pena salientar o registro dos eventos dos quais os profissionais da escola participavam. Nesse sentido, podemos conjecturar que o corpo docente e tecnico demonstrava interesse na capacita^ao para o trabalho que realizavam. Participaram de quatro reunioes com entidades que trabalham com a Polftica de Defesa dos Direitos da Crian^a e ha registros de participagao em cursos voltados apenas para os alunos/as com deficiencia, como o de Braille, o de Libras, o Encontro Reflexivo do Processo Ensino e Aprendizagem em Educa^ao Especial e do Encontro com a Equipe Multiprofissional da FUNAD-PB. Segundo o relatorio, os profissionais dessa escola tambem se interessavam por temas que iam alem da area de educagao especial, como, por exemplo, o curso de Capacita^ao em Parametros Curriculares em A^ao (MEC) e o Simposio sobre Seguran^a Alimentar, alem de uma Conferencia Regional de Assistencia Social. Esse fato dos profissionais de uma escola especial se interessarem por cursos e encontros que ultrapassam os muros do ambito segregado, a nosso ver, e mais um indicio que favorece a desestigmatizagao das pessoas com deficiencia. Isso porque, conforme ja  mencionamos, em capftulo anterior, um/a professor/a preparado/a para a inclusao nao e um profissional com apenas conhecimentos da area de educagao especial, mas, um/a professor/a que domine novos metodos e tecnicas que atenda as peculiaridades de uma turma heterogenea. Sendo assim:
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Para que uma escola inclusiva acolha todos/as os alunos/ as, sem nenhuma discrim inate), sobretudo aqueles/as que apresentam alguma deficiencia, esta escola precisa se adaptar a diversidade que compreende essa comunidade escolar. E para tanto, e necessario que ela se utilize de novas praticas de ensino e que todos/as alunos/as sejam inclui'dos/as num processo efetivo de aprendizagem (BURITY SERPA, 2010, p. Ol).
Consta no referido relatorio a apresentagao do Coral dos Surdos da Escola Maos que Cantam, que fez apresenta^oes nas festas da escola e em diversos orgaos da Regiao, a pedido da sociedade. Fez no total oito apresenta<;oes. 0 coral e composto pelos alunos da escola, que interpretam as musicas em linguagens de sinais, conforme ja  registramos em outros eventos cientfficos (BURITY SERPA, 2001). Novamente ressaltamos que esta atividade tambem colabora para uma desestigmatiza<;ao, uma vez que mostra para a comunidade outras habilidades dos estudantes surdos, combatendo, entao, discrim inates e preconceitos.As a^oes desenvolvidas na area socioeconomica consistiram na constru^ao de uma Mandala para exploragao de horta e de criagao de peixes. Alem disso, a escola recebeu do IBAMA material para explorar gergelim e foi desenvolvido um projeto para cria^ao de galinha caipira. Tambem destacamos essa realizagao de atividades de capacita<;ao para o trabalho como atividades fmpares em prol de todos os alunos/as, sobretudo para os que apresentam deficiencia.No final do relatorio citado, encontra-se o registro de todas as doagoes recebidas, ja  que se trata de uma escola filantropica. Notificamos alguns desses recebimentos: Prefeitura de Cajazeiras: R$12.000,00; CAPEMI: R$ 8.640,00; FNDE/PDDE- R$2.700,00.Conforme ja  assinalamos, os outros relatorios foram tambem elaborados com todos esses detalhes e foram tambem analisados. Entretanto, queremos ressaltar que no relatorio de 2006, no item
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sobre as atividades desenvolvidas, esta em destaque a medalha que os diretores, professores/as e alunos receberam pela participagao da Escola Francisco de Assis na IX Olimpiada de Astronautica e Astronomia, em Maio de 2006. Certamente um evento de tamanha relevancia, envolvendo uma escola cujo corpo discente era formado de alunos com deficiencia, seja mais uma contribuigao para a desestigmatiza^ao aqui realt^ada.Com rela^ao ao Regimento interno da Escola de Educagao 
Infantil e Fundamental Francisco de Assis, ressaltamos que, no intuito de se transformar em uma escola regular, foi apresentado um outro regimento escolar, que se trata de um documento administrative e normativo de uma unidade escolar que, fundamentado em sua proposta pedagogica, estabelece toda a organizagao e o funcionamento da escola, como tambem regulamenta as re la te s  de todos os envolvidos no processo educativo. Como era apenas uma reformula^ao do regimento anterior, eles ficaram semelhantes, mas com as devidas atualiza^oes. O regimento interno da entao intitulada Escola de Educagao Infantil e 
Fundamental Francisco de Assis foi muito bem detalhado.A proposta pedagogica foi apresentada em outro documento, o qual expomos no quadro abaixo. Por ser extenso, faremos comentarios apenas de algumas partes nele contidas, as quais ressaltam a questao da Estigmatiza^ao, que dificulta a implementa^ao da inclusao escolar, tema central da nossa tese. Segue o quadro a seguir:
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Quadra 03- Proposta Pedagogics da Escola de Educagao Infantil e 
Eundamental Francisco de Assis, reformulada em novembro de 2007:c o n t eOd o s

1. Introdu<j:ao

: ' ' , L:\

0 Processo educativo em toda sua complexidade deve ser encarado como urn projeto politico-pedagogico que se associe as necessidades socio educacionais do ser educavel, com o qual nos propomos a trabalhar, incluindo tambem a atividade integrada com a fami'lia e a sociedade. (...) vivenciando nosso contexto historico social e especificamente, refletindo sobre o compromisso assumido com a educagao inclusiva, precisamos vitalizar a nossa atuagao, aprofundando-nos no conhecimento, superando as dificuldades surgidas com nossa capacidade criativa calcada na visao critico-realista, voltada nao somente para que o educando aprenda e se desenvolva individual e coletivamente, ressalvando-se as suas limitagoes. Para tornar eficaz a nossa agao e indispensavel trabalharmos com AMOR.Segundo Heinrich Pestalozzi “A manifestagao do Amor e a salvagao do mundo! Amor e fio que liga Deus e o homem. Sem amor o homem esta sem Deus e, sem Deus e sem amor, o que e o homem? Luckesi ressalta a importancia do sentido do amor tambem no processo de AVALIA^AO DA APRENDIZAGEM que se destina ao diagnostico e por isso mesmo a inclusao e a melhoria do ciclo de vida do educando e considera a avalia^ao um “ATO AMOROSO” e conclama os profissionais da educagao a trabalharem em torno da concretizagao dessa meta, contribuindo, efetivamente, com agoes concretas e conscientes para a transformagao da realidade ainda vivenciada.
2. Missao,

Proporcionar aos educandos condigoes de aprendizagem relativas as suas capacidades de apreensao, um ambiente de compreensao, afeto, valorizagao, ordenamento e disciplina, que favoregam sua socializagao e a conseqiiente insergao na sociedade.
3. Definigao A Escola Francisco de Assis definiu-se como uma Instituigao sem fins lucrativos, mantidas pelas Obras Sociais dos Cireneus do Caminho-CIRECAM - (...) com certificado de Entidade de Assistencia Social, conforme processo nfi 44006.004563/97-06 em 31 de dezembro de 1998.
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1. Como Escola inclusiva promove o atendimento a alunos portadores de necessidades educacionais especiais, sem nenhuma discriminagao de ordem racial, religiosa ou de classe social;2. Oferecimento de vagas conforme a capacidade fisica de atendimento da Escola e do numero de professores capacitados;3. Gratuidade escolar;
4. Princfpios 4. Igualdade de condi^des para o acesso e permanencia na escola;5. Valorizagao dos profissionais que integram a escola;6. Gestao participativa;7. Melhoria qualitativa de todo o processo socio- educacional, incluindo alunos, profissionais de educagao, tecnicos e pessoal de apoio;

8. Proporciamento de acessibilidade aos alunos com deficiencia 
fisica.gSgi 7»a vs*

5. Garantias

1. 0  atendimento de qualidade aos educandos, dentro das possibilidades de espa^o fisico dispomvel;2. A utilizagao de excelentes recursos didatico-pedagogicos3. A alimentagao adequada e nutritiva durante a estada do aluno na escola.
H i  §
6. Diretrizes

1. Aprimoramento da qualidade no atendimento aos alunos, com tres salas destinadas a oficinas pedagogicas, um Pavilhao para recrea^ao, com recursos audiovisuais, dentro dos padroes exigidos, e uma sala destinada a construgao da Leitura;2. Monitoramento das oficinas pedagogicas por tres Professores, previamente treinados;3. Treinamento de novos profissionais para a oficina de Informatica;4. Encaminhamento de alunos concluintes da 4a serie do ensino fundamental para a rede regular de Ensino;5. Difusao dos valores fundamentals ao interesse social aos direitos e deveres dos cidadaos, de respeito ao bem comum e a ordem democratica;6. Articula^ao com orgaos publicos e entidades de carater;
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7. Finalidades e objetivos

1. Nortear os profissionais de educagao para o desempenho 
consciente, eficaz e comprometido, com a qualidade do trabalho educativo a que se propoem;2. Indicar os roteiros e agoes socio-educativas a todos os profissionais integrantes da Escola;3. Incentivar e oportunizar o aprimoramento profissional a todos os que integram o corpo tecnico-pedagogico e de apoio;4. Implementar a integragao da Escola com a Comunidade;5. Elaborar planejamento didatico-pedagogico, sob coordenagao de profissional da area, de forma correspondente as necessidades dos alunos e coerente com a realidade curricular, constatada tecnicamente, pela equipe tecnico-pedagogica;6. Viabilizar agoes concretas que garantam a auto- sustentagao economico-financeira da instituigao, pela implantagao, execugao e acompanhamento de projetos especfficos;

8.Caracterfsticas
i.

1. Incentivo e oportunizagao ao aprimoramento profissional a todos os que integram o corpo tecnico- pedagogico da Escola;2. Integragao Escola-Familia para um esforgo conjunto em prol da realizagao de um desenvolvimento socio- educacional mais eficaz e construtivo;3. Planejamento das atividades didatico-pedagogicas, uma agao conjunta e integrada, sob a coordenagao de profissionais competentes;4. Elaboragao de projetos que viabilizem:- Cursos de aperfeigoamento para professores;- Construgao e melhoria do espago ffsico e ambiental da Escola;- Construgao de salas ambientes para atendimento psicologico, medico e odontologico;- Auto-sustentagao economico-financeira da instituigao.5. Manutengao de possivel convenio com as Secretarias de Saude e Assistencia Social do municfpio de Cajazeiras, com vistas a atuagao dos profissionais do P.S.E. na utilizagao das salas, ja referidas, para o atendimento, nao somentc aos alunos da Escola, mas tambem as famdias residentes nas proximidades;6. Integragao com profissionais de varias areas do conhecimento da sociedade cajazeirense, que se proponham atuar como “amigos da escola”.
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Ressaltamos, outrossim, que novamente encontramos em um documento oficial o termo portadores de necessidades educacionais 
especiais. Conforme ja  afirmamos anteriormente, a palavra “Portadores”, apesar de constar na nossa legisla^ao, esta em desuso, em rela^ao as pessoas com deficiencia, devido ser vinculado ao modelo ch'nico de deficiencia. Essa insistencia no uso de termos que contrariam o justo princi'pio da educa^ao inclusiva, mesmo em uma institui^ao que defende tal bandeira, mostra como e dificil mudar o pensamento de uma coletividade, sobretudo quando esta vinculado a hegemonia da area medica. Acreditamos que isto e uma questao de estigmatiza^ao e essa resistencia as mudan^as torna-se realmente um entrave a inclusao. A esse respeito, lembramos que:

Na medida em que o modelo medico enfatiza a lesao que leva a deficiencia e pode criar algumas condicoes de dependencia, a pessoa passa a ser percebida e representada no imaginario coletivo como alguem totalmente incapaz. Isso se explica porque sao levadas em considera^ao as caracteristicas isoladas de certos orgaos e suas fun<;des, perdendo-se de vista o sujeito como um todo. Sintetizando, parece que o modelo medico destaca a condi^ao de dependencia permanente, como se todas as pessoas incapacitadas nunca pudessem ser autoras e mentoras de seus projetos de vida representando, em decorrencia, um problema para a sociedade em que vivem (CARVALHO, 2010, p. 29).
Outra ressalva do documento acima e, sobre os principios, que no seu 8° iten, consta sobre acessibilidade dos alunos com deficiencia 

fisica. Com relagao a este fator, remetemo-nos a Lei Nc 7.853 de 24 de outubro de 1989, no
Art. 2s Ao poder publico e seus orgaos cabe assegurar as pessoas portadoras de deficiencia o pleno exercicio de seus direitos basicos, inclusive dos direitos a educacao, a saude, ao trabalho, ao lazer, a previdencia social, ao amparo a infancia e & maternidade, e de outros que, decorrentes da constituicao e das leis, propiciem seu bem- estar pessoal, social e economico.
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V- na area das edifica^oesa) A ado^ao e a efetiva execu^ao de normas que garantam a funcionalidade das edifica^oes e vias publicas, que evitem ou removam os dbices hs pessoas portadoras de deficiencia, permitam o acesso destas a ediffcios, a logradouros e a meios de transporte.
Contudo, retomamos novamente Carvalho (2000), quando afirma que a barreira arquitetonica e a mais facil de remover, a mais complicada e a barreira atitudinal, ou seja, atitudes que estigmatizam, sobretudo, as pessoas com deficiencia e transtornos globais do desenvolvimento no meio escolar. Concordamos com a referida autora que esse e um dos maiores entraves da inclusao.Um outro documento importante apresentado foi a proposta curricular que foi tambem reformulada e atualizada. Nela consta a importancia de se atender a diversidade e tambem uma abordagem da educa^ao inclusiva, conforme esta explfcito no quadro abaixo:

Quadro 04- 0 Currfculo da Escola de Educagao Infantil e Fundamental 
Francisco de Assis, reformulado em novembro de 2007:ENSINO INFANTIL, ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL- l fl AO 5“ CONTEUDOS

3 2 1 - - " 5̂  ?

Introdugao
(...) O currfculo 6 o conjunto de experiencias que a escola, como institui^ao, poe a servico dos educandos, com o fim de potencializar o seu desenvolvimento bio-psico-social. 
E o projeto que preside as atividades educativas escolares, define suas inten^Ses e proporciona diretrizes adequadas e uteis para os professores.(...) No processo pedagogico sera observado o fazer educativo de forma a atender a 
diversidade dos educandos e &s particularidades de sua cultura e de sua capacidade de aprender.
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Adapta<;oes
organizacionais

Correspondem a:-Ao tipo de agrupamento de educandos para realizar atividades de ensino aprendizagem;- A organizagao didatica da aula;- A organizagao dos periodos definidos para o desenvol vimento das atividades previstas.
Adapta^oes 

dos Objetivos e 
conteudos

Devem corresponder:- A sele<;ao, prioriza âo e seqiienciamento de conteudos e atividades que garantam funcionalidade e sejam essenciais e instrumentais para as aprendizagens posteriores;- A selegao e priorizaqiao de objetivos;-A elimina âo e ao acrescimo de conteudos e atividades quando for necessario.
Adapta^oes
Avaliativas

Devem corresponder:- A variagoes de criterios e procedimentos, tecnicas e instrumentos adotados para avaliar o educando;- A variaq:ao nos criterios de promogao.
Adapta9oes nos 
Procedimentos 

Didaticos e 
nas Atividades 

de Ensino- 
Aprendizagem

Devem corresponder:- A altera9ao nos metodos adotados para o ensino dos conteudos e das atividades, considerando sempre as experiencias dos educandos e a criatividade dos mesmos;- A introduqiao de atividades complementares ou alternativas, alem das ja planejadas;- A selê ao de materiais e sua adapta âo.- -r|.
Adapta^oes na 
Temporalidade; 7:

Devem corresponder:- A alterâ ao do tempo previsto para a realiza^ao das atividades ou conteudos;- Ao periodo para alcan^ar determinados objetivos;- Ao prolongamento ou redu âo no tempo de permanencia do educando na fase, ciclo ou etapa.
f2 2 ! * l! 5̂ i lS 5

iftpi ii iiiii 
Adapta^oes 

de Acesso ao 
Curriculo

Incluem providencias ou recursos, muitas vezes necessarios aos educandos, tais como:- Mobiliario adequado;- Equipamentos especificos;- Recursos materiais adaptados;- Formas alternativas e ampliadas de comunica^ao;- Modalidades variadas de apoio, para participa^ao das atividades escolares;- Promotes de situates educacionais diferenciadas;- Recursos humanos especializados ou de apoio;- Adapta âo Espacial.
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AdaptafSes
Curriculares

- Nao devem ser entendidas como procedimentos exclusivamente individuais ou decisoes que envolvam apenas professor e educando. Podem realizar-se em tres niveis:- No ambito mais geral, envolvendo a proposta pedagogica da escola;- No ambito mais particular, envolvendo as atividades desenvolvidas na sala de aula: no nivel individual.
A Educa?ao 

Inclusiva

- A Educagao inclusiva, nesta Escola, requer uma mudan^a de postura, de percepcao e de concep^ao, tanto dos que constituem o Corpo Tecnico-Administrativo, como dos Professores e do Pessoal de Apoio.
No empenho de se transformar em uma escola regular, alem de inumeros documentos apresentados, os quais ja  abordamos, a escola Cajazeirense elaborou um documento especial, voltado apenas para detalhar a questao do currfculo, aspecto tao importante e discutido na atualidade, sobretudo, quando se trata de uma escola na vertente inclusiva.O documento citado aborda a diversidade do seu alunado, mas nao faz nenhuma referenda a diferen^a, item fundamental no que se refere a educa<;ao inclusiva, conforme tratamos anteriormente neste livro. Com rela^ao a discussao de identidade e diferen^a, retomamos as autoras a seguir:

A identifica^ao e a diferenciagao, como p rod uces culturais e simbdlicas do sujeito inserido num determinado contexto, nao podem ser apreendidas a margem dos sistemas de significacao social vigentes. Ter caracterfsticas ou comportamentos apontados pela audiencia como indesejaveis pode suscitar san^oes e reprimendas manifestas por um sistema aperfeigoado, porem questionavel, de controle social. Essa questao nos remete mais especificamente a ideia de que a constru^ao da identidade nao ocorre de forma harmoniosa e equilibrada, mas e fruto de um jogo de poderes, em que a dominancia dos grupos hegemonicos aponta o socialmente valorizado, influenciando assim a constituigao das identidades. (MAGALHAES; CARDOSO, 2010, p. 53).
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Alem da falta da abordagem sobre a questao da diferenga no presente documento, observamos, tambem, que ha uma mengao a mudanga de postura, de percepgao e de concepgao, tanto dos que constituem o corpo tecnico-Adjninistrativo, como dos professores e do pessoal de apoio em prol da inclusao escolar. Tal referenda e de extrema importancia, mas vale a pena salientar que, nessa instituigao, como ja  vinham aplicando a “ inclusao inversa” , ha algum tempo, tal mudanga, na pratica, ja  vinha acontecendo, antes mesmo da elaboragao do referido documento.Tambem registramos o empenho da escola em novas realizagoes, visto que, enquanto escola regular, elaborou um Projeto de Educagao Ambiental, muito eficiente. 0 citado projeto tinha como titulo Educagao Am biental: Construindo um Mundo M elhor. A justificativa do referido projeto pontuava que a Educagao ambiental e um processo permanente de mudangas de comportamento das pessoas, para que elas tenham melhor relagao de respeito, de responsabilidade e de compromisso na construgao de um mundo melhor e saudavel nao so para si proprio, mas para geragoes futuras.Ressaltamos que iniciativas inovadoras como esta nao so ajudam o meio ambiente como tambem estimulam a comunidade escolar a despertar para outros papeis da escola em prol de uma sociedade melhor e isto abre novos olhares para um mundo diferente que, indiretamente, favorecem tambem as pessoas diferentes.Outros documentos que refletiram a seriedade da escola foram os laudos medicos dos alunos (as) matriculados com deficiencia. Segue um quadro constando alguns desses documentos que nos foram repassados:
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Quadro 05- Atestados, Laudos, Declara^oes e Relatdrios Medicos dos Estudantes com Deficiencia e Necessidades Especiais da Escola de
Educagao Infantil e Fundamental Francisco de Assis:

Codigo Internacional de Doen^as- 
10» Revisao (C.I.D. 10)

Significado do C.I.D. 10Aluno(a) 1 -  CID -  F71.0 (atestado) Retardo Mental ModeradoAluno(a) 2 - CID -  F72.l(atestado) Retardo Mental GraveAluno(a) 3 - CID -  F79(atestado) Retardo Mental nao EspecificadoAluno(a) 4 - CID -  F71.0(atestado) Retardo Mental ModeradoAluno (a) 5 -  CID -  F72 (atestado) Retardo Mental GraveAluno (a) 6 - CIDs -  F72 /F82/F89(atestado) Retardo Mental e outros comprometimentosAluno (a) 7 - CID -  F71.0 (atestado) Retardo Mental ModeradoAluno (a) 8 - Laudo Medico Afirmando Portadora de Deficiencia MentalAluno (a) 9 - CID -  G40.6(atestado) Epilepsia tipo Grande Mai Nao EspecificadoAluno (a) 10 - CID -PSS. 0 (atestado) Quadro Clinico de Isoimuniza^ao do fator RHAluno (a) 11- CID C41. 9 M8800/3(atestado) Neoplasia Maligna
Apesar de termos criticado anteriormente o modelo medico de educagao, ou seja, aqueles respaldados em laudos e diagnostics, ressaltamos que, mesmo assim, esse e um documento extremamente importante em uma escola que tenha em seu quadro discente algum aluno com deficiencia ou transtornos globais do desenvolvimento. Nao se trata apenas de querer rotular o estudante, mas, conforme abordamos anteriormente, consta no Manifesto da Comunidade Academica 

pela Revisao da Polftica Nacional de Educa^ao Inclusiva, a seguinte ressalva com rela^ao a identifica^ao dos alunos com deficiencia, sobretudo as intelectuais:
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A identifica^ao tem sido arbitraria e subjetiva. Consequentemente, no ambito dos sistemas estaduais e municipals isso tem comprometido indicadores para avaliar a polftica, pois os dados nao sao confiaveis dado que crian^as, vftimas da baixa qualidade da educaqiao oferecida na escola publica brasileira, sao identificadas arbitrariamente por seus professores como estudantes com “ deficiencia intelectual” (WWW.peticaopublica.com. br/acesso 21/06/2011).
Ressaltamos, outrossim, que, enquanto a E sco la  d e  E d u ca g ao  

In fa n til  e F u n d a m e n ta l F ra n c isc o  d e  A s s is , de Cajazeiras, apresentou alguns laudos e diagnostics, conforme o quadro acima, a E sco la  M u n ic ip a l P oeta  
A lv a r o  G u e d e s  P in h e ir o , de Campina Grande, nao nos forneceu nenhum, como esta registrado mais abaixo, no estudo de caso relacionado a essa escola. Salientamos, tambem, que nos referidos kudos estao explicitos termos como Retardo Mental, tao criticados na comunidadc cientffica da area de educagao. Trata-se aqui de mais um exemplo da hegemonia da area medica.Com relaq:ao ao relatorios referentes as atividades da E sco la  de  
E d u ca g a o  In fa n t il  e  F u n d a m e n ta l F r a n c isc o  de A s s is , dos anos 2007, 2008 e 
2009, seguiram a mesma estrutura dos anos anteriores, ja  apresentada neste trabalho. Novamente, assinalamos que as atividades foram apresentadas detalhadamente e novamente destacamos os eventos que os profissionais da escola participaram e realizaram.Tambem ressaltamos que foi, a partir desses ultimos relatorios, que ficou explicitado a retirada da verba do Governo Federal destinada a escola, que ate entao tratava-se de uma institui^ao publica e filantropica.A retirada dessa ajuda deveu-se ao ja  mencionado decreto ne 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispoe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o paragrafo unico do art. 60
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da Lei nc 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto n° 6253, de 13 de novembro de 2007, conforme se constata a seguir: Art. 6“ 0 Decreto nfi 6.253, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: Art. 9fi - A. Admitir-se-d, a partir de 1B de janeiro de 2010, para efeito da distribui^ao dos recursos do FUNDEB, o computo das matriculas dos alunos da educaijao regular da rede publica que recebem atendimento educacional especializado, sem prejufzo do computo dessas matriculas na educa^ao basica regular.
Como a Escola ainda estava em fase de transi^ao da escola especial para uma escola regular, ou seja, ela ainda nao estava completamente regularizada, pois, na ocasiao, ainda se encontrava com o processo em andamento, essas verbas foram suspensas.Por nao resistir a falta de verbas dos poderes publicos, a escola encerrou as suas atividades em junho 2011 e, consequentemente, deixou sem escola inumeros alunos e alunas com deficiencia intelectual, sobretudo os ja  adultos, porque sabemos que, dificilmente, eles/as irao ingressar em outras escolas e la permanecerem, devido ao problema do estigma, que dificulta a inclusao escolar, conforme ja  afirmamos anteriormente.

3.1.3 Observa£5es in loco: as filmagens e o diario de campo

3.1.3.1 As filmagens

As filmagens sao microanalises do contexto que sao realizadas atraves da transcri<;ao de grava^oes de video sobre um ambiente observado, “ o que enriquece a descri^ao das cenas etnograficas e permite ao pesquisador “ reviver” os eventos presenciados.” (PLETSCH, 2009, p.125). Pletsch tambem cita Mattos (2003, p.13), outro estudioso deste tema, que define a microanalise como sendo “ o estudo da
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interagao atraves da analise etnograficamente orientada por registros audiovisuais (...) que serve para documentar os processos interativos em detalhes e precisao ainda maiores do que e possfvel com a observagao participante” .Pletsch (2009) ainda acrescenta que a transcrigao da gravagao em video favorece as formas de ressaltar o envolvimento entre as pessoas que estao sendo observadas em um determinado contexto. 0 que permite ao pesquisador registrar nao so os conteudos verbais, mas tambem observar o nao-verbal.As nossas observagoes na E sco la  d e  E d u ca g a o  In fa n til  e F u n d a m e n ta l  
F r a n c isc o  d e A s s is  foram registradas no nosso diario de campo. Tiramos 24 Fotos e gravamos um total de 62 Cenas de filmes. Tudo isso foi realizado com a devida autorizagao da comunidade escolar e sera detalhado a seguir, em forma de quadros, com os respectivos comentarios.Salientamos que seguimos o modelo de Pletsch (2009, p.126) e algumas das imagens de videos foram transcritas e organizadas em quadros indicando detalhes do dia e da hora, alem das agoes dos sujeitos envolvidos, conforme mostramos a seguir:
Recreates

Quadro 06- Cenas referentes as R ecrea g o es  dos alunos e alunas com e sem deficiencia da E sco la  d e  E d u ca g a o  In fa n til e F u n d a m e n ta l F r a n c isc o  de  
A s s is :

Cenas

'

■ ■ ' •• ’■ " rr:;;:: • '

P^tio ao 
ar livre Cenas

Av ' - ' 
Patio 

com area 
coberta

Cenas Pavilhao Cenas
Aluna
autista

no
patio

01

c e n a
B r i n c a d e i r a  

d e  r o d a

08

c e n a s

B r i n c a d e i r a  
d o  g u i a

11

c e n a s

B r i n c a d e i r a  
c o m  o s

u n i v e r s i t a r i o s

01

c e n a

A l u n a  
a u t i s t a  

s e n t a d a  
n o  p a t i o

05

c e n a s

B r i n c a d e i r a  
d e  b o l a

07

c e n a s
B r i n c a d e i r a  
d o  m a e s t r o — — — —
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A l u n o s  (as)
020 1  c e n a n o  p a t io

b r i n c a n d o
c e n a s

De acordo com o quadro acima, foram registradas, no total, 36 Cenas de R ecreates, cada cena teve em media de 2 a 4 minutos e foram realizadas entre os dias 16 e 19 de novembro de 2010. As gravagoes foram feitas diariamente, na hora do recreio, das 9h:30min as lOh: OOmin, sendo que, no dia 19/11, o registro foi de 9h:30min as llh:00m in, devido a presenga dos estudantes universitarios da disciplina de educagao inclusiva do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande, do Campus de Cajazeiras, que foram ate a escola, naquele dia, para fazer recreates com os alunos(as), como cumprimento de uma atividade academica.
Quadro 07- Detalhes da Cena da brincadeira de passar a bola, no patio, na area coberta:

Data:16/11/10Horario:9h:40minDura^ao: 2’

Todos (as) alunos (as) estavam sentados no chao em cfrculo. Entao, sob o comando da professora, come^aram a passar a bola bem rapido, cantando a musica “borboletinha”  e batendo palmas. De repente, a professora dizia “ja ” e quem estivesse com a bola, ganhava um bombom. A parte que focamos na cena foi a aluna com Paralisia Cerebral que, apesar de todo o seu comprometimento, conseguia participar ativamente, batendo palmas e passando a bola para os colegas e esbanjando alegria por conseguir. 0 aluno de 43 anos, com deficiencia intelectual, tambem participou ativamente da brincadeira, sentado ao lado das crian^as pequenas e foi focado na referida cena.
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Foto 01- Brincadeira de passar a bola, no patio, na area Coberta.

Quadro 08- Detalhes da Cena da brincadeira do Guia, no patio, na area coberta:
DESCRICAo d a s  im a g e n s

Data: 16/11/10Horario:9h:50minDura^ao: 3’

Todos (as) alunos (as) estavam sentados no chao em circulo. Um deles se afastou do grupo, enquanto outro era escolhido para ser o “Guia”, ou seja, o responsavel para guiar os movimentos do grupo, que poderia ser bater palmas, bater na cabe^a, bater na perna ou outros gestos com a mao, etc. Nesta cena, a aluna escolhida para ser retirada e adivinhar quern era o “Guia” foi a aluna que tinha paralisia cerebral. Novamente sua felicidade ficou evidente por conseguir participar da brincadeira. Nessa cena, tambem salientamos a participa^ao de outra aluna que tinha deficiencia intelectual.
Apesar de sabermos que este aluno de 43 anos se enquadraria melhor em uma turma de Escolariza<;ao de Jovens e Adultos (EJA), ressaltamos a importancia da referida cena para quebrar preconceitos, visto que a sociedade, de uma maneira geral, sente medo desses alunos devido ao seu tamanho e acha que eles podem oferecer perigo para as crian$as menores.
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Foto 02 - Brincadeira do Guia, no patio, na area coberta.

Quadra 09- Detalhes da Cena da brincadeira com os universitarios:
DESCRigAO DAS IMAGENS

Data:
19/11/10

Horario:
10h:00min,

Duragao: 4’

Todos (as) alunos (as) estavam, no Pavilhao da escola, denominado 
Ilzanete Bandeira, em homenagem a uma das diretoras, ja falecida, 
fundadora da escola. E uma area nova, grande e coberta, destinada 
para festas. Os estudantes universitarios fizeram inumeras 
recreates, vestidos de palha^os, com musicas, dan^as e brincadeiras 
direcionadas. Focamos novamente a aluna com paralisia cerebral, 
fazendo a coreografia da musica “marcha soldado”, juntamente com 
outras alunas com e sem deficiencia. Os outros estudantes adultos 
com deficiencia intelectual, que participaram ativamente das 
brincadeiras, tambem foram mostrados nesta cena.
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Foto 03 - Brincadeira com os universitarios.
A convivencia entre alunos com e sem deficiencia e boa para todos/as e nao apenas para os estudantes com deficiencia, conforme afirma Wernek (1997, p55/56)

a segregagao nao e prejudicial apenas para o aluno 
com deficiencia. A segrega^ao prejudica a todos, porque 
impede que as crian^as das escolas regulares tenham a 
oportunidade de conhecer a vida humana com todas as 
suas dimensoes e desafios.
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3.1.3.2 O diario de campo

Outra forma que utilizamos para registrar nossas observances foi atraves de anotagoes feitas diariamente em nosso caderno. Esses dados anotados sao reconhecidos como importante instrumento de analise de investigagao, o diario de campo, conforme a autora abaixo citada: O diario de campo nada mais e do que um caderninho de notas, em que o investigador, dia por dia, vai anotando o que observa e que nao e objeto de nenhuma modalidade de entrevista. Nele devem ser escritas impressoes pessoais que vao se modificando com o tempo, resultados de conversas informais, observances de comportamento contraditorios com as falas, manifestagdes dos interlocutores quanto aos varios pontos investigados, dentre outros aspectos (M1NAYO, 2006, p. 295).
Segundo essa autora, e justamente esse acervo de impressoes e notas sobre as falas, os comportamentos e as re la te s , que tornam uma pesquisa de campo mais consistente.Sendo assim, as cenas filmadas confirmam as observagoes feitas no nosso diario de campo, que foram realizadas no mesmo perfodo e horario dessas filmagens, nas quais destacamos que elas aconteciam sempre de forma pacffica. Nao registramos nenhuma cena de briga ou violencia durante todo o perfodo de observagao. Salientamos tambem, no citado diario, a integragao que havia entre os alunos com e sem deficiencias e de como todos (as) participavam das brincadeiras, independente da idade e grau de deficiencia. O clima de amor, solidariedade e respeito era constante e fatores como o medo dos adultos com deficiencia intelectual (idades que variavam entre 18 e 43 anos, em sua maioria do sexo masculino), por parte das criannas pequenas, eram inexistentes. Registramos justamente o contrario, os alunos maiores, com deficiencia intelectual, as vezes ate ajudavam os
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outros adultos da escola a monitorar as criangas menores. E, no patio, sobretudo na hora do recreio, era constante a presen^a de adultos. Em momento algum, durante o perfodo de observa^ao, assinalamos quaisquer alunos (as), crian^as ou adultos circulando sozinhos na escola. Registramos, no entanto, uma aluna adolescente autista que gostava de ficar sozinha no patio e estava sempre sorrindo, mesmo sem motivos aparentes. De acordo com a sua professora, que sempre estava por perto enquanto ela estava no patio, essa aluna, quando chegou a escola, nao queria ninguem por perto e reagia com rispidez quando alguem tentava se aproximar. Ela era sempre mal humorada e raramente sorria. Aos poucos, foi se adaptando, pois as criangas sempre tentavam se aproximar dela. Diante disso, ela ja  observava os outros em sua volta, muitas vezes reagindo com sorrisos. 0 detalhe relevante e que o unico aluno que conseguiu se aproximar dela e, ao qual ela nao reagia negativamente, era o aluno mais velho da escola, de 43 anos, que tinha deficiencia intelectual.
3.1.3.3 Salas de aula

Quadro 10 -  Cenas filmadas nas salas de aulas da Escola de Educagao 
Infantil e Eundamental Francisco de Assis:

SALAS DE AULACENAS CENAS(quantidades) (quantidades)05 Cenas CLASSE REGULAR 05 Cenas CLASSE ESPECIAL
Conforme o quadro acima, foram registradas, no total, 10 cenas nas salas de aulas. Todas elas foram filmadas, sendo que 05 cenas foram nas classes regulares e 05 cenas na classe especial. Todas as filmagens foram realizadas entre os dias 16 e 19 de novembro de 2010 e feitas diariamente, no primeiro horario das aulas, entre 7h:00min e 9h:00min.
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Cada cena tern, em media, de 2 a 5 minutos.No nosso diario de campo tambem constam as observances das salas de aula, que foram registradas no mesmo horario das referidas filmagens. Ressaltamos, nessas observances, as dificuldades das professoras em ministrar suas aulas sem material basico didatico, chegando ate a dividirem pedanos de giz. Presenciamos quando uma das professoras desistiu de uma atividade e propos outra a turma, porque se certificou que nao havia cartolinas, nem papel oficio na escola. Apesar dessas dificuldades de materials escolares, todos os estudantes realizavam atividades o tempo todo. Destacamos que, apesar de haver uma classe especial na escola, alguns alunos com deficiencia permaneciam na sala regular. Era o caso da aluna autista referida anteriormente e de uma adolescente que tinha uma deficiencia ffsica, devido a amputanao de uma perna acometida de um tumor maligno. A classe especial era destinada apenas aos adultos que apresentavam deficiencias e estavam fora da faixa etaria das criannas matriculadas nas salas regulares dos anos iniciais da Educanao Infantil e do Ensino Fundamental, na referida escola.Registramos, igualmente, o quanto os (as) alunos (as) estavam motivados a aprender, sobretudo os da classe especial. E, tambem, que todas as classes da escola eram organizadas de uma maneira tradicional, ou seja, cadeiras enfileiradas, e o professor posicionado na frente, com o quadro e o giz, propondo tarefas padronizadas para todos (as) os alunos (as).
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3.1.3.4 Refeitorio

Quadro 11 -  Cenas no refeitorio, durante a merenda escolar, entre 9h:00min e 9h:20min, e, entre os dias 16 e 19 de novembro de 2010, com dura^ao entre 2’ e 4’, na Escola de Educagao Infantil e Fundamental 
Francisco de Assis:

CENA 01 CENA 02 CENA 03 CENA 04 CENA 05 CENA 06 CENA 07

A d u l t o s

c o m

d e f i c i e n c i a  
i n t e l e c t u a l  
e  c r i a n g a s  

s e m

d e f i c i e n c i a  
a  m e s a

A l u n o s  
( a s )  c o m  

d e f i c i e n c i a  
i n t e l e c t u a l  

a  m e s a

A d u l t o s

c o m

d e f i c i e n c i a  
i n t e l e c t u a l  

e  o u t r o s ( a )  
a l u n o s ( a )  

c o m  e  s e m  
d e f i c i e n c i a  

a  m e s a

A d u l t o s

c o m

d e f i c i e n c i a  
i n t e l e c t u a l  
e  o u t r o s ( a )  

a l u n o s  (a )  
c o m  e  s e m  
d e f i c i e n c i a  

a  m e s a

A d u l t o s

c o m

d e f i c i e n c i a  
i n t e l e c t u a l  
e  o u t r o s ( a )  

a l u n o s ( a )  
c o m  e  s e m  
d e f i c i e n c i a  

a  m e s a

A l u n a  c o m  
d e f i c i e n c i a  
i n t e l e c t u a l  

a j u d a n d o  
a  o u t r a  

a l u n a  c o m  
p a r a l i s i a  

c e r e b r a l  a  
m e s a

A l u n a

c o m

p a r a l i s i a  
c e r e b r a l  

a  m e s a

Outra oportunidade frnpar, que observamos na convivencia entre os estudantes da referida escola, foi o momento da merenda escolar, uma vez que todos (as) os alunos (as) com e sem deficiencia sentaram-se juntos a mesma mesa, onde todos se alimentavam e conversavam sorridentes. Novamente frisamos que os alunos adultos, com deficiencia intelectual, sentaram-se ao lado das criangas pequenas, harmoniosamente e com muita descontragao. Destacamos a cena 06, em que uma aluna adulta, com deficiencia intelectual, em um gesto de solidariedade, ajuda a outra aluna, tambem adulta e com paralisia cerebral, a se alimentar, pois ela nao consegue se alimentar sozinha. Nas nossas anota^oes, consta que uma das professoras ressaltou que ela faz isso desde que a aluna PC era pequena.
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Foto 04 - Aluna com deficiencia intelectual ajudando a outra aluna com paralisia cerebral a mesa.
Apesar da foto acima ressaltar a solidariedade entre as alunas com deficiencia, assinalamos que a convivencia entre os/as alunos/as com e sem deficiencias e benefico tambem para os estudantes sem deficiencias, conforme ressaltaram Stainbak e Stainbak (1999) que citamos em trabalhos anteriores “ a partir de uma perspectiva multicultural, dentre elas daremos enfase aos que favorecem o entrosamento das crian^as normais com criangas que tern diferentes tipos de necessidades educativas especiais (...) BURITY SERPA (2007,p.187).
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3.1.3.5 Estrutura da escola

Quadro 12 -  Cenas mostrando a estrutura da Escola de Ensino Infantil 
e Fundamental Francisco de Assis e do transporte escolar, realizadas entre 10h:00min e 10h:20min, e de llh:30m in, entre os dias 16 e 19 de novembro de 2010, com duragao entre 2’ e 4’:_______________________________

ESTRUTURA DA ESCOLA E TRANSPORTE ESCOLAR:

03 N a 01 N a 01 N o 01 N a  S a l a  d e 03 N a

C e n a s F a c h a d a C e n a C o z i n h a C e n a B e b e d o u r o C e n a I n f o r m a t i c a C e n a s K o m b iRegistramos a estrutura da escola mostrando como era a fachada, na qual o nome da escola estava pintado; a cozinha, com as funcionarias preparando a merenda escolar, o bebedouro em que a aluna com deficiencia fisica interage com uma colega, a sala de informatica, que conta com 04 computadores, de modelo antigo, mas que funcionam bem.Tambem filmamos 03 cenas com a Kombi que faz o transporte escolar dealgunsalunos (as). Estafoiumaoutraoportunidadeimportante que tivemos, para que pudessemos registrar como os estudantes com e sem deficiencia, adultos e crian^as, iam e voltavam, diariamente, em um mesmo transporte, juntamente com algumas professoras, numa convivencia alegre e tranquila, apesar da superlotagao e da distancia percorrida, pois, conforme ja  registramos, a escola se localizava em um sitio da zona rural. Vivenciamos bem este clima no veiculo, pelo fato de que nos vinhamos de carona nesta Kombi, durante toda a pesquisa. No nosso diario de campo consta um detalhe sobre o caminho percorrido pela Kombi, que achamos relevante comentar.A aluna autista ja  mencionada quase nao apresenta linguagem, dizia apenas algumas palavras e a maioria era ecolalia11. Ela tambem vinha conosco na Kombi, juntamente com o aluno adulto com deficiencia intelectual ja  citado, o unico a quern ela permitia aproxima^ao. Ela11 Repeti<;ao involuntaria e imediata de palavras ou frases pronunciadas poroutrem.
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nunca falou o nome de ninguem na escola, mas todas as vezes que ela descia da Kombi, sem dar tchau para ninguem, indiferente a tudo e a todos (as), embora todo mundo em coro lhe desse tchau, assim que a Kombi dava partida, nos escutavamos os gritos dela, com muita alegria, dando tchau, chamando pelo nome do citado aluno adulto. Ele realmente era a unica pessoa a quern ela chamava pelo nome. Essa cena repetiu-se por toda a semana durante a qual andamos neste transporte.

Foto 05 - Transporte escolar.

3.1.3.6 As Fotografias analisadas

Alem das filmagens, para compor o nosso estudo de casos multiplos, tambem fotografamos. Com relagao a importancia dessa analise documentaria de imagens fotograficas, respaldamo-nos em Manini (2002), que ressalta que essa “ deve abarcar regras e conceitos que resultem num exerci'cio adequado de documenta^ao e que
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representem, ao mesmo tempo, uma seguranga quanto a recupera<;ao de suas informa^oes por parte dos usuarios de um acervo fotografico.” A referida autora ainda acrescenta que a fotografia e uma manifestagao visual e nela consta um foco central que vem acompanhado de outras informa^oes que se entrela^am de varias maneiras, mas que tambem devem ser observadas. Sendo assim, com base em Smit (1997), ela expoe um modelo de analise de imagens:
A Analise Documentaria da imagem recupera as categorias informais QUEM, ONDE, QUANDO, COMO E 0 QUE, tambem utilizada para a analise textual, mas adaptada ao universo da imagem. Nesta adapta^ao ao universo das imagens, as categorias foram delimitadas como segue:

QUEM Identificacao do ‘objeto enfocado’: seres vivos, artefatos, constru^oes, acidentes naturais etc.ONDE Localizacao da imagem no espago: espa^o geografico ou espa<;o da imagem (p.ex.: Sao Paulo ou interior de danceteria)QUANDO Localiza^ao da Imagem no tempo: Tempo cronologico ou momento da imagem (p.ex. junho de 1997 ou dia de verao)COMO/ 0 QUE Descri<;ao de atitudes ou detalhes relacionados ao ‘objeto enfocado’ quando este e um ser vivo (p.ex. cavalo correndo, criani^a trajando roupa do seculo XVIIl)(MANINI, 2002, p. 13).
Quadro 13 -  Fotografias mostrando a estrutura da escola, os estudantes nas salas regulares, na sala especial e alunos (as) e professoras no transporte escolar da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Francisco de 
Assis: Fotos01 Fachada 06 Refeitorio 03 Alu-nos 09 Alunos 01 AlunosF F F (as) na F (as) na Sala F (as) e0 0 O sala 0 Especial O Profes-T T T regular T T soras na0 0 O O O KombiS s s
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As fotos foram tiradas, no total de 20, no periodo da pesquisa, ja  mencionado anteriormente, que foi entre os dias 16 e 19 de novembro de 2010. A primeira foto mostra a fachada da escola; foram feitas fotos com os (as) alunos (as) lanchando no refeitorio, fotos da sala especial, que mostram os alunos adultos com deficiencia intelectual. Ha tambem fotos individuals de alguns deles (as); fotos da sala regular em que a aluna que usa muletas estuda (ha uma foto so dela); uma foto que retrata a sai'da da escola, alunos (as) na Kombi com o motorista e as professoras, na qual podemos perceber a superlotagao desse veiculo.

Foto 06 -  Classe Especial
Quadro 14 -  Fotografias mostrando o Calendario escolar, a matriz curricular e o horario das disciplinas da Escola de Educagao Infantil e 
Fundamental Francisco de Assis:

Fotos MuraisCalendario escolar Matriz curricular Horario das disciplinas
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Com rela^ao as fotos dos murais, no total de 04, retratam o calendario escolar, notificando os dias letivos, os feriados, as ferias, recesso, festas e datas comemorativas.
Quadro 15- Mural das Atividades da E sco la  d e  E n sin o  In fa n til  e F u n d a m e n ta l  
F r a n c isc o  d e  A s s is :

______MX.________________________Momenta Ludico (brincadeiras livres)
_____________________  L.O.E.______________Leitura Oral e Escrita _______

MAT. ______Matematica
___________________ m Os/m o v . ___________________Musica e Movimento 

C.N.Ciencias NaturaisCiencias SociaisArtes Visuais
Havia outro mural com a rotina semanal da educagao infantil do nfvel I e II, discriminando as atividades de cada dia em forma de siglas e abaixo constava a legenda dessas siglas.

Quadro 16 -  Matriz curricular do ensino fundamental, com as areas de conhecimento e disciplinas, da E sco la  d e  E n sin o  In fa n til  e  F u n d a m e n ta l  
F r a n c isc o  d e  A s s is :

1. B A S E  N A C IO N A L  C O M U M :

-  L IN G U A G E M , C d D IG O S  E  S U A S  T E C N O L O G IA S : - LINGUA PORTUGUESA 
-ARTE
- EDUCA(A0 FI SIC A

- e d u c a q A o  d a  n a t u r e z a ,  m a t e m A t i c a  e

T E C N O L O G IA :
- MATEMATICA
- CIENCIAS
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- CIENCIA SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS: - GEOGRAFIA
- HISTORIA
-ENSINO RELIGIOSO (Constava uma observa^ao de que as horas deste ensino nao eram computadas na carga horaria anual)1. PARTE DIVERSIFICADA LINGUA ESTRANGEIRA §OBS. E, por fim, havia o registro dos 203 dias letivos em 40 semanas e a observa^ao de que o modulo-aula era de 60 minutos, do 1° ao 5s ano.

Em outro mural, estava o quadro com toda a matriz curricular do Ensino Fundamental, com as areas de conhecimento e disciplinas devidamente discriminadas, os quadros dos modulos e as aulas semanais, indicadas para todo o ano letivo, e a matriz dividida entre as que constam na base nacional comum e a parte diversificada.
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Foto 07 -  Mural da Escola

150



3.2 Estudo de caso 2

3.2.1 Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro

A escolha da escola supracitada para compor o nosso segundo estudo de caso foi feita de forma aleatoria, ou seja, solicitamos a Coordenagao da Educatpao Especial do Municipio de Campina Grande, a indica^ao de uma escola regular, que tivesse uma sala de recursos equipada e funcionando e constasse, no corpo discente, alunos (as) com alguma deficiencia ou Transtorno Global do Desenvolvimento, regularmente matriculados. Sendo assim, a Escola Municipal Poeta Alvaro 
Guedes Pinheiro foi a indicada pela coordenadora do referido setor.
3.2.2 Local do estudo:

A Escola pesquisada esta situada a Rua Jose Firmino da Silva, S/N, Jardim Paulistano, em Campina Grande12, na Parafba. Essa cidade esta localizada no agreste paraibano, na parte oriental do Planalto da Borborema. Esta a uma altitude media de 552 metros acima do nfvel do mar e abrange uma area de 620,6 km2, ficando a 120 km da capital do estado, Joao Pessoa. Tornou-se cidade em 11 de outubro de 1864. Ela limita-se ao Norte com os Municfpios de Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos e Puxinana; ao Sul, com Boqueirao, Caturite, Fagundes e Queimadas; a Leste, com Riachao do Bacamarte e a Oeste, com o Municipio de Boa Vista. E considerada a segunda cidade mais populosa da Parafba, com uma popula<;ao de 385.276 mil habitantes (estimativas de 2010). De acordo com o jornal Gazeta Mercantil, Campina Grande
12 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina Grande , acesso em 15 dejunho de 2011, informa^oes disponiveis tambem em: www.campinagrande.pb.gov.br e no portal da Secretaria de Educa^ao, Esporte e Cultura (SEDUC): www.portal.pmcg. pb.gov.br , acessado em 19/11/2007.
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foi indicada como a cidade mais dinamica do nordeste e a 6a cidade mais dinamica do Brasil, com o segundo maior PIB entre os municipios paraibanos, representando 13,63% do total das riquezas produzidas na Paraiba. Conforme o ranking da revista Voce S/A, Campina Grande aparece como uma das 10 melhores cidades para se trabalhar e fazer carreira do Brasil, sendo a unica cidade do interior entre as capitais escolhidas no pais. Tambem foi destaque na revista norte americana Newsweek, que a considerou urn dos principais polos industrials da Regiao Nordeste e como tendo o maior polo tecnologico da America Latina. Com rela^ao ao setor educacional, o Municipio conta com um numero de 157 unidades escolares, distribuidas em 39 nucleos (29 localizados na zona urbana e 10 na zona rural), 22 creches e 7 escolas conveniadas. Tambem e apontada como a cidade proporcionalmente com mais universidades no Brasil. Este municipio tambem conta com diversas atividades culturais, destacando-se as festas juninas, chamadas de “ O Maior Sao Joao do Mundo” , e o “ Encontro para a Nova Consciencia” , que consiste em um encontro ecumenico realizado durante o carnaval.
3.2.2.1 Pesquisa documental:

Infelizmente, nao foi possivel analisarmos o Projeto politico- pedagogico da escola estudada, pois, segundo a gestora, ele ainda esta em fase de elaboragao e nao foi conclufdo ate o final da nossa pesquisa. 0 unico Projeto politico-pedagogico que havia era o de 1984 que, logicamente, estava desatualizado e nao nos interessou. O documento a que foi possivel termos acesso foi um relatorio da escola, elaborado exclusivamente para a nossa pesquisa, pela professora da sala de recursos, pois a gestora tambem nos informou que o relatorio referente as atividades do ano letivo ainda iria ser elaborado e nao havia nenhum outro de anos anteriores disponfvel na escola.
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Em busca de outras fontes para obtermos documentos da referida escola, entramos em contato com a Secretaria de Educagao, atraves do setor que coordena a educagao especial, visto que, como se tratava de uma escola que tinha salas de recursos, supomos que poderiamos conseguir algum documento para compor o nosso estudo de caso. Mas, segundo a coordenadora do setor, a psicologa Iara de Morais Gomes, nao havia nenhum documento, devido a uma troca de computadores que ocasionou a danificagao dos arquivos antigos, e por isso a falta de registro documental nos novos computadores, na sua coordenagao e em outros setores.Sendo assim, recorremos a internet, em busca de mais informagoes para compor a nossa pesquisa em Campina Grande e encontramos um site sobre este municipio, que disponibilizava uma reportagem sobre a educagao inclusiva. Na reportagem, encontramos um pequeno documento intitulado A  E d u ca g a o  E sp e c ia l n a  C o n cep g a o  
In c lu s iv a , elaborado pela propria Coordenadora da Educagao Especial citada anteriormente, que abordava o P ro g ra m a  E d u ca g a o  In c lu s iv a :  
D ire ito  a  D iv e r s id a d e  e a s  S a la s  d e R e c u r so s  M u lt ifu n c io n a is . Seguem alguns trechos do documento mencionado:

Neste contexto, a Educagao Especial da Rede Municipal de Ensino/SEDUC em Campina Grande, tern desenvolvido varias agoes fundamentadas na Politica Nacional de Educagao Especial na Perspectiva Inclusiva e feito adesoes a projetos idealizados pela Secretaria de Educagao Especial /MEC , envolvendo a participant) de educadores ( gestor, t£cnico, professor, auxiliar de servigo, merendeira, vigia e familiares de alunos) do Polo de Campina e Municipios de Abrangencias. Aqui estao algumas agoes desenvolvidas nestes ultimos anos pelo setor de Educagao Especial da Secretaria de Educagao, Esporte e Cultura/CG: Programa Educagao Inclusiva: 
direito a diversidade - segundo documentos do MEC/ SEESP/2003, tern como objetivo disseminar a politica de Educagao Inclusiva e apoiar a formagao de gestores e educadores para efetivar a transformagao dos sistemas
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educacionais em sistemas educacionais inclusivos. Por ordem cronologica, em 2006 foram atendidos 4.166 municfpios; em 2007 mais 1.398, quando em 2008, a meta do MEC/SEESP em parceria com os municfpios- polos foi atingir 5.564 dos municfpios identificados por aproxima^ao geografica, correspondendo a 100% de municfpios. 0 Programa E d u ca te  Inclusiva: direito a diversidade veio como estrategia polftica e pedagogica para a efetiva^ao da polftica inclusiva, garantindo o acesso, p a rtic ip a te  e permanencia do aluno com Necessidades Educativas Especiais na escola regular, no polo de Campina Grande ja  foram desenvolvidos 06 semindrios do programa, envolvendo a p a rtic ip a te  de 3000 educadores. A Sala de Recursos Multifuncionais tambem idealizada pela Secretaria de E d u ca te  Especial do Ministerio da E d u ca te , e conceituada como ambientes dotados de equipamentos, mobiliarios, e materials diddticos e pedagogicos para a oferta do Atendimento Educacional Especializado. Estd sendo disseminada nos municfpios-polos e de abrangencias, com o apoio das Secretarias de E d u ca te . Atualmente, existem na Rede Municipal de Ensino 17 Salas de Recursos Multifuncionais oferecendo o Atendimento Educacional Especializado aos alunos com Necessidades Especiais (GOMES, 2010, p. 1-2).
Ainda no mesmo site, mas em um outro espa^o, a referida coordenadora tambem abordou sobre os municfpios-polo que fazem parte do citado programa, conforme observamos a seguir:

O Municfpio-Polo de Campina Grande na Parafba, por meio da SEDUC/CG, efetivou adesao junto ao MEC/SEESP no Programa E d u ca te  Inclusiva: direito h diversidade, acompanha, orienta e desenvolve a^oes em diversos segmentos, pautadas nos princfpios da E d u ca te  Inclusiva garantindo o acesso, p a rtic ip a te  e permanencia dos alunos (crian^as, jovens, adultos e idosos) na escola regular e sensibilizando, qualificando os educadores na area de Educa^ao Especial Inclusiva, proporcionando o fortalecimento de um sistema educacional inclusivo. Portanto, os municfpios que fazem parte do referido polo sao: Alagoa Nova, Areia, Aroeiras, Assun^ao, Barra de Santa Rosa, Boa Vista, Boqueirao, Coxixola, Cubati, Cuite, Damiao, Esperan^a, Fagundes, Gado Bravo, Ibiara, Jerico, Juazeirinho, Lagoa, Lagoa Seca, Mari, Massaranduba,
154



Matinhas, Mogeiro, Nova floresta, Olivedos, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Picuf, Pocinhos, Puxinana, Queimadas, Remfgio, Riachao do Pogo, Riacho de Santo Antonio, Salgado de Sao F&ix, Santa Cecilia, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, S3o Domingos do Pombal, Sao Joao do Cariri, S3o Jos£ de Espinharas, Sao Jose de Princeza, S2o Sebastiao de Lagoa de Roga, Seridd, Serra Branca, Serra Redonda, Serraria, Soledade e Sumd (GOMES, 2010, p. 1).
A coordenadora, apos expor este programa, tambdm informou, em um terceiro espa<go do site, que:

Na Rede Municipal de Ensino em Campina Grande/PB, sao vdrios os casos de alunos especiais que em um turno estao incluidos na sala regular e no hordrio oposto estao recebendo o servigo de Educag§o Especial por meio do atendimento educacional especializado, desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional, (,„) destaco as escolas municipais: Jose Virginio de Lima; Adalgisa Amorim; 19 de Margo; Antdnio Mariz; CEA1 DR, Joao Pereira de Assis; Poeta Alvaro Guedes; Roberto Simonsen; Manoel Francisco da Mota; Ageu Genufno; Joao Francisco da Mota; entre outras (GOMES, 2010, p, 3),
Por falta de acesso a outros documentos, para fins de nossas analises, apresentaremos apenas os aspectos principais do relatorio fornecido pela escola, Sendo assim, detalharemos o estudo de caso desta escola atraves de outras fontes de informa^ao, como as analises dos filmes, do diario de campo e das fotos.

3.2.2.2 Relatorio:

De acordo com o relatorio apresentado, a Escola Municipal 
Poeta Alvaro Guedes Pinheiro, recebeu este nome em homenagem ao jovem poeta Alvaro Luis Guedes Pinheiro, que viveu apenas 21 anos, vitimado por afogamento na Fazenda Gravatazinho, de propriedade de
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seus familiares, no municfpio de Pocinhos -  PB, no dia 29.03.1981. Foi construida no governo do prefeito, Sr. Enivaldo Ribeiro, na cidade de Campina Grande e inaugurada pelo recem eleito, Sr. Ronaldo Cunha Lima, no dia 08.02.1984. 2A Escola foi construida em uma area total de 2.158,50 m possuindo, originalmente, 4 salas de aula, contando hoje com 6 salas de aula, uma sala de leitura com acervo bibliotecario de cerca de 1.200 ti'tulos, uma sala de recursos multifuncional (SRM), um laboratorio de informatica (em processo de instalagao), sala de professores com sanitario, uma secretaria, uma cantina, um patio coberto com bebedouros, sanitarios masculinos e femininos para os alunos. As dependencias da escola estao contempladas com rampas de acesso, sem barras de protegao, ainda nao ha banheiros ou portas adaptadas, sendo um desejo da comunidade escolar o amplo atendimento as reais necessidades dos alunos.Em 12 de Margo de 1984, deu-se infcio o primeiro ano letivo da escola, que contava com as professoras: Odete Soares da Silva, Maria do Socorro Diniz Honorato, Tertuliana Lopes Dias, Umberlina Leite de Carvalho, Maria Gorete Brasileiro Silva, Edorice Ramos Campos, Ines Eduardo Pinheiro e, como gestora, estava Maria da Assumpgao Interaminense Rodrigues, que permaneceu ate janeiro de 1986.De 1984 a 1993, a escola manteve um curso de alfabetizagao de adultos, como forma assistencialista aos que nao tiveram oportunidade de estudar quando mais jovens. Em janeiro de 2008, a vizinha Escola Municipal Professor Antonio Oliveira foi extinta, tendo alguns de seus funcionarios e grande parte dos alunos acolhidos pela Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro.Em dezembro de 2010, foram encerradas as atividades com uma matrfcula inicial de 336 alunos, tendo 270 aprovados, 20 reprovados, 27 transferidos, 18 evadidos e um obito. Dos matriculados, 22 estavam com atendimento educacional especializado (AEE). Entretanto, dentre
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esses alunos com necessidades educacionais especializadas, a grande maioria nao dispoe de laudos ou acompanhamentos clmicos, contando apenas com o apoio pedagogico desenvolvido na escola.Esse atendimento, aos alunos do AEE, acontece em dois momentos: um individual e outro coletivo, com dura^ao media de uma hora cada, em dias alternados. Os alunos sao encaminhados atraves dos professores da sala regular ou por indica^ao dos pais. Acontece a triagem e o encaminhamento para acompanhamento clrnico na Escola Papel Mache ou CAPS’s, mas poucos procuram o servi^o. Nao ha como fazer um levantamento preciso a respeito dos problemas reais de cada aluno, pois, como ja  citado, nao ha documentagao de especialistas que comprovem cada caso.O quadro de pessoal da escola conta com 32 funcionarios ativos: uma gestora, 15 professores, 2 supervisores educacionais, 2 assistentes sociais, 1 orientador educacional, 1 psicologo educacional, 2 secretarias, 4 auxiliares de servi^os gerais, 2 merendeiras e 2 vigias.A escola funciona em dois turnos com Educa^ao Infantil (pre I e II) e Ensino Fundamental (l° ao 5° ano) e uma sala de recursos multifuncional, atendendo a crian^as com necessidades especiais. A orienta^ao inicial e para o atendimento no contraturno, nao sendo possi'vel, por vezes, pela distancia (casa/escola) ou por impossibilidade dos pais ou responsaveis por motivo de trabalho.Com dados tao escassos no relatorio acima citado, nao elaboramos uma analise documental mais detalhada. Entretanto, juntamos esses dados com algumas outras informa^oes adquiridas, atraves das entrevistas e nosso diario de campo, e os relacionamos com alguns pontos relevantes do Manifesto da Comunidade Academica 
pela Revisao da Polftica Nacional de Educaijao Inclusiva (2011), ja abordado anteriormente.Um dado importante e com relagao a professora da sala de recurso que, apesar de demonstrar competencia, responsabilidade
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e compromisso como profissional, tinha a formagao em Biologia e Especializagao em Educagao Ambiental. Contudo, por iniciativa propria, a professora estava cursando Licenciatura a Distancia pelo MEC, justo para respaldar-se melhor na sua fungao de professora da sala citada.Ressaltamos que, no ja  citado parecer n° 13/2009 do CNE, o qual institui as Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na educagao basica, modalidade Educagao Especial, fica determinado, no seu Art. 12 que, para atuagao no AEE, o professor deve ter formagao inicial que habilite para o exercfcio da docencia e formagao especifica para a Educagao Especial.Para alem da ausencia de uma formagao adequada para atuagao no AEE, como se pode observar na professora da sala de recurso pesquisada, o manifesto acima citado destaca a simplificagao em que a sala de recurso foi transformada e faz a seguinte crftica:
A opgao polftica da SEESP/MEC tern sido a de priorizar a chamada “sala de recurso multifuncional” com servigos de apoio a escolarizagao de criangas e jovens com NEEs em classe comum. Tal opgao, entretanto, representa uma simplificagao dos servigos de apoio que nao encontra sustentagao na literatura da area de inclusao escolar, em termos de efetividade para atender as necessidades diversificadas desses estudantes. Tal sistema apresenta razoaveis desafios a realidade brasileira. Isso porque os professores especializados terao a responsabilidade de responder, em uma ou duas horas de atendimento em turno alternado, as necessidades diferenciadas das mais variadas criangas (com deficiencia, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotagao), que em geral, chegam a escola somente aos seis anos de idade, com atrasos cognitivos, linguisticos e psicomotores consideraveis no desenvolvimento. (MANIFESTO DA COMUNIDADE ACADEMICA PELA REVISAo  DA POLITICA NACIONAL DE EDUCAgAO INCLUSIVA (2011, www, petigaopublica -  acesso 2 l/06/ll).

Conforme o relatorio da escola, em 2010, foram matriculados 336 alunos e 22 deles frequentavam a sala de recursos, mas, como foi
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ressaltado, eles chegaram a escola sem laudos, nem diagnostics.A esse respeito, o manifesto tambem faz men^ao a esta “ falta de definigoes e diretrizes polfticas mais precisas para identificar alunos com NEEs no pais.” (idem)
Observances in loco: As Filmagens e o Diario de Campo

As observagoes feitas acerca da Escola Municipal Poeta Alvaro 
Guedes Pinheiro foram registradas em nosso diario de campo. Alem das anotagoes no referido diario, tiramos 65 Fotos e gravamos um total de 45 Cenas de Filmes. Cada cena teve em media de 1 a 4 minutos e foram realizadas entre os dias 22 e 26 de novembro de 2010, sempre na parte da tarde e apenas no dia 25 de novembro as grava^oes foram feitas pela manha e pela tarde. Essas grava^oes foram realizadas diariamente, no primeiro horario de cada turno, incluindo o horario do recreio. Pela manha, tiveram infcio as 7h:00min, sendo o intervalo entre 09h:00min e 09h:30min, e no perfodo da tarde, tendo infcio as 13h:00min, com o intervalo entre 15h:00min e 15h:30min.0 estudo de caso da escola em questao foi realizado da mesma forma que o estudo de caso da Escola de Cajazeiras, com a devida autoriza^ao da comunidade escolar e sera detalhado posteriormente, tambem em forma de quadros, com os respectivos comentarios.Salientamos que, novamente, seguimos o modelo de Pletsch (2009) e algumas das imagens de videos foram transcritas e organizadas em quadros indicando detalhes do dia e da hora, alem das a^oes dos sujeitos envolvidos.Todas as filmagens e fotos correspondem aos detalhes que ressaltamos no nosso diario de Campo, provenientes das nossas observa^oes, as quais foram feitas e anotadas simultaneamente no mesmo perfodo, ou seja, entre os dias 22 e 26 de novembro de 2010, conforme ja  mencionamos. Registramos nossas observa^des durante
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todo o expediente escolar na parte da tarde, salvo a 5a feira, dia 25/11, que foi feita pela manha e a tarde. Seguem abaixo as describes dos filmes e fotos, com alguns comentarios baseados nas anota^des do nosso diario de campo.
3.2.2.3 R ecreates, escovagao e festas comemorativas

Quadro 17 -  Cenas referentes a crianga com Paralisia Cerebral (PC) no ?atio da Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro:CENA 01 A Crian^a PC conversando descontraidamente com os colegas sem deficiencia que se sentaram no chao para conversar com ele.CENA 02 A Crian^a PC conversando sobre um carrinho com os colegas sem deficiencia que se sentaram no chao para interagir com ele.CENA 03 A Crian^a PC voltando do banheiro, andando com a ajuda de uma colegaCENA 04 A Crianga PC engatinhando no patio descontraidamente, na hora do recreioCENA 05 A Crian<;a PC andando no patio, com a ajuda dos colegasCENA 06 A Crian^a PC brincando de carrinho no patio com os colegas que se sentaram no chao para brincarem com ele.
Para evitarmos uma leitura cansativa, descreveremos detalhadamente apenas algumas das cenas contidas nos quadros referentes as filmagens.
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Quadro 18 - Detalhes da Cena da Crianga com Paralisia Cerebral (PC) conversando com os colegas sem deficiencia que se sentaram no chao para conversar com ele:
DESCRigAO DAS IMAGENSJ11'| .ill i|! § ffilD a t a :22/11/10H o r a r i o :15h:05min,Dura^ao: 2’

A Crian<;a com Paralisia Cerebral, que tem dificuldades de locomo<;ao, esta sentada no chao do patio da escola na hora do recreio, juntamente com dois colegas, que se sentaram para brincar com ele. Um sentou-se no chao com ele e o outro ficou de cocoras ao seu lado. 0 que se sentou no chao tenta consertar um carrinho sob o olhar curioso da crianga com PC e do outro que esta acocorado. Eles conversam descontraidamente sobre esse carrinho. 0 que esta de cocoras esta chupando um pirulito e se distrai com a nossa camera e fica olhando pra mim, mas os outros dois parecem bem concentrados, discutindo algo sobre o referido carrinho.

Foto 08 - Crian^a com Paralisia Cerebral (PC) conversando com os colegas sem deficiencia.
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Outra cena que merece destaque e a que se refere a crianga PC sendo ajudada pela amiga na hora de voltar do banheiro para ir para a sala.
Quadro 19- Detalhes da Cena da Crianga PC, andando com ajuda daamiga:

DESCRigAO DAS IMAGENSData:23/11/10Horario:14h:35min,Duragao: V

ACriangacomParalisiaCerebraltemdificuldadesdelocomogao, entao, volta para a sala com a amiga lhe ajudando a caminhar. Ela segura ele pelas maos e ele caminha calmamente. Ele sorri quando percebe que estamos filmando-o. Eu pergunto de onde ele esta vindo e ela e quern responde que vieram do banheiro.

Foto 09 - Crianga com Paralisia Cerebral sendo ajudada pela amiga
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Ressaltamos outra vez a importancia da convivencia entre os pares com e sem deficiencia no desenvolvimento tambem na ordem afetiva, conforme autora abaixo:
A aceita^ao social desses alunos por muito dos seus companheiros de turma se processa naturalmente sem d iscrim inates, havendp trocas significativas entre eles, inclusive de ordem afetiva. Sao percebidas interatjoes ricas entre crian^as consideradas normais e as deficientes, assim como atitudes de respeito e de ajuda aos mesmos, diante de possiveis dificuldades. ( MARTINS, 2003, p. 95)

Quadro 20 -  Cenas referentes as crian^as jogando bola no campo de futebol da Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro:05 CENAS SEMELHANTES Crian^a da sala de recursos jogando bola no campo de futebol com os colegas
Quadro 21- Detalhes da Cena em que as crian<;as jogam bola no campo de futebol, juntamente com um colega que frequenta a sala de recursos:

DESCRigAO DAS IMAGENS

Data:24/11/10Horario:15h:10min,Dura^ao: 3’

As crian^as jogam futebol no campo da escola na hora do recreio, sem supervisao de nenhum adulto. Eles nao se distraem com a minha presen^a, nem com a camera. Jogam normalmente. Surgem discussoes como em todo jogo, mas nao registrei nenhuma agressividade. O aluno que frequenta a sala de recursos participa ativamente do jogo, inclusive faz um gol. Se ele tern algum comprometimento em nfvel de deficiencia intelectual, nao e possfvel percebe-lo quando joga.
Ressaltamos que consta, no relatorio da escola, que as crian^as da sala de recursos chegam sem laudos nem diagnostics, portanto nao sabemos ao certo qual o comprometimento do citado aluno.
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Foto 10 - Crian^as jogam bola no campo de futebol.Esta foto acima registra as crian^as com e sem deficiencia jogando bola, o que podemos considerar como sendo outro momento de desestigmatiza^ao.Quadra 22 -  Cenas referentes as atividades recreativas com varias turmas juntas utilizando o espago da sala de recursos na Escola Municipal 
Poeta Alvaro Guedes Pinheiro:02 CENAS SEMELHANTES Atividades com musica e dan$a de varias turmas no espa^o da sala de recursos envolvendo conjuntamente criangas com e sem deficiencias.02 CENAS SEMELHANTES Atividades de varias turmas no espa<;o da sala de recursos, com crian^as com e sem deficiencias. As crian^as escutam a professora que fala sobre a importancia da Paz.
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Quadro 23- Detalhes da Cena referente as atividades recreativas com varias turmas juntas utilizando o espa^o da sala de recursos, com criangas com e sem deficiencias:DESCRigAO DAS IMAGENS
Data:24/11/10Horario:14h:30min,Duragao: 2’

Usando o espago da sala de recursos, varias criangas com e sem deficiencia, dangam e fazem o gesto de um coragao com as maos ao som da musica Aquarela, do cantor e compositor Toquinho. Tambem dan<;am com as criangas, fazendo os mesmos gestos: as professoras, incluindo a da sala de recursos, o vice- diretor, o vigia e a funcionaria da secretaria. Crian^as e adultos se divertem em harmonia. Ninguem demonstra preocupaq:ao com a minha presen^a, nem com a camera.

Foto 11 - Atividades Recreativas.
Quadro 24 -  Cenas referentes a atividade coletiva da Escovagao de dentes na Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro, com a participagao de alunos (as) com e sem deficiencia:02 CENAS SEMELHANTES Atividade Coletiva da Escovagao de Dentes, de alunos (as) com e sem deficiencia, realizada por uma equipe da Secretaria de Saude do Municipio.
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Quadro 25 - Detalhes da Cena referente a atividade coletiva da Escovagao dc dentes, com a participagao de alunos (as) com e sem deficiencia:DESCRigAO DAS IMAGENSData:25/11/10Horario:14h:30min,Duragao: 2’
As criangas com e sem deficiencia escovam os dentes no patio da escola, sob a orientagao de uma equipe da Secretaria de Saude do Municipio. Elas se divertem com a atividade e se distraem com a camera. Ficam empurrando uma as outras para sairem no filme e nas fotos. Uma aluna com deficiencia intelectual participa ativamente da escovagao e parece tambem se divertir com a atividade.

Destacamos que a referida aluna apresenta um quadro de deficiencia intelectual comprometido e tem como responsavel a avo,

Foto 12 - Atividade coletiva da Escovagao de dentesA crianga com deficiencia intelectual na foto acima, vestida com a calga laranja, tal identificagao foi autorizada pela famflia, participa da escovagao coletiva, juntamente com seus pares o que demonstra
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uma nao-exclusao nesta atividade. Acreditamos que momentos como este acarreta pontos favoravel no sentido da desestigmatizagao dos estudantes com deficiencia, visto que, ela nao foi exclufda da referida atividade devido a sua deficiencia.A esse respeito Barbosa acrescenta
A pedagogia da inclusao esta baseada em dois importantes argumentos: um, mostrando eficacia da educa^ao de todos os alunos, independente de suas habilidades ou dificuldades; outro baseado em conceitos eticos de direitos do cidadao, enfatizando que as escolas devem ser construi'das para promover a educacao de todos (BARBOSA, 2001, p. 52)

Quadro 26 -  Cenas referentes as Comemora^oes do Dia da Paz na Escola 
Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro, com a participa^ao de alunos (as) com e sem deficiencia:05 CENAS SEMELHANTES Comemora^ao do Dia da Paz (A^ao de Gramas nos E.U.A.) de alunos (as) com e sem deficiencia, com destaque para um dos alunos, com deficiencia intelectual maior.Quadro 27- Detalhes da Cena referente as Comemora^oes do Dia da Paz com a participa<;ao de alunos (as) com e sem deficiencia:DESCRIQAO DAS IMAGENS

Data:25/11/10Horario:08h:30min,Dura^ao: 4’

Todas as turmas se encontram no patio da escola. Sob o comando da Gestora, professoras e alunos (as), de maos dadas, ficam em cfrculos, sendo um cfrculo no centro de criangas menores e outro atras com os alunos (as) maiores. Inicialmente, todos rezam o pai nosso, em seguida escutam um pequeno discurso da Gestora sobre o dia da Paz e depois cantam de forma descontrafda a musica A Paz do Mundo, ao som do cantor Nando Cordel. Todos (as) parecem se divertir. A cena destaca um rapaz do 5e ano, que provavelmente tern deficiencia intelectual e que nao participa bem da atividade. Na hora da ora^ao, ele fica por fora da roda e, na hora de cantar, segura na mao da professora, mas nao canta com os colegas, permanece calado na roda o tempo todo.
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Novamente, salientamos que, conforme o relatorio apresentado pela escola, os alunos que chegam com problemas nao tern laudos, nem diagnostics. Entao, nao sabemos qual e o diagnostic do referido rapaz.
OBS: Foto desfocada para evitar a identifica^ao do aluno com deficiencia Intelectual.

Foto 13 - Comemora^oes do Dia da Paz.
Esta cena registra o unico momento em que observamos aluno citado participando de uma atividade.

Quadro 28 -  Cenas referentes a Caminhada pela Paz da Escola Municipal 
Poeta Alvaro Guedes Pinheiro29 CENAS SEMELHANTES Caminhada pela Paz com a participate de toda a comunidade escolar

De acordo com os registros do nosso diario de campo, a caminhada da Paz iniciou-se as 15h:00min e teve a participa^ao da maioria dos estudantes, de seus familiares e do corpo docente. Foi feito
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um percurso pelas ruas ao redor da escola, acompanhado por um carro de som. N6s acompanhamos a passeata, filmando e fotografando, por todo o percurso. 0 desfile transcorreu normalmente, com a presenga das crian^as da sala de recursos, mas os estudantes adolescentes com deficiencia nao apareceram e a crian<;a com paralisia cerebral tambem faltou.
Quadro 29 - Detalhes da Cena referentes a Caminhada pela Paz:DESCRigAO DAS IMAGENS
D a t a :26/11/10H o r a r i o :15h:00min,Duraq:ao: 4’

Ao som da musica A Paz do Mundo e sob os olhares da comunidade, os alunos (as) carregavam faixas e cartazes: o primeira trazia o nome da escola; em seguida vinha a faixa escrita Paz nos Brinquedos e um pequeno pelotao segurando brinquedos nao violentos; depois uma faixa de Paz no Esporte, com varios cartazes constando tipos de esportes; atras deste pelotao de esportes, vinha uma faixa de combate hs drogas e varias manias levando pequenos cartazes de mensagens contra as drogas e, finalmente, a faixa intitulada 
Inclusao e Cidadania, seguida de algumas crian̂ as com cartazes com mensagens sobre manias com deficiencias.

Foto 14 - Caminhada pela Paz.
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A foto registra um momento em que a escola divulga para comunidade, o seu trabalho relacionado a inclusao da escolar de alunos com deficiencia.
3.2.2.4 Estrutura da escolaQuadro 30 -  Cenas referentes a Estrutura da Escola Municipal Poeta 
Alvaro Guedes Pinheiro:06 CENAS Cenas referentes a Estrutura da Escola: A Sala de Leitura e a Sala de RecursosQuadro 31- Detalhes da cena referente a Estrutura da Escolad e s c r i^Ao  d a s  im a g e n sData: 23/11/10 Horario: 13h:10min, Durâ ao: 2’

'

A sala filmada era nova e de ceramica, dividida em duas partes por armdrios de ferro: um lado era destinado k Sala de Leitura e do outro era o espa^o da Sala de Recursos. A entrada era pela Sala de Leitura, que tinha de um lado tres estantes de ferro grandes e uma pequena. As maiores eram nomeadas por plaquinhas de cartolinas que dividia os livros entre contos, romances, teatro e literatura infantil. Os livros eram bem organizados. Na estante pequena tinha varias caixas de jogos educativos, sendo que os de dama e xadrez estavam expostos. Havia tambdm muitas revistas, todas bem arrumadas. No meio da sala, tinha uma mesa grande retangular, com quatro cadeiras e com uma funciondria que fica sempre nesta sala. No momento da grava<jao, ela estava confeccionando material para a Caminhada da Paz. Perto da mesa, havia outros armarios de ferro com portas decoradas de peixinhos. Havia mais algumas estantes de ferro do outro lado da mesa, todas com pastas, caixas, revistas e livros. Ap6s a divisdria com os referidos armarios de ferro, encontrava-se a Sala de Recursos, que era decorada com varios cartazes com letras e numeros, alem das tarefas realizadas pelos alunos, que ficavam expostas. Havia nesta sala: armarios de ferro com portas que completavam a divisoria, um som, um ventilador, um quadro branco, um pequeno armdrio de ferro com varios jogos didaticos, um cavalete com um dibum seriado, uma mesa redonda, tamanho mddio, com quatro cadeiras e um computador que aparentava ser novo, com uma impressora multifuncional e dois monitores, sendo um grande para os (as) alunos(as) e um pequeno que era destinado para os servi^os burocraticos da escola. Nessa cena, havia uma funcionaria da secretaria da escola, usando o computador no monitor menor.
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Foto 15 - Estrutura da Escola.
3.2.2.4.1 Sala de recursos

Quadra 32 -  Cenas do Atendimento na Sala de Recursos da Escola
Municipal Poeta Pilvaro Guedes Pinheiro:05 CENAS Cenas realizadas na Sala de Recursos
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Quadro 33- Detalhes da Cena referente ao atendimento na Sala deRecursos: DESCRigAO DAS IMAGENS
Data: 23/11/10Horario:13h:10min,Dura<;ao: 3’

No atendimento na Sala de Recursos, havia uma funcionaria da secretaria usando o computador no monitor menor, o qual era destinado aos servigos burocraticos da escola, portanto, era usado o tempo todo, mesmo durante os atendimentos com as crian<;as. A professora atende a dois alunos, um ja  adolescente e outro menor. Ambos parecem ser comprometidos no que diz respeito a aprendizagem, pois a professora trabalha com eles apenas letras e palavras. Tern uma menina que fica com um lapis de papel tambem a mesa, mas ela nao e aluna da sala de recursos, estuda na escola pela manha e e irma do aluno menor que estava sendo atendido. Ela fica o tempo todo a mesa e ate participa da atividade segurando para o aluno a letra do jogo educativo que estava sendo trabalhado pela professora.
A presen^a da funcionaria na sala de recursos, mesmo com a justificativa de que nao ha outro computador na escola para os trabalhos burocraticos, nao justifica o entrave. Visto que em um atendimento individualizado, e imprescindfvel a tranquilidade no ambiente e a presen^a de uma pessoa pode desconcentrar o/a aluno/a. Podemos conjecturar que a naturalidade com que a presen^a da funcionaria na sala de recursos e imposta, deve-se a concep^ao de que esses estudantes nao aprendem conforme afirmou Jannuzzi (2004, p.46) “ (...) nao so porque elas nao aprendiam com e nem como os normais (...)” . A esse respeito Carvalho (2004, p.5l) tambem afirma “ (...) analisar o contexto em que a'aprendizagem se realiza (...)” , argumenta sobre as barreiras da aprendizagem.
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Foto 16 - Sala de Recursos.
Quadra 34- Detalhes de outra cena referente ao atendimento na Sala de Recursos: DESCRigAO DAS IMAGENS

Data:24/11/10Horario:13h:30min,Dura^ao: 2’

Filmando outro dia do atendimento na Sala de Recursos, a professora atende a outros dois alunos e a uma aluna de uma so vez. Eles estao sentados a mesa: um e adolescente, o outro e um menino menor e tern a menina que aparenta ter um quadro de deficiencia intelectual mais acentuado. A professora trabalha com a menina um jogo pedagogico de encaixe, feito de material de sucata, enquanto os outros dois esperam ser atendidos, distraindo-se com outro joguinho espalhado a mesa e rabiscando um papel. Por um momento, o aluno adolescente incomodou-se com a camera e ficou por algum tempo de cabega baixa, depois, comportou-se naturalmente.
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OBS: Foto desfocada para evitar a identifica<;ao do aluno com deficiencia Intelectual.

Foto 17 - Atendimento na Sala de Recursos.
3.2.2.4.2 Salas de aula

Quadro 35 -  Cenas realizadas nas Salas de Aula da Escola M u n ic ip a l Poeta  
A lva ro  G u edes P in h eiro :12 CENAS Cenas realizadas nas Salas de Aula

174



Quadra 36- Detalhes das cenas referentes a Sala de Aula Regular da Manha. DESCRigAO DAS IMAGENS
Data:25/11/10Horario:08h:10min,Duragao: 2’

Filmei a sala do quinto ano pela manha. E a sala do adolescente que aparece junto a professora, na filmagem da comemora^ao do dia da 
Paz na escola. Ele e o maior da turma e a diferenija de tamanho em relagao aos outros alunos da turma e significativa. Provavelmente, como ja  foi colocado, ele tem um deficit intelectual. Ele fica na primeira fila, no canto da parede, parece deslocado do resto dos colegas. No momento da filmagem, os alunos (as) estao copiando uma tarefa do quadro-negro. Ele nao copia, nem tem nenhum material escolar sobre a carteira. Ele fica so quieto, calado e olhando, com um aspecto de indiferen^a.

O B S :  l o r o  d e s f o c a d a  p a r a  e v i t a r  a  i d e i T t i f i c a ^ a o  d o  n l u n o  c o m  d c f i c i c n c i n  I n t c l e c t t r a f r -

Foto 18 - Sala de Aula Regular da Manha.
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Quadro 37- Detalhes das Cenas referentes a Sala de Aula Regular da Tarde. DESCRigAO DAS IMAGENS

Data: 25/n/lOHorario:13h:20min,Duragao: 3’

Na parte da tarde, filmei o quarto ano. E a sala da adolescente que tem deficiencia intelectual de uma forma mais acentuada. Ela freqiienta a sala de recursos, mas nao conhece nem as letras. Ela fica nesta sala por causa do seu tamanho, pois a educagao infantil so tem criangas pequenas. Ela tambem se senta na frente, mas no canto da parede; senta-se sozinha neste local, sem criangas atras dela. Quando iniciei as filmagens, a turma tinha conclufdo as atividades, entao a professora sugeriu a brincadeira do maestro e eles brincaram descontraidamente. A professora chamou a aluna adolescente para ela sentar-se mais perto, para participar da brincadeira, mas ela recusou-se, entao a professora colocou o grupinho de meninas ao redor dela e uma das alunas foi a maestrina; todas cantaram animadamente e ela sorriu com a brincadeira. Pareceu que estava se divertindo.
Consta no nosso diario de campo a observagao de que a professora explicou que se preocupa em a adolescente em foco sentar- se no canto sozinha, mas alegou o tamanho dela, para justificar a sua colocagao na sala, pois, se ela ficar na frente das criangas menores, obstrui a visao do quadro-negro. As vezes, dependendo da atividade, a professora puxa a carteira dela e a coloca entre outros (as) alunas (as), fazendo isso sempre que e possfvel. Eu a indaguei porque ela nao coloca a turma em cfrculo e ela respondeu que, por causa do numero de alunos e das carteiras grandes, nao caberiam todos na sala em forma de cfrculo.

3 .2 .2 .4 .3  F o to g ra fia s

Com relagao a analise documentaria de imagens fotograficas, da mesma forma que o estudo de caso 01, em Cajazeiras, procuramos nos
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respaldar em Manini (2002), que sugere um quadro que contemple os seguintes aspectos: Quern, Onde, Quando, Como e o Que. Sendo assim, esclarecemos que essas fotos foram tiradas no periodo da pesquisa, ja mencionado anteriormente, que foi entre os dias 22 e 26 de novembro de 2010, na parte da tarde e apenas na quinta-feira nos dois periodos.Quadro 38 -  Fotos da Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro.03 Fotos Fotos na sala com aluna maior com deficiencia04 Fotos Fotos de aluno maior com deficiencia01 Foto Foto de aluno com Paralisia cerebral (PC) andando com ajuda da amiga02 Fotos Fotos de aluno com Paralisia Cerebral (PC) brincando no patio com outras crian^as04 Fotos Fotos de alunos com deficiencia brincando na sala de recursos02 Fotos Fotos com alunos brincando no campo de futebol09 Fotos Fotos de atividades recreativas com alunos com e sem deficiencias no espaqio da sala de recursos03 Fotos Fotos de outras atividades recreativas com alunos com e sem deficiencias no espa^o da sala de recursos13 Fotos Fotos dos murais da escola02 Fotos Fotos da escova<;ao dos dentes02 Fotos Fotos das placas da Escola07 Fotos Fotos da Estrutura da escola02 Fotos Fotos da sala de aula de menina com deficiencia menor01 Foto Foto da sala de aula da outra adolescente com deficiencia01 Foto Fotos da sala de aula de menino com deficiencia menor02 Fotos Fotos da sala de aula regular03 Fotos Fotos da sala de aula regular com alunos da sala de recursos03 Fotos Fotos da sala de aula regular de alunos menores com uma menina com deficiencia01 Foto Foto de atendimento na sala de recursos
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Foto 19 - Escola M unicipal Poeta A lvaro Guedes Pinheiro.

Dando continuidade ao nosso estudo de casos multiplos, no capftulo seguinte encontramos as analises das entrevistas realizadas.
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CAPITULO 4

VOZES DA COMUNIDADE ESCOLAR

Conforme ja  afirmamos, as Entrevistas semi-estruturadas foram um dos instrumentos utilizados para compor o nosso estudo de casos multiplos. De acordo com Minayo (2006, p. 267):A modalidade de entrevista semi-estruturada difere apenas em grau da nao estruturada, porque na verdade nenhuma interagao, para finalidade de pesquisa, se coloca de forma totalmente aberta ou totalmente fechada. Mas, nesse caso, a semi-estruturada obedece a um roteiro que e apropriado fisicamente e utilizado pelo pesquisador. Por ter um apoio claro na sequencia das questoes, a entrevista semi-aberta facilita a abordagem e assegura, sobretudo aos investigadores menos experientes, que suas hipoteses ou seus pressupostos serao cobertos na conversa.
4.1 Escola de Ensino Infantil e Fundam ental Francisco de Assis

Com rela^ao a Escola de Ensino Infantil e Eundamental Francisco de 
Assis, em Cajazeiras, entrevistamos: 04 Professoras; 01 Professor; 01 Professora da sala especial; 01 Diretora; 01 Ex-Diretora; 02 Funcionarias; 01 Motorista; 02 Maes de alunos com deficiencia; 02 Maes de alunos sem deficiencia; 01 Aluno sem deficiencia e 02 alunas sem deficiencia e 01 aluna com deficiencia, perfazendo num total 19 entrevistas.Com o intuito de preservar a identidade dos sujeitos no momento da discussao, codificamos-os colocando sempre os dois generos e apenas a palavra funcionarios, para nao identificar a pessoa, em seu genero e nos seus respectivos cargos, assim como tambem nomeamos todos em ordem numerica. Ex: Professor (a) 1; Professor (a) 2...; Funcionario (a) 1...; Maes de alunos sem deficiencial...; Maes de alunos com deficiencial...; Aluno( a) com deficiencia 1...; Aluno(a) sem
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deficiencia 1...; Aluno(a) sem deficiencia 1;...As entrevistas foram realizadas no mesmo peri'odo das observances, ou seja, entre os dias 16 e 19 de novembro de 2010. A maioria delas foi feita nos finais das manhas, a partir das llh:00m in, logo apos as sessoes de filmagens e fotografias. Geralmente eram feitas quando as macs iam pegar os (as) filhos (as) na escola, porem houve algumas dessas entrevistas que foram realizadas em domicflio, na parte da tarde, neste mesmo peri'odo.Com a devida autorizanao dos sujeitos, sobretudo dos pais, maes ou responsaveis dos (as) alunos (as), com e sem deficiencia que foram entrevistados, as entrevistas foram filmadas e autorizadas, por escrito, para d ivu lgates em eventos cientificos.As referidas entrevistas foram compostas por duas partes: a primeira, que abordou alguns aspectos sociodemograficos: genero, idade, estado civil, religiao, escolaridade e a segunda que contemplou as seguintes questoes norteadoras:Questao 1- O que voce acha da Inclusao escolar das pessoas com deficiencias, sobretudo as de deficiencia intelectual?Questao 2- Como esta ocorrendo o processo de implementa<;ao da inclusao escolar, aqui na sua realidade?Questao 3- Esta inclusao escolar e boa para quern?Questao 4- O que voce conhece da Legislagao que norteia as politicas sobre a inclusao escolar das pessoas com deficiencias?Questao 5- Qual a sua experiencia profissional com a inclusao escolar?Questao 6- Quais os fatores que dificultam a inclusao escolar de pessoas com deficiencias?Questao 7- 0 que voce pensa sobre a presen^a de alunos com deficiencias na escola?
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Questao 8- E como deve ser tratada a diversidade na escola?Questao 9- Voce acha que as pessoas com deficiencia sao melhores atendidas em uma escola especializada ou em numa escola regular?
4.2 Perfil dos sujeitos da Escola de Ensino Infantil e 
Fundamental Francisco de Assis de Cajazeiras:

Quadro 39 -  Perfil das Professoras e Professor da Escola de Ensino Infantil 
e Fundamental Francisco de Assis:

fffflp sM S !1  i  jg  • ~ Genero Idade EstadoCivil Religiao Escolaridade Tempoquetrabalhanaescola
Professora1

■- ~

F 44anos Divorciada
EspiritaCarde-cista

Superior:Pedagoga
Especiali- za<;ao em Psicopeda- gogia

06 anos

Professora2 (classe 
especial) F 49anos Casada Catolica Pedagogia e Pedagogico(nao tem pos- graduacao) 17 anos

Professora3 F 52anos Casada Catolica Superiorincompleto,tem opedagogico 10 anos

i
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Professora
415 ■

F 35anos Casada Catdlica
Superior: Letras com

Especializa^aoemMetodologia do Ensino
5 anos

Professora
5 F 41anos Casada Catolica CursaPedagogia,tem o pedagogico 2 anos

Professor
6

(Professor de 
Informdtica)

M 49anos Casado Catolica Superiorincompleto 2 anos
Quadro 40 -  Perfil das Funcionarias e do Funcionario da Escola de Ensino 
Infantil e Fundamental Francisco de Assis:t-L__"

■ AGenero Idade. v Estado
Civil Reiigiao Escolaridade

Tempo
que

Trabalha 
na Escola

Diretora 1 
(atual) F 57anos Casada Espiritakarde-cista

Superior 
Servi<;o Social 20 anos

Diretora 2 
(Ex-

diretora) F 72anos Casada Espiritakarde-cista
SuperiorPedagogia e Bacharelado em DireitoEspecializa- 

qao em Admin is tr a te  da Educa^ao.

Traba- lhou por 24anosCo-Funda-dora
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Quadro 41 -  Perfil das Maes de Alunos Sem Deficiencia da Escola de 
Ensino Infantil e Fundamental Francisco de Assis:

Maes de Alunos (as) Sem Deficiencia Idade
l=~v. „7;; ;

Estado Civil Religiao QuantosFilhosestudamnestaescola?
Tempoemque os Filhos(a) estudam naEscola? I0357Mae. 01 anos Casada Catolica duas 05

=  h a s m  1 - f= meninas eum menino anosMae. 02 26 Casada Evange- 02 03Anos lica filhos Anos
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Quadro 42 -  Perfil das Maes de Alunos Com Deficiencia da Escola de 
Ensino Infantil e Fundamental Francisco de Assis:________________________________Maes de Alunos (as) Com Deficiencia Idade EstadoCivil Religiao Quantos Fi- lhos estudam nesta escola?

Tempo em que os Filhos(a) estudam na Escola?
Mae. 01
m S  '

55 anos Casada Catolica
01 Filho
38 anosDeficienciaintelectualeAuditiva

lOanos

Mae. 02 52anos Casada Evangelica 01 Filho19 anosDeficienciaintelectual 04 anos
Quadro 43 -  Perfil dos (as) Alunos (as) Sem Deficiencia da Escola de 
Ensino Infantil e Fundamental Francisco de Assis:_______________________________—  Alunos (as) Sem Deficiencia Genero Idade Religiao• i ■

Em que Ano estuda nesta escola?
Tempo em que estuda na Escola?

Aluno 1
ji \ ;y M 14 anos nao tem 5° ano Faz muito anos desde pequenoAluno 2 F 11 anos nao sabe 5° ano Faz tempo
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Com rela^ao a Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro, em Campina Grande, foram realizadas um Total 15 entrevistas, sendo com: 03 Professoras, a qual uma era da sala de recursos, 01 Diretora,01 assistente social, 01 auxiliar de servi^os, 03 maes de alunos com deficiencia, sendo que uma delas era a avo que tinha a guarda da crianna, 03 maes de alunos sem deficiencia, 01 aluno sem deficiencia e02 alunas tambem sem deficiencia.As entrevistas foram realizadas no mesmo perfodo das observances, ou seja, entre os dias 22 e 25 de novembro de 2010. Todas elas foram feitas no final das tardes, a partir das 16h:00min, na propria escola, logo apos as sessoes de filmagem e fotografia. E as entrevistas com as maes eram realizadas na ocasiao que elas iam pegar os (as) filhos (as) na escola.Tambem tivemos a devida autorizagao dos pais, maes ou responsaveis dos (as) alunos (as) com e sem deficiencia para entrevista- los e as entrevistas foram filmadas e autorizadas por escrito, para divulga^ao em eventos cientfficos.

4.3 Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro de
Campina Grande
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Quadro 44 -  Perfil das Professoras da Escola Municipal Poeta Alvaro

4.4 Perfil dos sujeitos Escola Municipal Poeta Alvaro
Guedes Pinheiro de Campina Grande

Guedes Pinheiro:Genero 5i - “  -_ Tempo queIdade Religiao Escolaridade traba-lha naescolaSuperior

29anos Espfritakardecista

PsicologiaE cursa atualm ente Pedagogia(UEPB)
03 anos e m eio

L1 Especializa- <;ao em Psicopedago- giaProfessora Pedagogia
2 F 36anos Evangelica Especializa- <;ao em Educa^ao In fan til

03 anos
p ill Superior

0  '
31anos Catolica CienciasBiologicasE cursa atualm ente Pedagogia a

03 anos
111 Distancia
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Quadro 45 -  Perfil dos (as) Funcionarios (as) da Escola Municipal Poeta 
Alvaro Guedes Pinheiro.

Genero Idade Religiao Escolaridade TempoqueTrabalha na Escola
Diretora (atual) F 63anos Catolica SuperiorEspeciali- za^ao em Comunica$ao Educacio-nal

24 anos
AssistenteSocial F 48anos EspiritaKardecista Superior 23anos
Auxiliar de Servigos M 27anos Evangelica Ensino Medio 6 anos

Quadro 46- Perfil das Maes de Alunos Sem Deficiencia da Escola 
Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro:

Maes de Alunos (as) Sem Deficiencia Idade Religiao Grau de Instru$ao
Tempo em que o (a) Filho(a)estuda na Escola?Mae. 01 26 anos Evangelica 4a Serie 03anos

Mae. 02 28 anos Catolica 5“ Serie 04 anos
Mae. 03 41 anos Catolica 8* Serie 04 anos
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Quadro 47 -  Perfil das Maes de Alunos Com Deficiencia da Escola 
Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro:_________________________________________

Maes de Alunos 
(as) Sem 

Deficiencia

idade
Religiao Grau de 

Instrugao

Tempo em 
que o (a) 
Filho(a)

estuda na 
Escola?

Mae. 01 36anos Catolica l a Serie Nao sei (Faz tempo)
Mae. 02 55anos Catolica l a Serie 04 anos
Mae. 03 

(Av6) ,;r 53anos Catolica 2Q Serie 02 anos
Quadro 48- Perfil dos (as) alunos (as) sem deficiencia da Escola de Ensino
Infantil e Fundamental Francisco de Assis.Alunos (as) semDeficiencia ̂■..... Genero: &

idade Religiao Em que Ano estuda nesta escola?
Tempo em que estuda na Escola?

Aluno 1 F 13 anos Evangelica 4° ano 03 anos
r‘ ‘xAluno 2 F 11 anos Catolica 4° ano Faz tempo, desde pequena

Aluno 3 M 11 anos Catolica 4“ ano 03 anos
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4.5 Analisando os dados das entrevistas de Cajazeiras e 
Campina Grande

Todos os professores e professoras entrevistadas (os) da Escola 
de Ensino Infantil e Fundamental Francisco de Assis, localizada na cidade de Cajazeiras, na Parafba, consideram a inclusao escolar positiva e ressaltam sua importancia em todas as entrevistas realizadas, sobretudo com rela^ao ao favorecimento da sociabilidade dos estudantes com deficiencia, na medida em que essas pessoas ampliam o seu convivio para alem do meio familiar. Esses pensamentos foram compartilhados tambem pelos sujeitos entrevistados, participantes de outros grupos envolvidos com o ambiente da escola citada, tais como os das gestoras, dos funcionarios (as), das maes de alunos (as) sem deficiencias e de maes de alunos com deficiencia. Vejamos os exemplos a seguir:

“ E uma forma tambem de diminuir o preconceito das outras pessoas para com essas pessoas e fazer com que a sociedade quebre logo essa barreira que existe, de achar que a pessoa porque tern a deficiencia e inferior.”
Professor (a) 4 de Cajazeiras

“ Pra gente que, desde o infcio, somos uma escola inclusiva, entao, 6 muito importante, principalmente na epoca de hoje, nos nao discriminarmos, colocar especial, numa escola, somente especial, so normal em outras. Nos devemos juntar e nao separar. E muito importante para a classe de deficiencia, para as pessoas com deficiencia.”
Funciondrio (a) 4 de Cajazeiras

“ Eu sei que eu acho muito legal deles conviverem com pessoas com deficiencias.”
Mae 2 de aluno (a) sem deficiencia de Cajazeiras

0 preconceito que cerca as pessoas com deficiencia, conforme relatamos anteriormente,tem raizes historicas. E como a sociedade
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atual e heterogenea e diversificada, com divisoes de riquezas e direitos dcsiguais, a analise dos obstaculos a inclusao perpassa indiscutivelmente pelos estudos dos processos de estigmatizagao.Magalhaes e Cardoso (2010), abordando a concep^ao de deficiencia em articula^ao com a teoria Goffmaniana, afirmam:
A deficiencia e um tipo de diferen^a que se apresenta por meio de atributos fisicos, sensoriais, psicologicos, mentals ou comportamentais. Entretanto, o mais importante nao e o atributo em si, mas a sig n ifica n t social a ele imputada. Nossa aten^ao se volta especialmente &s diferen^as consideradas desvantajosas e que apresentam significances negativas, levando o sujeito ao descredito social (MAGALHAES & CARDOSO, 2010, p. 54).

Nesse sentido, uma pessoa com deficiencia pode se tornar 
desacreditavel devido aquele seu defeito. No meio escolar, os efeitos da deficiencia depende de quanto essa caracteristica faz o indivfduo diferente dos outros estudantes, chamados de normais. Dai a importancia da convivencia entre alunos com e sem deficiencia, pois, como ressaltou Goffman (1988), apesar das pessoas acharem que contatos impessoais entre estranhos favorecem as esteriotipias, atraves de um contato mais ultimo, a aproxima^ao cede a simpatia.A importancia dessa convivencia em prol de uma escola inclusiva foi mostrada nas falas dos sujeitos entrevistados, conforme mostramos a seguir:

“ E melhor assim, eles conviverem com os normais, porque se eles viver so com os meninos deficientes, eles ficam assim.... mas junto com eles, com os normais, eles acham melhor porque, eles, os normais, sabem brincar.”
Professor (a) 2 de Cajazeiras

“ E bom preparar para eles se habituarem a outros, tanto os com deficiencia quanto os com (sem) deficiencia. Eles tern de interagir um com outro, porque as vezes tern crian^as que nao sabem lidar quando veem uma outra
190



crian^a assim... ele ja  vai ter o habito de onde chegar, encontrar uma pessoa com deficiente (deficiencia), saber interagir com eles.”
Professor (a) 5 de Cajazeiras

“e bom que haja essa integra^ao, entre alunos com deficiencia e sem deficiencia.”
Funcionario (a) 1 de Cajazeiras

“Eu acho muito bom, que eles aprendem a respeitar eles, brincando, no futuro nao tern nenhum tipo de preconceito.”
Mael de aluno (a) sem deficiencia de Cajazeiras

As autoras anteriormente citadas tambem refor<;aram a importancia da convivencia entre grupos estigmatizados e pessoas ditas normais:
Com efeito, a convivencia entre estigmatizados e normais favorece a constru^ao de padroes de relagao anteriormente inexistentes, que, uma vez desenvolvidos, possibilitam formas de integragao de grupos considerados diversos e/ou antagonicos (MAGALHAES; CARDOSO, 2010, p. 56).

Omote (2004) assinalou a importancia dessa convivencia entre os pares e tambem sublinha a repara^ao do equivoco passado, do encaminhamento constante dos (as) alunos (as) com deficiencia para um meio segregado, conforme conferimos:
Certamente, a inclusao de alunos deficientes em classes 
comuns esta atendendo crian<;as que, mesmo com alguma deficiencia, beneficiam-se do convivio com seus pares nao deficientes, sem ter passado pela experiencia de alguma modalidade de Educa^ao Especial. Esse beneficio se estende inclusive a aprendizagem escolar. Alunos com alguma deficiencia frequentam classes de ensino comum e aprendem as li<;6es junto com outras crian^as. Parece estar operando ai um milagre ou, no minimo, a grande
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virtude do ensino inclusivo e da educa^ao na diversidade. Nesses casos tambem, talvez estejamos reparando um grande equi'voco praticado no passado, quando a presen^a de alguma deficiencia era condigao suficiente para o encaminhamento a alguma modalidade de Educa^ao Especial. O reconhecimento do direito dessas pessoas de estudarem em qualquer escola foi abordado, como tambem a oportunidade de se combater os preconceitos e as d iscrim inates junto as outras crian^as sem deficiencias (OMOTE, 2004, p. 30l).
Tais afirma^oes sobre o favorecimento da convivencia dos (as) alunos (as) com deficiencia foram constatadas nos registros que fizemos, atraves de filmagens realizados durante a pesquisa na Escola de 

Ensino Infantil e Fundamental Francisco de Assis, na cena 01, que todos(as) os (as) alunos (as) com e sem deficiencia brincam de roda no patio, em harmonia, com todos e todas, participando sem nenhuma exclusao, mesmo com a diferen^a de idade entre alunos com deficiencia ja  adultos e as criangas sem deficiencia, como tambem quadros mais acentuados, como a da aluna com paralisia cerebral. Da mesma forma, observamos na cena 02, esta mesma paz coletiva com relagao a brincadeira de bola no patio, conforme apresentamos fotos do referido filme abaixo:

Foto 20 - Brincadeira de bola no patio.
1 9 2



A importancia do desenvolvimento da socializa^ao foi ressaltada tambem no im'cio das entrevistas, no espa<;o sociologies de Cajazeiras, conforme exemplos a seguir:
“ Eu acho otimo esta inclusao. Para mim e muito bom pra acabar com esse preconceito, para que eles possam se socializar. Acho uma otima idlia juntar as pessoas portadoras de necessidades especiais com as pessoas que se dizem normais.”

Mael de aluno (a) com deficiencia de Cajazeiras

“A inclusao e de grande importancia, porque tras as pessoas com deficiencia (...) para o meio social, para o convivio social"
Professor(a)l de Cajazeiras

“Acho muito importante considerando a integra^ao, que elas tern socialmente integradas e para acabar com este processo de segrega^ao. Elas sao pessoas cidadas, sao criaturas merecidas de todo o respeito.”
Funcionario (a)5 de Cajazeira

Giddens (2005) trata a socializa^ao como um processo longo, que perpassa toda a vida do indivfduo e esta e delineada atraves das intera^oes sociais, proporcionando o desenvolvimento da aprendizagem e os ajustes sociais.Alguns sociologos ressaltam a importancia dos agentes de socializa^ao, afirmando que sao os grupos e contextos sociais que favorecem o desenvolvimento da mesma e dividem esta socializagao em primaria e secundaria, as quais revelam, respectivamente, a aprendizagem da linguagem e das normas basicas e, posteriormente, em ambientes diversos que extrapolam o meio familiar, conforme mostra o autor acima citado:A socializa^ao primdria ocorre na primeira infancia e na infancia e e mais intenso periodo de aprendizagem cultural. E o tempo em que as crian^as aprendem a lingua e
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os padroes basicos de comportamento que formam a base para o aprendizado posterior. A famflia e o principal agente de socializa^ao durante esta fase. A socializagao secundaria tem lugar mais tarde na infancia e na maturidade. Nessa fase, outros agentes de socializa^ao assumem algumas da responsabilidades que antes eram da famflia. As escolas, os grupos de iguais, as organizagoes, a mfdia e finalmente o lugar de trabalho se tornam formas socializantes para os indivfduos (GIDDENS, 2005, p. 42).
Sendo assim, as interagoes sociais desempenham papeis fundamentals nessas circunstancias, nas quais os indivfduos aprendem sobre os valores, as crengas, como tambem as normas de sua cultura. E o espago escolar e de suma importancia para o desenvolvimento dessa sociabilidade para qualquer aluno/a, sobretudo os que apresentam alguma deficiencia, pelo fato de que alguns sao comprometidos na area de interagao social, a exemplo dos autistas que tem a falta de interagao como caracterfstica principal da sfndrome.Na Escola Municipal Poeta Alvaro Guedes Pinheiro, localizada no Municfpio de Campina Grande, com relagao a questao sobre o que os sujeitos pensam sobre Inclusao escolar das pessoas com deficiencia, na escola regular, todas as professoras entrevistadas tambem salientaram a importancia do convfvio entre as criangas, em prol do desenvolvimento da sociabilidade dos estudantes com deficiencia, visto que alguns sujeitos apontaram a famflia como o empecilho principal para o desenvolvimento social dessas criangas, tambem chamadas de 

especiais. Tais observagoes tambem foram feitas por outros grupos de entrevistados, como o dos funcionarios(as), composto pela gestora, a assistente social e o auxiliar de servigos gerais; bem como tambem pelas maes de filhos (as) com e sem deficiencia. A importancia da inclusao escolar como forma de combate ao preconceito tambem foi assinalada pelos sujeitos entrevistados desta escola, como podemos observar nas seguintes falas:
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“ Eu aprendi que seja de grande importancia (...) Mesmo a gente sabendo que ela nao acontece realmente como ela deveria acontecer, mas ela ainda contribui e muito pelo fato da crianca se socializar, ao inv£s de ficar so em casa. Muitas vezes a gente sabe que a propria familia mantem a crian^a em casa para evitar certos constrangimentos.”
Professoral, de Campina Grande

“Eu acredito, assim, que e a porta de entrada da crian^a para o meio social. Eu vejo a escola como uma ponte entre um ambiente que ela estava reclusa a um ambiente mais amplo de conhecimento, de r e la te s  interpessoais, ou seja, ela vai conseguir conviver com outras pessoas atrav^s da escola.”
Professora3, de Campina Grande

“Sempre tern que trazer os dois num mesmo convivio, para que um aprenda com o outro e saber a necessidade do outro e nao com distincoes.”
Funcionario(a)l, de Campina Grande

“Elas devem ser inseridas na escola regular. Porque elas estao convivendo com todas as crian<;as, elas sao sentidas como crian^as normais, que e normal.”
Funcionario(a), de Campina Grande

A  sociologia classica de Emile Durkheim apresenta uma grande contribui^ao para a analise da esfera educacional em termos institucionais e em seu carater de fenomeno social, conforme um trecho da apresenta<;ao de Educagao e Sociologidj que citamos a seguir:
Como sociologo, e sobretudo dentro da sociologia que vos falarei da educa^ao. Alias, assim procedendo, nao havera perigo em mostrar a realidade educativa, por aspecto que a deforme; estou convencido, ao contrario, de que nao ha melhor processo para salientar a verdadeira natureza da educa^ao. Ela e um fenomeno eminentemente social (DURKHEIM, 1978, p. 9).

Na referida obra (ibid., p.10), encontra-se a definigao que Durkheim elabora da Educa^ao:
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A educa<;3o £ a a^ao exercida pelas gera?oes adultas sobre aquelas nao ainda amadurecidas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver, na crian^a, certo numero de estados ffsicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade polftica no seu conjunto e pelo meio especial a que a crian^a particularmente se destine.
Nesse aspecto, explica o autor, hipoteticamente, e como se, em cada um de n6s, existissem dois indivi'duos: o primeiro, um ser individual, formado pelos nossos estados mentais, ou seja, a nossa vida pessoal; e o outro, um ser social, que manifesta ideias e sentimentos expressos em nos, pelo grupo a que pertencemos, tais como as nossas cren^as, rcligioes, praticas morais, tradi^oes etc. Sendo assim, “ o objetivo da educa^ao 6, precisamente, construir ou organizar esse ser, em cada um de nos” (ibid., p.10).Plaisance (2003) lembra que Durkheim definiu a educagao como socializa^ao e ressaltou a importancia da liga^ao entre o desenvolvimento do indivfduo e sua inser^ao nos grupos sociais.Essa contradi<;ao entre o indivfduo e a sociedade esta bem evidenciada em sua obra sobre a divisao do trabalho social (1893), a qual salienta o conflito entre a personalidade individual e a imprescindfvel solidariedade social. Nesses termos, o autor acima interpreta Durkheim da seguinte maneira:

No interior mesmo do indivfduo, dois aspectos parecem antinomicos: sua maior autonomia pessoal e sua maior dependencia em rela<;ao a sociedade. Geralmente essas oposit;oes decorrem, segundo ele, de uma extensao das especializa<;oes sociais e de profundas modifica^oes das formas de solidariedade. A educa^ao adquire formas cada vez mais especializadas, difunde uma cultura menos uniformizada que as precedentes e oferece formagoes diferentes para as fun<;oes sociais, que tambdm sao diferenciadas (PLAISANCE, 2003, p. 9).
0 sociologo acima ainda faz referenda a obra de Durkheim (1922), quando este relaciona a Educa^ao com o Sistema Educativo, ou
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seja, quando ressalta o quanto somos dependentes dos costumes e de como o que e determinado pelos sistemas de educagao age com for^a total sobre nos.0 autor conclui que e nesse ambito que a visao Durkheimiana mostra o dilema entre a diversidade nas unidades da educa^ao, visto que, de um lado, a diversidade e comprovada pelas diferengas existentes nos ambientes sociais, que, atraves da educagao, tendem a ser sublinhadas pelas sociedades modernas em prol da especializa^ao das fungoes assumidas. De outro lado, estao as praticas, os sentimentos e as ideias inculcadas pela sociedade. Nas palavras do referido autor sobre Durkheim:
E nessa dialetica sutil de unidade e de diversidade que a educa^ao age, buscando estados fisicos e mentais, que podem ser comuns a uma dada sociedade ou especificos de tal ou tal grupo social. As sociedades modernas tambem podem construir uma nova forma de solidariedade fundada na diversidade e na especializa^ao e nao mais na homogeneidade, solidariedade que Durkheim chama de “solidariedade organica”  (ibid., p.10).

Com relagao ainda a questao do que os sujeitos pensam sobre a inclusao escolar, apenas uma professora da escola de Campina Grande se manifestou sobre o fato da inclusao ser um desafio para os professores e abordou a importancia de acompanhar os nfveis de aprendizagem do aluno(a) com deficiencia, para que realmente a inclusao possa ser considerada efetiva e nao apenas no espa^o ffsico. Vejamos:
“ A questao da inclusao em sala de aula tern sido ultimamente, eu acredito, para a grande maioria dos professores, um grande desafio, uma vez que o fato de o aluno estar presente em sala de aula nao significa dizer que realmente ele esta incluido. Pra mim, a inclusao se estende por algo bem maior. Incluir, pra mim, significa fazer com que esse aluno usufrua do conhecimento dentro das suas possibilidades e limita^oes. Entao, se eu, como educadora, nao estou conseguindo fazer com que
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ele usufrua do conhecimento, pra mim ele nao esta sendo inclui'do e sim, inclufdo entre aspas, so a questao ffsica.”
Professora2, de Campina Grande

A  fala da professora acima reflete as dificuldades da aceita^ao da inclusao escolar por parte dela, uma vez que ela argumenta como se a educa^ao inclusiva nao se baseasse em estudos concretos da melhoria do desempenho dos alunos/as com deficiencia na escola regular e este fosse favorecido apenas do convivio com seus os pares. Lembramos que, quando nos referimos a inclusao dos (as) alunos (as) com deficiencia no ambito de uma escola regular, e notorio que estamos nos reportando tambem a aprendizagem e nao apenas a socializa<;ao desses estudantes e este fato nos remete sem duvida a uma questao etica.Portanto, estamos de acordo com Plaisence (idem), quando ele relaciona a valiosa contribuigao do sociologo Max weber (1963) a educagao inclusiva, ao distinguir a etica da convicgao e a etica da responsabilidade.Vejamos como ele argumenta:
A etica da convic^ao leva a agir sem levar em conta possfveis consequencias de seu engajamento. A pessoa convencida dajusteza de suas posigoes coioca imperatives, exigencias. Zela “pela chama da pura doutrina para que ela nao se extinga” . E o caso, diz weber, do cristao que cumpri seu dever e confia apenas em Deus para os resultados de sua agao. Ele atribuira eventuais consequencias desagradaveis de sua a$ao praticada por pura convic^ao as desordens do mundo, a estupidez dos homens etc. Para Weber, nesse caso, o agente se comporta racionalmente, mas apenas em referenda a um valor considerado essencial. Ao contrario, a etica da responsabilidade e caracteristica daquele que se preocupa com as consequencias de suas escolhas, com os resultados de sua agao. Aqui, a pessoa age racionalmente em relagao a fins, segundo o vocabulario de weber, isto e, pesa ao mesmo tempo os meios e o fim, o fim e as consequencias, ou mesmo os diversos fins possfveis (PLAISANCE, 2010, p. 4).

Sendo assim, o autor acima citado aborda a inclusao das pessoas com deficiencia na escola regular como uma questao de etica de
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responsabilidade, visto que, para que haja uma verdadeira inclusao, e preciso uma mudan$a radical na escola para o recebimento dos estudantes diferentes; e necessario uma verdadeira revolugao cultural, pois trata-se tambem de uma mudan^a das nossa representatives e das nossas formas de agir. “ E preciso situar-se claramente no quadro de uma etica da responsabilidade, indagando-se sobre as medidas concretas que favorecem um verdadeiro pertencimento, e nao uma inclusao “ de fachada” (idem e ibidem, p. 12).A etica da convic^ao proporciona falsas inclusoes, como uma crian^a integrada em uma sala regular, mas tratada com indiferenga pelos seus pares e segregada das atividades. Essa etica “ limita-se as afirma^oes generosas ‘de principios’ sobre a inclusao, expressadas geralmente em uma linguagem compassiva, mas ela e totalmente insuficiente para responder as s itu a te s  concretas com que se deparam as crian<;as e os professores.” (idem e ibidem, p. 12).Um (a) aluno (a) com deficiencia frequentar uma escola regular nao significa que ele (a) esta incluido (a), sobretudo se nao houver aprendizagens. Portanto, e pertinente a posigao deste sociologo, quando denomina de moralismo abstrato a inclusao quando tratada na forma de apelos sentimentais, como o amor ao proximo, segundo este autor:
E o que nomeio “ o moralismo ou universalismo abstrato” , que se apoia sobre nogoes de “missao” , de “vocagao” do professor, sem se aperceber das condi<;oes concretas de acolhimento nem de casos particulares que surjam. Nesse caso, nota-se que esse apelo a “voca^ao” educativa, e mesmo essa invoca?ao ao amor a crian^a sao referencias muito tradicionais, insuficientes para o nosso olhar atual sobre a crian^a e sobre as praticas educativas. Ensinar e educar nao podem ser reduzidos a esse moralismo, sao praticas que exigem ao mesmo tempo forma^ao dos professores e conhecimento da criant^a (PLAISANCE, 2004,p. 8).
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Respaldando-nos neste moralismo abstrato, consideramos que a classe especial da Escola Francisco de Assis, em Cajazeiras, pode ser vista de uma forma bem diferente do que a antiga classe especial, que vigorou por volta da decada de 80, de carater excludente e marginalizadora, tao criticada na fase da integragao da educagao especial.Conforme os relatos apresentados nas partes das entrevistas a seguir, a citada classe surgiu devido a falta de opgao da propria escola, de como proceder na pratica, para manter os 07 alunos antigos, que ja  estavam adultos, mas tinham deficiencia intelectual e nao poderiam ser rejeitados, apos a sua transformagao em escola regular.Segundo registro dos relatos e de nossas observagoes, a justificativa para essa sala especial eram as diferengas de idades, pois coloca-los/as na mesma sala com criangas menores seria inviavel. Nesse sentido, entre varios fatores, destacamos a questao de identidade, pois eles/as nao eram mais criangas e seria melhor uma sala de alunos da mesma faixa etaria, sem falar na atengao mais individualizada que eles tinham com uma professora so para eles. Entao, esses alunos/as permaneceram na escola, mas em uma classe so para eles. Contudo, destacamos que os outros estudantes menores, que tambem apresentavam alguma deficiencia, ficaram inseridos nas salas regulares.Vale a pena lembrar que esses estudantes adultos com deficiencia intelectual estudaram por alguns anos, na mesma sala, juntamente com criangas sem deficiencia menores, mesmo ja  estando na idade adulta naquela epoca, e foi uma experiencia bem sucedida, na ocasiao em que a escola praticava a inclusao inversa (Burity Serpa, 2001). Entao, acreditamos que essa sala especial na escola Francisco de Assis, trata-se de uma situagao extremamente singular, de uma escola que era tida como especial e estava tentando estabelecer-se como uma escola regular, mesmo sem recursos, sem pessoal e com inumeras dificuldades de uma escola instalada em zona rural.
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Diante de tal circunstancia, acreditamos que esses profissionais praticaram realmente uma etica de responsabilidade, quando tomaram a medida concreta, de manter uma classe especial para que os adultos com deficiencia intelectual nao fossem excluidos, daquela escola que, hoje, transformou-se em uma escola regular.
- (Quantos alunos sem deficiencias e quantos com deficiencia 
estdo matriculados?)- 47 alunos matriculados, sendo 13 especiais.- Dos 13 alunos especiais, 7 em sala especial e os outros inseridos nas salas regulares.- (Fale do motivo porque esses 7 estdo em classe especial?)
- Essa turma especial (7 alunos) foi formada partindo de tres questoes fundamentals: Primeiro, a questao da faixa etaria, (...) porque a maioria desta turma sao aquelas pessoas que come^aram aqui, desde a funda^ao da escola. (...) (Faixa etaria deles) 42 anos, 43, 25,18 (...todos adultos) 
(...) E outra questao e: sabemos que essas pessoas nao iam se enquadrar numa alfabetiza«;ao de jovens e adultos noturnos na cidade, essa era uma das preocupagoes, e a outra, a gente sentiu que a necessidade que eles tinham de compartilhar as experiencias deles com pessoas da mesma idade. Como a gente tern turma de 1B ao quinto ano aqui, era ate incoerente se eu pegar eu uma pessoa de 43 anos e colocar numa turma de criancas com 6 anos. (...) Professora Tania, que e uma professora que ja  tern mais tempo nessa escola, j i  tern mais experiencia, com essa turma, entretanto esse trabalho que ela faz la com eles dentro da sala, e aquele trabalho programado de conteudo, e em questao de relacionamento, e feito normalmente, entao, hora de recreio, estao juntos, hora das atividades extra-classe, estao juntos, participa^ao de projetos, estao juntos, nos nao fazemos um trabalho onde esta turma seja alheias nao, ela estd sempre inserida. Entao esse convivio nao foi quebrado.

Professor(a)l, de Cajazeiras

Segue outro relato que detalha a passagem dessa escola, antes especial, para uma escola regular:
- (Antes a escola Francisco de Assis era especial hoje e uma 
escola regular. Fale dessa mudan^a, voce acompanhou tudo).
- “A passagem da escola especial para escola regular, primeiro a gente... 6 pela legalizacao, o marco legal da
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escola. Nos ja  tfnhamos da escola especial, passamos a ter da escola inclusiva, preparamos todo um dossier, toda uma documenta^ao, enviamos para o conselho estadual de educa^ao (...), houve mudant;as das propostas pedagdgicas, houve mudan^a do currfculo, tivemos que elaborar um piano de trabalho, entao foi esse marco legal (...) Antes a gente tinha, sempre era na faixa de 53 a 60 alunos especiais, menos normal, mas toda a vida teve normal, agora nos temos mais normal do que especial, especial nos temos 13. N6s optamos por esta mudan^a, ate porque sabemos que a inclusao e muito importante. E tambem essa exigencia do MEC, de muitos profissionais e nos somos uma ONG, uma organiza^ao nao-governamental e nao podiamos arcar com as exigencias que o MEC fazia, e nos optamos, ate porque tambem pelo processo de mudanija que a educa<;ao esta passando, essa inclusao que e importante, (...). Nos temos 47 alunos no total e somente 13 especiais. E tern uma sala dos mais antigos de 40 e poucos anos.- (Porque eles ficaram na sala especial?)
- Pela faixa etaria, (...) o restante estao inclusos nas outras salas.- (Os alunos sem deficiencia vem de onde?)- Eles vem de... em torno da escola, do proprio sitio, Santo Antonio, assentamentos. Nos temos assentamento de Frei Damiao, assentamento Santo Antonio, temos da vaca morta e temos dois alunos de cidades circunvizinhas, Sao Gon^alo e de Cachoeira dos Indios. Cachoeira dos fndios e uma crian^a normal e Sao Gon^alo e uma criant;a especial. E alunos da vaca morta, tern uma escola inserida neste sitio, dentro do sitio mesmo. Mas os pais optaram por colocar na nossa escola, mesmo com as crian<;as com deficiencia, nao fizeram nenhuma obje<;ao. Alguns pais ate queriam arregimentar os pais, incentivaram para trazer seus filhos para a nossa escola. Foi que eu disse que nao, seria muito bom procurar a secretaria de educa^ao, manter contato (...) e nao tirar os alunos de la, porque a escola ja  e inserida dentro da comunidade deles.”

Funciondrio(a)4, de Cajazeiras

Registramos, nas nossas observa^Ses, que, na Escola Francisco de 
Assis, a classe especial nao era um tipo de exclusao no interior, conforme proclamou Bourdieu (2003). Observamos que, apesar de ficarem em salas separadas, a convivencia em outras ocasiSes, sobretudo nos momentos de recre ate s e refei^oes, acontecia com naturalidade, conforme evidenciamos nas fotos a seguir:
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Foto 21 - Refei^ao.
- (Fade da convivencia de alunos com e sem deficiencies apesar 

dos adultos ficarem em salas separadas).- “0 relacionamento dos colegas entre si, de crianga com deficiencia e sem, o normal, eles tern um relacionamento muito bom e tanto os adultos os que ja  sao de 40 acima como os pequenos, eles se relacionam muito bem. Eles ficam no mesmo espago, na hora de recreio. Eles brincam, eles tern lazer bem a vontade, eles correm, jogam  bola, eles tern varios tipos de brincadeira. E a gente tern sempre, deixa dois professores na retaguarda, para observar eles brincando.”
Funcionario (a) 4, de Cajazeiras

Com isso, aventamos que a escola Francisco de Assis, em Cajazeiras, e um espago sociologico, em que havia um certo processo de desestigmatiza^ao. Tais afirma^oes podemos confirmar nas falas dos sujeitos entrevistados:
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"Sem sombra de duvida, e de muita importancia, porque nos vemos a diferenga no dia a dia, junto a nossa escola, porque nos vemos a integragao deles. Por exemplo, Igor e um aluno de 44 anos de idade, mas e uma mentalidade de 5 anos, mas se integra facilmente com criangas entre 5, 7 e 12 anos, brinca de bola, bota no brago, leva pro canto, leva pro outro, e ate mesmo, ele ajuda a equipe de apoio, que fica na hora do recreio, que eu tambem fago parte, a cuidar dos menores, a nao deixar os maiores bater, a nao deixar eles ir a certo lugar que tenha formiga, ele cuida das criangas direitinho.”
Funciondrio(a)l, de Cajazeiras

“ Eu nao penso nada, eu acho normal, eles terem a mesma convivencia.”
Mael de aluno(a) sem deficiencia de Cajazeiras“Eu nao acho diferenga nenhuma.”
Mae2 de aluno(a) sem deficiencia de Cajazeiras

- (E como e o convivio na hora do recreio, como e essa integragao 
entre os grandes e os pequenos?)E da melhor possfvel, ate porque se fez um trabalho desde o irncio, em que os maiores tern responsabilidades com os menores, de cuidar, entao, voce pode ver no recreio, o caso de um adulto especial estar com uma crianga no colo, a gente direciona a responsabilidade de outro aluno tomarem conta de um menor e eles estao sempre olhando, estao sempre brincando, nao ha assim nenhum problema em relagao a esse convivio na hora do recreio. Inclusive voce nao ve em momento nenhum, dentro do proprio convivio da crianga, algo discrim inatory, como por exemplo, chamar ninguem de doido. A gente nao ve essa nomeclatura por aqui, nem discriminar fulano porque nao quer sentar perto, porque nao quer fazer a tarefa perto, nao, de jeito nenhum.

Professor(a)l, de Cajazeiras “ Eles sao muito carinhosos com os meninos pequeninhos (...) (Alguma coisa Ihe preocupa quando eles estao brincando 
com as criangas pequenas?) a gente fica assim, observando porque meus alunos ja  sao rapazinhos e mogas e tern que ficar o tempo todo observando para eles nao bater nos pequenininhos. E tern que ficar prestando atengao, mas os meus alunos sao muito calmos, nao dao trabalho, sabe brincar direitinho, tern que prestar mais atengao aos pequenininhos."
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Professor(a)2, de Cajazeiras

“Eu nao tenho muito tempo aqui, eu so tenho dois anos. (...) Eles convivem bem, eles conseguem se habituar com o outro, falar, brincar e eles sao crian^as que nao excluem ninguem, eles sao amigos, gostam de brincar. E tern ate alunos que interagem melhor, como Igor que gosta de brincar com os pequenininhos, o recreio dele, pra ele, ele ta super alegre quando ele ta brincando com aquelas crian^as pequenas e tern deles que quando nao vem pra escola, ave Maria, fica triste, quer dizer que aqui, eles se sentem bem. Eles se sentem tao bem que nao querem nem voltar. Ate mesmo Igor, quando esta no inverno ele diz para Roberto; - “me leve, me leve, eu nao vou dar trabalho nao” . (...) A escola faz dois anos que estou aqui e me sinto maravilhada, eu adoro...”
Professor(a)5, de Cajazeiras

“0 que a gente tern para acrescentar que, a gente ta ai, levando a frente esta jornada, (...) a nossa escola ela e pioneira no ensino inclusivo, na inclusao, porque desde a sua funda^ao, desde 1983, que nos recebemos alunos com deficiencia e alunos sem deficiencia, entao, isso foi de suma importancia, porque ate hoje n6s nao encontramos, tanto por parte dos pais, como por parte dos alunos que passaram pela nossa escola, que nao sao deficientes, nao encontramos esse preconceito, nao encontramos esse tabu. Eles sempre se deram muito bem, sempre se agruparam, sempre brincaram juntas, nao existe aquela coisa de dizer: - nao, nao vou chegar perto de sicrano, nao vou chegar perto de fulano...Entao, sempre houve essa integraijao, e essa inclusao, desde da fundai;ao desta escola. Entao, o que a gente tern a acrescentar, e que a gente vai prosseguir com isso, ate que as outras escolas estejam preparadas igual a nossa, porque nos podemos dizer, que a nossa escola sim, esta preparada para isso.”
Funcionario(a)l de Cajazeiras

“ Eu sei que Gramas a Deus os meus filhos, principalmente Isabela, que e muito inteligente, eu sei que ela gosta tanto daqui, que ela diz: - “ Mainha eu nao quero nem passar de ano, porque eu quero ficar aqui toda a vida aqui,” ela diz. (...)Porque no 5B s£rie (ano) tern que sair, para estudar nas outras escolas.. Eu sei que Paulo Ricardo, tambem com 5 anos, ele gosta bastante daqui, eu sei que ele de manha bem cedinho ja  e ansioso para tomar banho ja  para vir logo, eles gostam bastante. Principalmente as professoras
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elas atendem bastantes, e elas sabem, os carinhos das m a n ia s , da carinho, as crian^as gostam muito de carinho, ai eu sei que eu gosto bastante daqui e eu nao tenho o que reclamar nao (e nunca se preocupou com as criangas com 
deficiencias?) - De jeito nenhum” .

Mae2 de aluno(a) sem deficiencia de Cajazeiras

“ Gean sempre foi um aluno que gostou de ir para a escola, ele sempre pedia para ir para uma escola, foi muito bem recebido na escola por Ilzaneti e por todos que aqui esta, inclusive voce que ja  esteve aqui e fez trabalhos com eles e Gean ele sabe lidar com as criani^as, (...) ele e muito feliz, nao sei ate quando eu vou poder ficar nesta escola, eu acho que so vou deixar de vir para esta escola, no dia que essa escola fechar, porque nao tenho condi^oes de eu deixar de vir. Porque Gean gosta da escola, se sente bem na escola, e feliz nessa escola. Ele diz a todas as pessoas com aquela felicidade que estuda em uma escola em Cajazeiras, que ele gosta da escola e que e feliz nessa escola. (...) Sou voluntaria ha 10 anos nessa escola.”
Mael de aluno(a) com deficiencia de Cajazeiras“ Essa escola para mim foi uma maravilha, Gramas a Deus, se um dia chegar a tirar ele de la, para ele vai ser um choque. Ele gosta muito de la e eu tambem. Apesar de ser distante (...) Eu penso muito se um dia eu chegar a transferir ele de la. (relagao dele com os colegas?) Ele gosta muito de crian^a, ele se adapta mesmo, ele nao e agressivo (...) Ele evoluiu muito la, foi uma ben^ao, na Sao Francisco, (e a inclusao?) Eu gostei da inclusao ele melhorou muito, muito, acho que la e ideal, teve 100% de evolu<;ao, amei, a escola e nota 10, foi o lugar mais certo que eu ja  encontrei para colocar ele.”
Mae2 de aluno(a) com deficiencia de Cajazeiras
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Foto 22 - Cenas das brincadeiras no pavilhao com os alunos de Pedagogia da UFCG.Com relagao aos alunos (as) entrevistados (as) em Cajazeiras, ficou evidente a satisfagao desses sujeitos em conviverem com pessoas com deficiencia no mesmo espa^o e o quanto essa inclusao foi favoravel para ambos os grupos. Foram entrevistados quatro estudantes, sendo um menino e duas meninas, alem de uma outra menina com deficiencia fisica. Vejamos fragmentos dessas entrevistas:
“ Afirmou que gostava de estudar com outros alunos com deficiencia, que nao achava nenhum problema sobre isto, e que na questao sobre (as criangas sem deficiencias estudarem 

com criangas com deficiencia, isso seria bom para quern?) Ele respondeu “Para nos tambem, ne? Tambem.” (.„) a gente pode aprender com eles tambem” , complementou. Na questao (quais os fatores que dificultam a inclusao escolar de 
pessoas com deficiencias?) Ele respondeu; “ o Preconceito das pessoas” . E sobre (um aluno com deficiencia, se e melhor 
estudar com alunos so como eles ou e melhor estudar com
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meninos que nao tem deficiencia?) Ele foi categorico: Emelhor estudar com meninos que nao tem deficiencia.” 
Estudantel sem deficiencia Cajazeiras

“ Tambem afirmou que gostava muito de estudar nessa escola, sobretudo com os estudantes com deficiencia. Na questao sobre (as criangas sem deficiencia estudarem 
com criangas com deficiencia, isso seria bom para quern?) Ela respondeu:-“ Pra gente.” E se (para um alunocom deficiencia, 
e melhor estudar com alunos so como eles ou e melhor estudar 
com meninos que nao tem deficiencia?) A sua resposta foi: -“E melhor estudar com outras criangas que nao tem deficiencia.” E ainda acrescentou: “ Para eles, ajudar, brincar e fazer coisas que elas precisar.”

Estudante2 sem deficiencia Cajazeiras

Da mesma forma que os estudantes 1 e 2, o estudante 3 ressaltou que gosta muito da escola e de conviver com colegas com deficiencia. E manifestou a sua dificuldade em ter que sair da escola para ingressar em outra institui$ao de ensino, conforme a fala a seguir:
“ Mas, minha mae disse que quando eu passar eu vou ter que estudar la no Costa e Silva e eu nao quero estudar la.(Quer nao? Quer continuar aqui?) E porque aqui todo mundo diz so vai ate a 4#, e depois voce vai ter que ir para outra escola. E voce nao quer ir por que? Porque me disseram la que as pessoas la sao pra bater nos outros. E aqui nao bate? Nao, aqui e diferente. Aqui todo mundo brinca.”

Estudante3 sem deficiencia Cajazeiras

Na questao sobre estudar com pessoas com deficiencia, este sujeito respondeu:
“ Eu acho que, nos estudar com eles, tem que ajudar uns aos outros, porque eles nao tem cabe<;a e esses deficientes af, eles tem que aprender com os saos, e isso.” E quando se refere a brincar com um dos colegas com deficiencia que ja  e adulto, faz a seguinte observacao: - “eles e engra^ado, quando eu era bem pequenininha eu brincava com Igor (43 anos), todas as criangas brinca com ele.” E com rela^ao a
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questao (das criangas sem deficiencia estudarem com criangas 
com deficiencia, isso e bom para quern?) A resposta foi: “Pra eles, para eles aprender e nos aprende tambem.” (E sobre para um aluno com deficiencia, se e melhor estudar com alunos so como eles ou e melhor estudar com meninos que nao tern deficiencia?) A resposta foi: Tern que estudar porque eles precisam de coisas como nos.”  E o momento de falar (algo que nao foi perguntado?), acrescentou: - “Brincar com esses meninos e bom. Os deficientes eles gostam de brincar com os pequeninhos como Igor e os outros as vezes que nao gostam de brincar ficam por ai quietinhos e nos brinca com os outros. E estudar aqui e melhor.”

(idem)

Uma das Estudantes com deficiencia fisica, devido a amputa^ao de uma perna por causa de um cancer, revelou-se, na entrevista, ora como uma pessoa sem deficiencia, ora como uma pessoa com deficiencia. Vejamos:
“Tern muita gente aqui deficiente sao muito legal: Como 
Igor, Carla, Tatiana, sao muito legal, estudando perto da minha sala ali. Eles sao pessoas legais que estudam aqui com a gente. No tempo que eu nao estudava aqui, uma amiga minha estudava aqui e disse que so tinha gente especial e agora sao todos misturados pessoas especiais e pessoas normais. Mae pegou, botou eu aqui, porque come^ou a dar problemas e nao tinha como eu estar estudando na rua. Ai botou aqui dizendo que tinha pessoas especiais, pessoas normais ai eu peguei e vim estudar aqui, disseram que era muito legal, e eu peguei e vim pra aqui. Voce mora aqui perto? E, no sitio assentamento Frei Damiao. Mas tern outras escolas perto? Tern ali no Sonhin e no Divinopolis. Mas, a sua mae preferiu aqui por que? Porque preferiu aqui porque aqui era mais melhor pra mim do que na rua, la tern muita gente grande ai faz medo derrubar eu. Ai era melhor para eu estudar aqui.”

Estudantel com deficiencia Cajazeiras
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Foto 23 - Aluna de muletas se aproximando para brincar de bola.
Para a questao “A inclusao escolar e boa para quem? a resposta foi:

“Acho que ela e boa pra mim, porque tem pessoas especiais, porque voce brinca com elas, faz elas se divertirem, nunca ficar triste assim, essa escola e muito legal, tem muita gente muito legal aqui como as professoras, minha tia, as diretoras, Roberto (motorista) (...) Todos aqui sao legais, principalmente as pessoas especiais.” E quanto aos fatores que dificultam a inclusao escolar de pessoas com deficiencias? Respondeu: - “ Eu nao acho que da trabalho nao, porque estudar na mesma escola, com eles eu nao acho que tem problemas estudar com eles assim nao.” E na questao (o que voce pensa sobre a presenga de alunos com 
deficiencias na escola?) - “Eu nao acho problemas nenhum nao, eu acho que assim, eu estudo aqui com eles, e muito bom estudar com eles, nao acho nenhum problemas regular com eles nao, eles sao tao legais aqui na escola.” E na questao: (Voce acha que as pessoas com deficiencia elas 
sao melhores atendidas em uma escola especializada ou em 
numa escola regular?) A resposta foi: -“Acho que pra elas seria assim umas pessoas que entendem o caso delas que e deficientes, porque assim eles se entreter mais, porque tem crian^as normais mesmo que ver eles brincando se divertindo, so com eles normais acho que nao e muito bom, porque fica so eles normais, eu acho que misturado seria mais melhor,so assim eles se divertiam mais.”  E finalmente na pergunta se teria mais (alguma coisa que
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nao foi perguntado e que quisesse falar?) Foi acrescentado:- Essa escola aqui nao tenho nada pra falar, bom para ela, porque e uma escola muito boa, a gente que precisa que e deficiente, quem quiser estudar assim como nos o meio dos normals, quem quiser estudar aqui pode estudar, porque aqui e a melhor escola que tern. Eu acho, porque aqui e muito bom esta escola. Muito mais melhor do que essa escola Costa e Silva que tern la na rua, mas aqui e mais melhor. Voce estudava la antes? Porque eu estudava la antes. La tern muitas pessoas que nao compreendem, ^s vezes tern gente que nao entende, e mal educado, ai eu nao gosto muito nao, nao gostei muito nao. Quando voce estudava la, ja  usava muletas? Quando aconteceu comigo eu ja  estudava la.
(idem)

Em Campina Grande tambem registramos vozes que assinalam as m an ias com deficiencia em um processo que, talvez, possamos chama- lo de desestigmatiza<;ao. Vejamos:
“ Eu acho bem, ela estuda faz tempo (...) (Ela tern muitos 
coleguinhas nessa escola?) acho que tern, alguns. (A senhora 
percebe ela brincando com as outras crianqas?) Brinca, ela brinca, ela chega em casa e diz: Vovo eu brinquei com minhas amigas. (Voce acha que ela se sente bem nessa escola?) Se sente (Ela participa de tudo?) De tudo. Ela nao quer sair daqui.f.a senhora acha que falta alguma coisa na escola?) A escola e otima, nao tenho o que dizer, do professor ate a diretora, a assistencia social para mim e otima, nao tenho nada a falar. (E ela tambem gosta?) Gosta. (Ela nunca 
reclamou de nada?)Avo de aluna com deficiencia de Campina Grande

"Eu acho que enriquece muito o convivio dessas outras criancas. Eles aprendem mais a respeitar o outro, a conviver melhor com o outro, eles aprendem a quebrar preconceitos e o melhor de tudo e que eles levam isto para suas casas (...) porque crian^a tern essa facilidade de se aproximar do outro e com isso eles levam para sua casa tambdm.”
Professora3 de Campina Grande

“Como eu convivo, (...) acho que aqui e um acolhimento mais gostoso, e uma necessidade de trabalhar mais naquela fun^ao, de levar aquele aluno pra aquela salinha,IUFCG-BIBLIOTECA211



de ver ele andando, de ver ele merendando, de ver a satisfa^ao dc ter ele dentro do nosso padrao da cscola, de abrir sempre as portas pra ele, sempre lhe acomodando na mesa de merenda, de abra^ar mais a causa dele, porque ele nao pode ficar constrangido por aquele problema, porque sabe que esta trabalhando cm prol dele (...) do convivio aqui na escola.”
Funciondrio(a)l de Campina Grande

“ A gente trata ele normal, voce observando no recreio que as crian^as brincam com eles, em sala de aula ele e tratado como um crian^a normal. Independente que a gente tenha assim, duas crian^as que elas mesmo por si, elas nao participam muito das brincadeiras, temos duas; tern o menino que ele e deficiente, tern deficiencias nas pernas, ele nao participa porque ele nao pode andar, mas ele ja  chegou aqui sem andar e ja  cometjou a andar. Porque ele comegou a andar? Com ajuda dos proprios alunos que ajudaram segurando, eles ja  esta come^ando com os primeiros passos sozinho, mas elas sao assim tidas como crian<;a normal. Independentes dessas duas que elas ficam mais assim, mesmo que voce chegue, que chame para participar, elas nao participam, por si so, elas se excluem.”
Funciondrio(a)2 de Campina Grande

Com relagao aos estudantes da escola de Campina Grande, tambcm percebemos nas falas, um clima de aceita^ao dos alunos com deficiencia por parte dos sujeitos entrevistados e dos seus colegas da escola. Mas, diferentemente do espa^o sociologico pesquisado de Cajazeiras, rcgistramos tambem, nas falas desses alunos entrevistados, colocagoes que refletem um clima de rejci^oes e zombarias por parte dos estudantes sem deficiencias, conforme mostramos a seguir.Seguem trechos da entrevista de um dos estudantes sem deficiencia de Campina Grande que refletem a aceita^ao do colega com deficiencia na sua escola:
(Voce tern alguma amiga diferente aqui na escola?) - Tenho. 
(Quern e?) - Caroline. (Voce acha que ela tern o que?) - Problemazinho, acho que e sobre a aprendizagem dela. 
(Voce acha que na mente ela tern quantos anos?) -  de 6 a 7
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anos (Voce gosta de conversar com ela?) -  Gosto. (Ela e sua 
amiga?) -  Sim (Voce faz o que? So conversam? )- Converso, a gente brinca. (Brinca de que?) - Pega uma na outra, fico correndo atras dela. (Fora voce tem outras colegas que brinca 
com ela tambem?) - Tem as colegas tudinho que estuda com e la .(fora Caroline, tem mais criangas diferentes aqui?) - Tem. (Quern e?) -Fatima (Quantos anos tem a mente dela?)- 5 a 6 anos. (Voce gosta de conversar com ela? Brinca com ela 
tambem?) -  Sim (Tem mais coleguinhas diferentes?) - Tem o Jose Valter. (Qual o problema dele?) - Nas pernas, ele nao anda. (Voce acha legal esta escola ter alunos diferentes?) - Sim. 
(Voce faz amizades com ele?) - Sim. (E os outros coleguinhas 
tambem?) -  Sim. (Suas outras amigas de sala tambem gostam 
deles?) - Gostam. (Brincam tambem?) -  Sim. (Fade alguma coisa 
sobre a importancia da presenga desses coleguinhas na escola) - Acho interessante assim pra mim que eles tem problemas que nem certo tipos de pessoas que nao tem nada e nao vao pra escola, ele que tem problema na cabe^a vao pra escola realmente.(Voce acha melhor que eles irem para uma 
escola regular ou uma escola especial?) - Eu acho que melhor que eles fiquem aqui porque eles vai se desenvolvem mais com os outros alunos normais. (Sua mae ou alguem da sua 
famdia ou da familia dos seus colegas, ja  reclamaram alguma 
coisa desses coleguinhas?) - Nao. (Eles participam de muita 
coisa aqui?) - Eu acho que sim, tudo que os outros tem direito, eles tambem tem.

Estudantel sem deficiencia de Campina Grande

Apresentamos tambem fotos de um aluno com deficiencia fisica, num clima de aceita^ao pelos colegas, na escola de Campina Grande: os alunos sentam-se para poder brincar com ele, situagao que configura- se como outro exemplo de “ desestigmatiza<;ao” .Algumasvozesquerevelamumatfpicasituagaodeestigmatizagao, registradas na continuagao da mesma entrevista acima:
(E voce ja  viu alguma coisa dos colegas zombarem deles ou 
alguma coisa assim?)-Ja. Ele ficava bulindo com Caroline e 
ela ai ela corria atras dele para bater nele depois dizia que 
era ela que estava bulindo com ele. (0 que voce faz quando 
isso acontece?) -  Eu reclamo com essa pessoa que esta 
brigando com ela, porque ela tem  a m ente de crian^inha. 
(e quando voce reclama eles atendem?) -  Nao, fica bulindo. (E 
o que voce faz?) -  Reclamo de novo. (Isso acontece sempre, ou 
as vezes, ou e dificil?) -  E dificil. (ja houve alguma coisa que 
Ihe chamou atengao, que voce ficou chateada, que fizeram com
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ela?) -  Nao. (Nunca houve nada?) Nao. (Muita gente brinca 
com ela?) -Sim . (Voce acha que a presenga dessas criangas 
com deficiencia na escola e bom pra quern?)- Pra eles irem se 
desenvolvendo mais.

Estudantel sem deficiencia de Campina Grande

Seguem trechos da entrevista do Estudante 2, sem deficiencia, de Campina Grande. No inicio, e revelado um clima de aceitagao:
(Qual o nome das alunas que tern deficiencia na Escola?) - Caroline. (Ela tern o que?) - Deficiencia mental. (Qual a idade 
da mente dela?) -  5 ou 7 anos. (Voce gosta de brinca com ela?) - Gosto porque ela e bem legalzinha, nao e de estar fazendo confusao, e uma menina alegre, brinca com qualquer pessoa. (Voce brinca com ela de que?) - De fazer cocegas, fica brincando. (Voce sente falta quando ela nao vem pra escola?)- Sinto, porque ela e bem bricalhona. (0 que voce acha de 
estudar com crianga diferente na escola?) - Eu acho muito legal (Porque voce acha legal?) -  Porque hoje eles sao muito mais legais, pra mim essas pessoa tern mais inteligencia porque estuda na escola. (Voce acha que e melhor que essas 
pessoas estudem numa escola so de criangas com deficiencia ou 
numa escola como esta?) - Numa escola como esta porque geralmente ela vai se desenvolver mais. (Essa inclusao ela 
e boa pra quern?) -  Pra nos. Professores e alunos. (Voce ja  
teve contato com criangas com deficiencia antes?) -  Nao. Mas eu gosto muito dela.

Estudante2 sem deficiencia de Campina Grande

Mas, na mesma entrevista, registramos trechos que revelam s itu a te s  de rejeigao aos estudantes com deficiencia na escola:
(As criangas zombam dela aqui?) Zombam. (No recreio ja  

percebeu alguma coisa desagradavel de alguem por exemplo 
zombar dela ou empurra-la, qualquer coisa desse tipo?) - Ja . Ela brincando. Os meninos gostam de empurrar ela, porque eles nao gostam quando ela faz cocega neles. (Ela fica 
como?) -  Ela fica triste, magoada, porque ela quer brincar. 
(Quando acontece isso o que voce faz?) -Eu chamo ela pra brincar. (Isso acontece muito, quase todos os dias?) -  Nao acontece muito, so as vezes. (Voce quer que ela estude aqui 
no proximo ano?) -  Sim.

Estudante2 sem deficiencia de Campina Grande
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Seguem trechos da entrevista do Estudante 3 sem deficiencia, de Campina Grande, cujo o irn'cio tambem manifesta um clima de aceita<;ao:
(Como e estudar nesta escola?)- Nestes 3 anos, eu acho muito bom estudar aqui, e otimo estudar aqui. Esta escola e bom de estudar, aprende tudo bom. (Tem criangas diferentes? -Tern criangas deficientes, com problemas fisicos, como de manha tem uma crian^a chamada Fernando, ele tem um problema mental. De tarde, nesta mesma escola, tem uma criani^a chamado Jose Walter que nao consegue andar.(...) e tem um aluno na minha sala que o nome dele e Andre Lima, ele tem na faixa de 14 a 15 anos, ele e alto mas a mente deve ser muito pouca, nao sabe muito de raciocinio, e pouco e tem uma menina chamada Caroline, ela faz a primeira serie e ela e deficiente mental. (Voce gosta desses 
coleguinhas diferentes na escola?)- Gosto, e bom.

A entrevista continua com registros de rejeigoes:
Mas tem um o nome dele Andre Lima que e quieto na dele, nao faz nada com ninguem, mas se for bagun^ar com ele ai e que come<;a a arenga, ai ele pega e vai bagun^ar tambem. Mas isso nao e problema nao, isso e natural, porque se alguem vim bater “ neu” eu digo pra professora, mas se ninguem fazer nada comigo, eu fico na minha sem fazer nada. (Isso acontece muito, so as vezes 
ou raramente?)- Acontece de vez em quando, na hora do recreio, brincando. (Voce acha que esses criangas diferentes, 
os outros meninos gostam deles, brincam? Ou elesficam sozinhos 
num canto?)- Gostam, brincam se divertem. E otimo, e uma vida normal que nem a gente. (Voce acha que e melhor essas 
criangas estudarem aqui, nessa escola regular de criangas sem 
deficiencias ou numa escola so pra eles, uma escola especial). 
- Vou dizer um negocio certo. 0 jeito mais facil era para as criangas estudar no colegio proprio pra eles mesmo. Cada crianca com sua deficiencia fisica em cada sala. Mas ja  que os pais nao tem condi^des, ai, aqui mesmo, mas o certo era estudar em colegio proprio para eles. (Porque?) Porque, um menino chamado Fernando de manha, ele tem deficiencia mental, ai as criangas ficam chateando ele e diz: -“ Fernando bate naquele, ele vai e bate” . E isso nao e coisa de fazer. A professora reclama, reclama, mas as criangas continuam: -“Fernando bate em tal pessoa, vai, bate naquele, naquele.” Ai sempre continua, mas se fosse proprio nao ia fazer isso, porque e tudo de um jeito so. So tenho isso a dizer.

Estudante3 sem Deficiencia de Campina Grande
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Houve tambem registros de rejei^oes no espago escolar, nas vozesde algumas maes:
“Pra mim eu acho bom, agora o eu queria mais e que os alunos que nao respeitava ela respeitasse mais, porque sempre ha alguma crian^a que magoa ela. Ela chega em casa as vezes triste, eu pergunto o que £, ela diz que os meninos da nela, os meninos fica apelidando ela, af quando ela me diz qual 6 o menino, eu chamo a professora ou a diretora, no outro dia quando ela chega eu digo: o menino botou apelido em voce? “ -Nao a tia brigou com ele” . (Isso acontece com freqiiencia ou raramente?) Demora, mas quando acontece eu venho logo falar aqui. (E resolve? 
) -Resolve, a diretora e a professora daqui e muito boa.” 

Mae3 de aluno (a) com deficiencia de Campitia Grande

As falas emitidas de rejei<;5es, nas entrevistas acima, refletem estigmatizagoes e preconceitos nesses temas, alem de na teoria de Goffman, encontram eco, tambem, na Teoria dos Estabelecidos e os Outsiders, do Sociologo Norbert Elias,(2000)Cidade (2000) tambem fez esta relagao, entre a presente teoria e as pessoas com deficiencia no meio escolar, ressaltando a manuten^ao do poder do grupo estabelecido como superiores em detrimento dos grupos estigmatizados. Verificamos, entao, nas palavras da autora:A exclusao e estigmatiza^ao dos outsiders pelo grupo estabelecido sao armas poderosas para que este ultimo preserve sua identidade e afirme sua superioridade. Neste sentido o preconceito nao pode ser entendido apenas no piano individual, mas deve-se permanecer ao mesmo tempo no nivel do grupo (CIDADE, 2000, p. 3).
A autora acima citada assinala tambem o preconceito como uma das barreiras no processo de inclusao, conforme relatamos nas palavras da autora: Considerando os portadores de deficiencia como um grupo outsider no processo que se denomina inclusao na escola, gostariamos de salientar que a ignorancia e o preconceito se constituem algumas das barreiras que permeiam este
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processo o processo. Os membros dos grupos outsiders sao tidos como nao observantes das normas e restri«;6es preponderantes dos grupos estabelecidos (CIDADE, 2000, P-3).
Alem da questao do preconceito, podemos observar como os estudantes com deficiencias sao vistos como outsiders em uma escola regular, quando nos dirigimos tambem ao tema do curriculo. Conforme ja  abordamos no primeiro capftulo, o curriculo escolar nao contempla as diferen^as, nem a diversidade, apesar desses conceitos estarem inseridos no dia a dia da escola. A esse respeito, outra autora tambem respalda-se nessa teoria do sociologo alemao, quando faz um estudo sobre o curriculo escolar e conclui que ele e realmente muito homogeneizador em sua pratica, colocando-o como “ nao constituindo possibilidades adequadas para o trabalho com a diferen^a. Configura- se, com isso, uma vasta gama de “ outsiders” . Mendes, (2008, p .l).

Foto 24 - Alunos em situates excludentes.
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Ressaltamos que nao registramos nenhuma anota^ao nem cenas, durante toda a semana de observances, que caracterizassem situ a te s  de exclusoes na escola de Cajazeiras. Este foi um fator que nos chamou aten^ao.No que se refere a questao sobre se as pessoas com deficiencias sao melhores atendidas em uma escola especializada ou em uma escola regular, a maioria dos sujeitos da escola de Cajazeiras, que ja foi uma escola especial, acharam que seria melhor para esses alunos estudarem em uma escola regular, ou seja, observamos um processo de desestigmatizanao neste ambiente escolar. Apenas tres sujeitos opinaram em favor de uma escola especial.Contrariamente, mesmo sendo favoraveis a inclusao dessas pessoas na escola regular, parte dos sujeitos entrevistados da escola de Campina Grande, sobretudo as professoras, a assistente social e a gestora, disseram que eles ficariam mais adequados em uma escola especial, ou seja, em uma educagao excludente, permanecendo, entao, em uma situagao estigmatizadora; mas os funcionarios e a maioria das maes entrevistadas defenderam a escola regular. Vejamos as falas dos referidos sujeitos que sao favoraveis a permanencia dos estudantes com deficiencia em uma escola regular:
“Eu sou favoravel que seja colocado numa escola regular. (...) nao estou descartando a possibilidade do aprendizado entre o especial e outro. (...) mas quando eu coloco uma crian^a especial frente a varias criannas normais, que tern mais habilidade pra desenvolver algum tipo de atividade, eu tambem estou dando a esta crianna especial essa possibilidade de aprender, a superar sua limita^ao, entao, eu sou favoravel que se coloque um especial numa escola regular. Pelo fato de ter o numero maior de pessoas normais, nao que estas pessoas, sejam diferentes, mas que ela vai possibilitar o especial uma gama maior de aprendizado a partir das suas experiencias.”

Professor(a)l de Cajazeiras
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“ Eu acho que numa escola regular, mas desde que essa escola tenha...desde que essa crian^a nao seja colocada junto com as outras e que nao tenha um atendimento diferenciado, numa sala de atendimento comoja esta sendo proposto pelo governo, de ajudar a crian^a ficar junto as crian^as na sala normal, mas que exista um atendimento em outro horario, para atender a necessidade dessa crian^a. Uma crian^a surda por exemplo, ela pode ser colocada numa sala junto com outras criangas, mas essa crian^a ela precisa de um interprete mas para auxiliar o professor. Eu acho que na medida que segrega ela perde grandes chances de conviver com os outros. Tanto a crian^a especial perde, com a crian<;a que e dita normal perde essa oportunidade rica de conviver juntos.”
Professor(a)4 de Cajazeiras

“Com certeza numa escola regular. Porque isola-los do mundo e colocar so numa escola especial eles ate poderiam ter um tratamento....em rela<;ao ao tratamento deles, no seu desenvolvimento mental e psicologico, mas ai estaria isolando eles do mundo, fazendo com que eles se afastassem das crian^as que nao tern deficiencia, e isto acabaria continuando, formando esse tabu. Que e o preconceito de deixar as crian^as com deficiencia afastado e as criangas normais afastadas dos deficientes.”
Funciondrio(a)l de Cajazeiras“ Numa escola regular, porque ele vai se sentir uma pessoa, um cidadao, igual aos demais. Respeitado, integrado, nao vai se sentir rejeitado, nem tambem com preconceito, o preconceito esta neles. Nos sempre trabalhamos dessa forma, de que o aluno normal achava o mais natural e trabalhar e ajudar mutuamente aquele que precisa e vice-versa. Os nossos alunos com algumas deficiencias sao muito queridos pelos alunos normais, acho que voce deve ter observado nas entrevistas e ate nas filmagens na escola.”
Funciondrio(a)5 de Cajazeiras

“ Nao acho que deve ser normal e so especial nao. Numa escola regular, todos juntos.”
Mael de aluno(a) sem deficiencia de Cajazeiras

“Como aqui tern a sala dos deficientes. (...) Eu nao acho problema nenhum nao. Eu acho que essa escola e para deficiente e para quern nao e deficientes, eu acho que nao tern problema nenhum, eles ficarem juntos nao.”
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Mae2 de aluno(a) sem deficiencia de Cajazeiras

“Da mesma forma em que ele foi tratado so como especial, com a inclusao ele continua sendo bem tratado da mesma forma. (...) Eu acho que numa escolar regular, vai dar oportunidade para que ele possa se socializar, para que acabe esse preconceito e que ele veja que ele tern o mesmo direito que o outro.”
Mael de aluno(a) com deficiencia de Cajazeiras

Continuando as nossas investigates sobre as estigmatizaq:oes no nosso trabalho, percebemos que a maioria dos sujeitos entrevistados, sobretudo da escola de Campina Grande, conforme ja  abordamos, acham que as pessoas com deficiencias devem permanecer em uma Escola Especial, ou seja, uma escola separada, excludente. Sendo assim, eles devem permanecer estigmatizados, na visao de alguns sujeitos:
“ Depende do ponto de vista, se a gente ver uma crianga, por exemplo surda, ela vir para uma escola regular e muito complicado. Ate pela questao de comunica<;ao, e muito complicado, uma crian^a surda numa escola de surdos, ela vai desenvolver melhor, mas nao impede que ela tambem esteja na escola regular. Entao, assim, depende muito do ponto de vista. (E a presenga do interprete?) E essencial, neste caso 6 essencial, so que e como volto a, eu voltei: a escola esta realmente preparada para isso? Sera que a escola realmente esta preparada pra receber? Entao assim, na minha opiniao a crianga poderia freqiientar as duas escolas. (Mesmo aqui tendo a sala de recursos, voce acha que 

e necessdrio ele ir para a outra escola ) Sim, porque a sala de recursos ainda, ela nao funciona como deveria realmente funcionar, efetivamente eu acredito que ela nao funciona como deveria. (E se ela funcionasse?) A\ seria otimo assim, com relacao a escolas esperificas pra deficientes, ela supriria essa necessidade.”
Professoral de Campina Grande

“Eu acredito que nesse momento fazendo toda uma leitura, ela e mais bem atendida em uma escola especializada. (... 
numa escola separada?) ela e mais bem atendida, mas, o ideal seria que esse atendimento fosse estendido a uma escola regular. Mas para que isso acontei^a, e necessario, a gente sabe, uma serie de fatores, eu acredito que a
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crian^a com alguma deficiencia o melhor local para ela estar 6 numa escola regular, contanto, que esta escola regular seja preparada para receber este aluno. (E a sala 
de recursos?) Nos temos a sala de recurso que ainda esta caminhando, estamos aprendendo uns com os outros, e uma coisa nova, mas com certeza chegou para nos ajudar, e como se fosse uma grande luz pra nos educadores que precisamos desse auxilio. Claro, muitas coisas ainda precisam ser melhoradas, aperfei^oadas, como todo e qualquer projeto, mas a sala de recursos, creio eu que, e uma luz para nos professores que temos em sala de aula alunos com alguma deficiencia.”

Professora2 de Campina Grande

"Eu acredito, hoje, na nossa realidade, uma escola especial. Porque a escola regular nem todas tern a capacidade de acolher essa crian^a como ela precisa, por conta exatamente desse conhecimento, desse esclarecimento que alguns professores nao tern. (...) Hoje em dia nao, para muitas escolas nao. Eu acredito que a inclusao na escola regular e sim importante e ela funciona. Mas, desde que os professores eles sejam formados e informados sobre tudo, porque muitos ainda nao sao sensibilizados a esse respeito. (...) Numa escola regular com a inclusao. Porque numa escola especial ele vai conviver com pessoas iguais a ele e numa escola regular ele vai realmente viver essa diversidade, ele vai se reconhecer diante do grupo, ele pode se destacar, ele pode se unir mais e com isso ele vai aprendendo, nao do lado cognitivo, mas do lado social, que e muito importante para ele."
Professora3 de Campina Grande

No entanto, houve vozes no espa^o sociologico de Campina Grande que clamaram por uma escola regular para os estudantes com deficiencias. Essas vozes vieram tanto das maes com filhos(as) sem deficiencias, quanto das maes que tinham filhos (as) com deficiencias. Observemos:
“E melhor que ela venha para uma escola regular. Porque elas nao podem crescer num ambiente que elas vao se sentir futuramente diferente das outras pessoas por ser especial. 0 convi'vio tern que ser igual para todos.”

Mae2 de aluno (a) sem deficiencia de Campina Grande
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“Eu acho que ela gosta mais de ficar com os amiguinhos, tudo junto, porque elas sozinha vai ficar so aquelas pessoas isolada (...). Porque muito menino brincando elas fica mais desenvolvida, desenvolve mais.”
Mae3 de aluno (a) sem deficiencia de Campina Grande “ Quer que eu diga a verdade? Estudar todos juntos.”
Mael de aluno (a) com deficiencia de Campina Grande

“Acho que numa escola regular, porque acho melhor porque a escola especial e pra menino ja  doente da cabe^a. E ele nao, o problema dele e s6 nas pernas. (Aqui tambem 
tem alunos com deficiencia intelectual e esses e melhor que 
fiquem aqui ou numa escola especial?) Da no mesmo, pra mim e tudo uma crian^a so, ou m ofa ou pequena, 6 tudo crian^a.”

Mae2 de aluno (a) com deficiencia de Campina Grande

Podemos conjecturar que essa defesa pela manuten^ao das pessoas 
com deficiencia em uma escola especial, ou seja, em um ambiente 
separado das crian^as sem deficiencias deve-se a representa^ao social 
dos sujeitos ligados ao modelo medico de deficiencia, modelo este ja 
abordado anteriormente no presente trabalho, em que a deficiencia 
e vista como uma doen^a. Sendo assim, equivocadamente, grande 
parte da nossa sociedade ainda acha que essas pessoas precisam 
fimdamentalmente de tratamento e a educa^ao seria algo secundario. 
Como, historicamente, esses tratamentos estao respaldados em 
institui^des segregadas, elas devem permanecer la, separadas, para 
assim terem um melhor atendimento, so para elas, bem longe da 
sociedade, sobretudo para nao incomodar os outros.

Reportamo-nos a Glat (2009), que aborda a tradi<;ao da Educa<;ao 
especial. Para esta autora,

A Educa^ao Especial tradicionalmente se configurou como um sistema paralelo e segregado de ensino, voltado para o atendimento especializado de indivfduos com deficiencias, disturbios graves de aprendizagem e/ou de comportamento, altas habilidades ou superdota^ao.
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Foi caracterizando-se como servi^o especializado por agrupar profissionais, tecnicas, recursos e metodologias especi'ficas para cada uma dessas areas (GLAT, 2009, p. 15).
Beyer (2005) lembra que, na visao dos defensores da educa^ao inclusiva, as escolas especiais sao vistas como escolas segregativas, entretanto ele apresenta uma visao mais positiva deste aspecto, pois segundo ele:

Somente com o surgimento das escolas especiais, as crian^as com deficiencia obtiveram a chance de poder freqiientar, finalmente, uma escola. Este foi na verdade o grande m£rito das escolas especiais, isto e, elas se constituiram nas primeiras escolas que atenderam alunos com deficiencia. As escolas especiais, portanto, nao eram, como alguns pensam, escolas “ segregadoras” , pelo contrario, integram pela primeira vez as crian^as com deficiencia no sistema escolar. (BEYER, 2005, p.14).
Apesar desta ressalva sobre a importancia das escolas especiais, o referido autor acrescenta, na mesma obra, o aspecto de que esta pratica segregativa estabeleceu uma cultura de exclusao e um monopolio pedagogico, o qual, para nos, perdura ate hoje. Assim, citando novamente o autor:

A longa existencia e pratica da segrega^ao escolar estabeleceu a cultura e a consciencia, nas escolas especiais e nos prdprios educadores especiais, de que nao se poderia educar os alunos com deficiencia em qualquer outro lugar a nao ser nas escolas especiais. O equfvoco das escolas especiais consiste na reivindica^ao do monopolio pedagogico com estes alunos, em que se defende a ideia de que a educaijao especial e o melhor ou o mais apropriado para eles. (BEYER, 2005, p.15).
Com rela^ao ao modelo medico, nos reportamos novamente a Glat (2009), visto que a autora, ja  citada, mostra que:
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A Educagao especial se constitui originalmente a partir de um modelo medico ou clinico. (...) a deficiencia era entendida como uma doenga cronica, e todo atendimento prestado a essa clientela, mesmo quando envolvia a area educacional, era considerado pelo vi£s terapeutico. A avaliagao e a identificagao eram pautadas em exames medicos e psicologicos com enfase nos testes projetivos e de inteligencia, e rfgida classificagao etiologica (GLAT, 2009, p. 19).
Os fatores que dificultam a inclusao escolar de pessoas com deficiencias, em ambos espagos sociologies pesquisados, o preconceito, a discriminagao, a propria familia, a falta de estrutura fisica e equipamentos nas escolas, alem da falta de preparagao do professor, foram apontados pela maioria dos sujeitos entrevistados.Seguem as falas relativas aos preconceitos e discriminagoes mencionados pelos sujeitos da escola de Cajazeiras:

“ A propria falta conscientizagao da sociedade. A sociedade... apesar da gente ouvir vozes clamando pela inclusao, nos ainda temos muito mais vozes discriminando. A propria familia em si tambem, ela carrega um “ que” de discriminagao porque acredito pela nao aceitagao do fato. E esse e um dos obstaculos da inclusao.”
Professor(a)l de Cajazeiras

“ A gente tern conhecimentos de discursos de pais que nao coloca o filho na escola porque nao vai colocar numa escola pra louco, segundo o pensamento e sao coisas que impedem mesmo a inclusao. Quando se e pra fazer um trabalho com familia, escola e familia muitas vezes esse trabalho 6 dificultado por esta falta de consciencia da importancia da inclusao.”
(idem)“ Eu acho que eles acham diferentes, os alunos.”

Professor(a)2 de Cajazeiras

“ As vezes at£ a familia subestima, hesita at£ em colocar na escola, &s vezes a mae acha que aquele filho nao vai ter condi^oes de ficar junto com aquelas outras crian^a.”
Professor(a)4 de Cajazeiras
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“ e ate mesmo a propria conscientiza^ao da sociedade, se todos pensassem de forma conjunta pra pensar desta forma que possa haver uma integra^ao entre pessoas com deficiencia e sem, entao acredito que ajudaria mais no processo de crescimento da inclusao.”
(idem)

“Sao poucas as pessoas que ainda tern essa consciencia, eu acredito que precisa crescer o numero de pessoas que acreditam nessa potencialidade das pessoas com deficiencia.”
(idem)

“ Melhorou muito mas ainda existe a d iscrim in ate , ainda existe dos pais irem matricular seus filhos, ainda existe no nosso municfpio como eu acredito que em todo Brasil, ainda existe da pessoa, da escola ainda nao receber a pessoa com deficiencia.”
Funcionario(a)4 de Cajazeiras

“ Acredito que seja ainda a nao forma<;ao de profissionais, que possam receber estas crian^as condignamente como cidadas, como pessoas merecidas de afeto, carinho, respeito, como as demais, e tambem pelo preconceito da propria sociedade.
Funcionario(a)5 de Cajazeiras

“ Muitas vezes eles nao aceitam, tern crian^as normal que eles nao aceita o deficiente como ele e.”Mdel de aluno(a) com deficiencia de Cajazeiras

Os sujeitos entrevistados da escola em Campina Grande compartilharam das mesmas opinioes, dando mais enfase aos preconceitos e discrim inates que ocorrem dentro da propria famflia, conforme exemplos a seguir:
“ o que dificulta muito tambem as vezes e a propria famflia, porque a gente as vezes quer agir de uma forma e a famflia nao aceita, muitas vezes a gente tern quer manter o aluno naquela redoma e a gente sabe que nem sempre a gente pode mante-lo na redoma e a famflia muitas vezes atrapalha, algumas vezes.”
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Professoral de Campina Grande

“ A gente ver mais a famflia, a gente ainda tem a famflia que acha que aquela crian^a, eu vejo assim, a famflia ainda 
6 quem exclui a crian^a. Porque quando a gente recebe uma crian^a, que a gente ver que e especial, a gente nao vai dizer que a crianija e especial, trata ela como uma crian^a normal. Sendo que a gente sabe que ela £ especial, mas nao vai dizer assim para os meninos, vai dizer que trate ela por igual, (...) mas ainda vejo af uma barreira, eu ainda acho a famflia, nao e nem o profissional.”

Funciondrio(a)2 de Campina Grande

“ Fator maior e a questao da famflia mesmo. Pra mim e o principal a famflia entender e aceitar aquela crian^a, e saber que ela precisa ir, que ela pode, que a gente conhece mae assim: “Nao, mas minha crian<;a e assim, ela nao pode ir pra escola, nao tem lugar para ela,” -  “Tem". Entao, essa conscientizacao da famflia”
Funcionario(a)3 de Campina Grande

“  Porque n6s temos professores ainda que nao aceitam muito, acham que inclusao nao deve ser feito na escola, tanto relatos aqui dessa escola, como relatos de colegas de outras escolas que tambem tem professores que acreditam que a escola nao 6 lugar para se incluir. Acham que e um ambiente apenas de aprendizagem cognitiva. So que a gente sabe que nao 6, que nao deve ser. Entao, acho que o maior entrave e esse, esse conhecimento, essa sensibiliza^ao que nao esta havendo.”
Professora3 de Campina Grande“ 0 desprezo, a indiferen^a do outro, por ser diferente do outro af fica apontando, e isso, e aquilo. (...) Eu mesma estou aprendendo com essa inclusao nas escolas, eu mesma estou aprendendo, e at£ muito importante ate para os pais mesmo.”

Mae2 de aluno (a) sem deficiencia de Campina Grande

Omote (2004) salientou a importancia da compreensao da questao do estigma para o entendimento de uma escola inclusiva. Segundo o autor:
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Aventa-se a ideia de que os desvios e estigmas sao necessarios na constru^ao de uma sociedade inclusiva, justamente porque ha ai uma ampla gama de desigualdades. 0 estigma e parte integrante da inclusao, e este e um grande dilema a ser enfrentado pelas sociedades humanas que precisam combater as desigualdades. A vida comunitaria dos diferentes, sem as desigualdades sociais de hoje e com o respeito a diversidade, precisa convivcr com o controle social por meio de estigma (OMOTE, 2004, p. 287).
Apos as falas que refletem os preconceitos e discrim inates existentes na nossa sociedade, marcamos aqui a confirma^ao da nossa hipotese: a afirma^ao de que as dificuldades da inclusao escolar dos alunos e alunas com deficiencia estao ligadas ao estigma e aos preconceitos que cercam este grupo, por parte da sociedade envolvente.Continuando a exposi<;ao das falas dos sujeitos entrevistados sobre as dificuldades que cercam a inclusao, seguem as vozes dos sujeitos da escola de Cajazeiras, sobre a falta de estrutura fi'sica nas escolas:

“Tambem, tern escolas que nao tern aquele ambientc que 
6 para ser adequado por exemplo, salas de aulas que tern que ter rampas que nao tern, para cadeirante”

Professor(a)5 de Cajazeiras

“As condi^oes que e dada com as escolas para trabalhar com este tipo de alunado. (...) as escolas nao estao aparelhadas ao ponto de receber este tipo de estudante. A escola nao tern condi^oes. Mas, tern que enfrentar.”
Professor(a)6 de Cajazeiras

“ Os equipamentos escolares ainda nao estao adaptados pra receber as pessoas com deficiencia, e como eu lhe digo, ta come^ando mas nao esta ainda no ponto que e para ser.
Funcionario(a)4 de CajazeirasDa mesma forma, essa visao se manifestou nas falas dos sujeitos da escola de Campina Grande:
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“ Outra questao e a escassez de material adequado para trabalhar com esse meu aluno. A gente sabe que na grande maioria das escola publicas, o material que nos e oferecido, sao materials triviais como folha, algum material didatico. Agora, existe m a n ia s  que precisam de um material mais adequado, mais estruturado pra se desenvolver um trabalho.
Professora 2 de Campina Grande

“Recursos. Recursos tanto financeiros quanto de materials. Agora que esta chegando recursos, materials para algumas escolas, nao tern para todas as escolas ainda e a gente sabe que locomo<;ao e dificil, quando e crian<;as que tern de vir de outras escolas, entao nao ha recursos pra isso, se tivesse recursos acredito haveria mais alunos incluidos nas escolas regulares.”
Professora 3 de Campina Grande

“ Acho que a escassez de um predio, de uma rede de ensino que nao ta apropriado para receber esses alunos. Dentro do colegio nao tern adaptadores nas paredes para que as crianqias possa locomover, nao tern um banheiro ja  especificado para as crian^as possa suprir as necessidades dela, nao tern uma condi^ao de bebedouro mais alto.”
Funcionario(a)l de Campina Grande

Com rela^ao a falta de estrutura ffsica adequada e materials especi'ficos, sabemos que a nossa escola deixa muito a desejar, para qualquer tipo de aluno com ou sem deficiencias (as). Alem de turmas numerosas e muito desconforto, sobretudo na rede publica, o espa^o quase sempre e caotico. A esse respcito, Carvalho (2010) constata com mais detalhes: Focando o olhar no espago fisico da sala de aula (...). Poucos ou nenhum livro nas estantes; materials didaticos escassos, inexistentes ou incompletos; carencia de murais adequados para receber as p rod u ces dos alunos, carteiras arrumadas uma atras das outras; nem sempre ha uma escrivaninha para a professora; pouco espa^o livre para os professores se deslocarem, ate perto dos alunos individualmente; (...) quadro de giz desgastados, sem mencionar a ausencia de computadores (CARVALHO, 2010, p. 53).
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A autora acima acrescenta que, juntamente ao ja  apontado, o baixo salario, tambem desanima muito. Mas, mesmo assim, ha tambem aqueles que nao desistem e procuram seguir em frente, “ conscientes da importancia do papel que desempenham e que, alem de pedagogico, e tambem politico e social.” (CARVALHO, 2010, p.53).De acordo com as nossas observances, ambas escolas observadas tinham instalanoes precarias, sobretudo em termos de materias didaticos. Mas, ressaltamos que a escola de Cajazeiras nos pareceu bem mais escassa, inclusive a escola enfrentava, na epoca da pesquisa, uma grande dificuldade financeira, uma vez que ela havia deixado de ser uma escola filantropica especial, para se tornar uma escolar regular do ensino fundamental. Com isso, ela perdeu as ajudas financeiras que a mantinham anteriormente e ficou dependendo apenas do poder publico municipal. Conforme mencionamos anteriormente, a referida escola encerrou suas atividades recentemente, em junho de 2011, por falta de repasses das verbas publicas que ela recebia anteriormente.Na escola de Campina Grande, por sua vez, ha uma pequena biblioteca e uma sala de recursos equipada com dois computadores, aparentemente novos. Registramos que um dos computadores era utilizado pela secretaria para servigos burocraticos, pois nao havia um equipamento disponfvel para esses servi^os.Alem da falta de estrutura nas escolas pesquisadas, as duas escolas abordaram a falta de preparagao dos (as) professores (as), conforme vemos a seguir, nas falas dos sujeitos de Cajazeiras:“as vezes ate mesmo o professor, que se acha que nao estar preparado para receber a crianga, e as vezes a escola de um modo geral, as vezes acha que nao estar preparado para isso e existe casos de escola que nao aceitam e mesmo que aceite nao da aquele atendimento adequado que deveria dar.”
Professor(a)4 de Cajazeiras
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“ Eu acho assim, mais prepara?ao, de professores para a inclusao. Porque (...) o aluno com a inclusao, ele precisa um pouquinho de aten^ao ao mesmo tempo, so que voce tern que dar aten^ao ao todo, como tern um, dois, sempre fica assim, um pouquinho mais retrafda...afastada... mas e a prepara^ao.
Professor (a) 5 de Cajazeiras

“ numa sala teria que ter uma pessoa especial, com mais prepara<;ao, ajudando na sala com outro professor. E falta de prepara^ao do professor.”
(idem)

“ tern que ter, tern escolas que nao tern aquelas pessoas preparadas, psicologos (...), mas e prepara^ao do professor, porque se ele esta preparado ele vai a fundo.”
(idem)

“ A falta de capacita^ao de profissionais nas escolas do ensino regular.”
Funciondrio(a)l de Cajazeiras

“ E acredito que haja por parte dos professores uma acomoda^ao e das autoridades competentes, que nao promoveram ainda cursos, treinamentos e qualificaram as pessoas para isso, nao houve qualifica^ao.”
Funcionario(a)5 de Cajazeiras

E logo abaixo encontramos as vozes da escola de Campina Grande, sobre essa falta de preparagao dos (as) professores (as):
“ A falta de prepara^ao da escola, do professor.” 

Professora 1 de Campina Grande

“ Na sala de aula, pra mim como educadora, os principais fatores sao: falta de tempo disponivel para refletir sobre a dificuldade desse meu aluno (...) significa dizer estudar realmente a deficiencia que meu aluno apresenta. E nessa deficiencia o que e que eu como educadora, posso fazer, posso trabalhar?”
Professora 2 de Campina Grande
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“E a segunda, uma outra dificuldade tamb£m, e a questao da metodologia mesmo, e elaborar propostas de atividades adequadas a esse aluno.”
(idem)“A falta de material e tambem eu vejo ainda a formagao do professor, o professor para lidar com essa crian^a ainda nao e aquela pessoa especializada, eu vejo isto, deveria ser uma pessoa preparada para receber aquela crian<;a e tratar ela de acordo com aquela deficiencia dela. Entao, vejo ainda falta ainda de uma formagao do profissional que esta diretamente com a crian^a em sala de aula que e o professor.”

Funcionario(a)2 de Campina Grande

“ e depois a forma^ao do professor, da propria escola num todo tambdm, funcionario, do vigia ao professor, precisam dessa prepara^ao.”
Funciondrio(a)3 de Campina Grande

“ A forma^ao precisa muito de todos, o trabalho ser mais integrado, assim, envolver a sensibiliza^ao, com tanto projeto que entram na escola tern que envolver do vigia a familia, se nao houver todas essas etapas e uma dificuldade grande.
(idem)

Novamente podemos presumir que a essa ideia da necessidade de um “ professor preparado” esta ancorado a imagem do modelo medico ou clfnico ja  mencionado anteriormente, o qual ve o (a) estudante com deficiencia como alguem que precisa ser enquadrado em alguma categoria e que necessita de tratamento. Assim, quando for a escola, ele (a) sera responsabilizado pela sua nao-aprendizagem, ou seja, o problema esta na deficiencia dele (a) e nao na escola. Portanto, este aluno (a) sera visto sempre como um aluno especial e precisara de um professor especialista e, preferencialmente, longe dali, em uma escola especial, conforme foi feito por decadas. Essa nossa coloca^ao e compartilhada por Jannuzzi (2004, p .170-171): “ Os enfoques na educa^ao especial traduziam, sobretudo, a consideragao centrada
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na deficiencia, no que faltava a este alunado quanto aos aspectos fisiologicos, neurologicos, psicologicos, etc. em relagao ao considerado normal.” Portanto, um (a) professor (a) nao precisa se tornar um (a) professor (a) de educagao especial, porque recebeu em sua sala um (a) aluno (a) com alguma deficiencia, uma vez que a figura do professor de educagao especial prevalece nesse novo paradigma. Entretanto, ele adquire um novo papel, conforme explicita a autora abaixo:
0 professor de educagao especial nao deve se posicionar mais como um especialista que atua de maneira isolada com o aluno, mas, sim, como uma pessoa que deve ajudar o professor regular a refletir sobre sua pratica e a procurar encontrar solugoes operacionais para enfrentar as dificuldades que surjam na classe. Esse professor pode explorar diversas s itu a te s , discutir solugoes alternativas para resolver s itu a te s  que surgem com freqiiencia, como tambem apresentar atitudes positivas frente as mudangas. Cabe ao mesmo assumir um papel relevante na formagao continuada dos professores do ensino regular (BARBOSA 2006, p. 57).

Com propriedade, Ferreira (2006) esclarece que um dos desafios para a implementagao de uma escola realmente inclusiva trata-se de preparar o (a) professor (a) para utilizar didaticas inovadoras nas salas de aula, ou seja, prepara-los (as) para educar na diversidade, eliminando modelos antigos de ensinar e apresentando outras oportunidades de aprendizagens, de forma mais igualitarias, flexibilizando e enriquecendo o currfculo, e que favoregam uma educagao para todos os (as) estudantes. A autora acima citada complementa:
Educar na diversidade significa ensinar em um contexto educacional no qual as diferengas individuals e entre todo (a) s membros do grupo (classe) sao destacadas e aproveitadas para enriquecer e flexibilizar o conteudo curricular previsto no processo ensino-aprendizagem. Ao realizar a flexibilizagao e o enriquecimento do currfculo, com a ativa participagao dos seus (suas) estudantes,
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o docente oferece oportunidades variadas para o desenvolvimento academico, pessoal e social de cada aluno (a) (FERREIRA, 2006, p. 128).
Sendo assim, para conseguirmos colocar em nossas escolas determinadas mudan^as, ou seja, eliminarmos praticas pedagogicas tradicionais tipo: copias, exercicios apenas em cadernos ou livros, todos os exercicios iguais para todos os (as) alunos(as), entre outras, atitudes essas, tao presentes em nossas escolas, e para fazermos com que nossos(as) professores(as) realmente comecem a educar para a diversidade, verificamos que e imprescindivel uma mudanga nas escolas sob tres dimensoes: na cultura, nas politicas e nas praticas educacionais. Nesses termos, e preciso modificarmos a nossa escola como um todo.Nossa concepgao esta respaldada no index para a inclusao: 

Desenvolvendo a aprendizagem e a participagao na escola, de autoria de Tony Booth e Mel Ainscow (2002). Este e um conjunto de materiais confeccionados para apoiar as escolas no sentido de implementar praticas inclusivas. Foi criado na Inglaterra e ja foi traduzido em aproximadamente 26 linguas. Esta obra leva em consideragao as opinioes de todo o corpo docente, discente e da comunidade. Ela estimula a equipe docente a construir novas propostas educativas, apos uma analise do que dificulta ou favorece a aprendizagem dos alunos (as). Todo esse processo se fundamenta nas tres dimensoes acima citadas.Com desvelo, Carvalho (2010) apresenta, em quadros, os indicadores propostos no citado index. Todavia, a autora deixa claro que cada escola deve desenvolver seu proprio processo e criar seus indicadores e suas perguntas. O index e para ser apenas uma referenda para ser adaptado. Segue os quadros propostos pela autora:
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C R IA R  C U LTU R E%S IN C L U S IV A S

C O N S T R U IR  U M A  C O M U N ID A D E E S TA B E L E C E R  V A L O R E S

IN C L U S IV A IN C L U S IV O S
Todo  m un d o  se sente  acolh ido:

Ha na escoia interpretes para a lingua de 

sinais ou outro s id iom as quando  os 

a lunos requerem  esse recu rso ?

Ha atos socia is d e  boas-vindas para 

a lunos novos ou  de desped ida  dos que 

saem ?

O s  e studan te s se ajudam  u n s aos 

outros:

A  escoia estim ula o trab a lho  

cooperative ?

O  alunado evita praticas 

d iscrim inatorias?

O s  m em bros d o  pessoa l da  escoia 

co laboram  uns com  os outros:

Todos o s  integrantes sao  convidados a 

participar de reun ioe s? O trabalho em 

equipe do  pessoal da escoia e urn 

m odeio de co labora^ao para o  a lunado ? 

O  pessoa l da escoia e o  a lunado  tratam - 

se  com  respeito:

O s a lunos tratam  bem  a todo o  pessoal, 

independente  do S t a t u s ?  A  op in iao dos 

a lunos e valorizada?

Existem  re lacoes entre o pessoa l e as 

fam ilias:

A s fam ilias estao  inform adas sobre a 

politica e as praticas educativas da 

e sco ia ?

A s fam ilias sabem  com o  apo ia rseu s  

filho s?

O  pessoa l da escoia e o s  m em bros do  

C on se lho  Esco lar traba lham  bem, 

juntos:
Todos se conhecem ?

O  Conse lho Escolar e convidado a 

participar dos trabalhos na e sco ia ?

Todas as i n s t i t u t e s  da iocalidade 

e stao  articuladas:

Qual a op in iao  das in s t i t u t e s ,  sobre  a 
escoia?

O  a lunado  apresenta  a ltas 

expectatrvas:

O s a lunos sao  m otivados em  suas 

a sp ira^Ses?

Eles sao estim ulados a estabelecer 

m etas?

O  pessoal, o s  m em b ro s  do  Conse lho, 

o  a lunado  e as fam ilias com partilham  

da filosofia  de  inciusao:
A s d iferen^as sao valorizadas ou se 

pretende hom ogeneizar os g ru p o s?

A  inciusao e entendida com o um 

processo que nao tern fim  e nao com o 

present^ ffsica?

T o do s o s  a lunos e  a lunas sao 

igua lm ente  valorizados:

Pessoas com  e sem  deficiencia sao 

igualm ente va lorizadas? O  traba lho de 

todos os a lunos e exposto, sem  

exciusoes?

O  pessoa l da escoia e o s  a lunos sao  

perceb idos com o  p e ssoa s  que 

d e sem penham  um  papel:
Cada atuno e conhecido p o rto d o  o 
pessoal da escoia?

Todos se cum prim entam  ao chegar e 

ao sa ir?

O  pessoa l da escoia tenta  e lim inar 

barre iras para a aprend izagem  e para 

a participacao:

O pessoal tern consciencia de suas 

potencialidades para prevenir as 

dificuldades dos a lunos?

O pessoal evita com parar os a lunos 

entre s i?

A  escoia  se  esfor^a para d im inu ir as 

praticas d iscrim inatorias:

O s p rofessores evitam  estereotipos ao 

escolher alunos-auxiliares?

A  perfeicao flsica funciona com o um 

estereotipo?
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ELABORAR P O U T IC A S  INCLUSIVASDESENVOLVER UM A ESCOLA PARA ORGANIZAR O APOIO PARA ATENDER ATODOS | D1VERSIDADEA s  n o m e a p d e 3  e  a s  p r o m o p o e s  d o  p e s s o a l  s a o  j u s t a s :A s  o p o r t u n i d a d e s  d e  p r o m o c a o  s S o  d e m o c r a t  i c a s ?H a  a l g u m a  e s t r a t e g i a  p a r a  e l i m i n a r  b a r r e i r a s  n a  a d m i s s a o  d e  p e s s o a s  c o m  d e f i c i e n c i a ?

T o d a s  a s  f o r m a s  d e  a p o i o  s a o  c o o r d e n a d a s :A s  p o l i t i c a s  d e  a p o i o  s a o  c o n s i d e r a d a s  c o m o  p a r t e  d e  u m  p i a n o  g e r a l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  e n s i n o ?C o n s i d e r a - s e  q u a  o  a p o i o  p a r a  a l u n o s  c o m  d i f i c u l d a d e s  e  u r n a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  t o d o s ?0  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  p e s s o a l  c o n t r i b u i  p a r a  r e s p o n d e r  a  d i v e r s i d a d e  d o s  a l u n o s :T o d o s  o s  m e m b r o s  n o v o s  d o  p e s s o a l  s a o  a u x i l i a d o s  a  a d a p t a r - s e  a  e s c o l a :E x i s t e  u r n  p r o g r a m s  d e  b o a s - v i n d a s  a o s  n o v a t o s ?O s  c o n h e c i m e n t o s  e  a  e x p e r i e n c i a  d e  q u e m  c h e g a  s a o  v a l o r i s a d o a ?

0  e n s i n o  c o l a b o r a t i v o  e  a s  t r o c a s  d e  r e f l e x a o  p o s t e r i o r  s a o  u t i l i z a d o s  p a r a  a u x i l i a r  o s  p r o f e s s o r e s ?T o d o  o  p e s s o a l  o f e r e c e  i g u a l d a d e  d e  o p o r t u n i d a d e s  e d u c a t i v a s  p a r a  a s  p e s s o a s  c o m  d e f i c i e n c i a ?A s  p o l f t t c a s  r e l a c i o n a d a s  c o m  a s  n e c e s s i d a d e s  e s p e c i a i s  s a o  p o l i t i c o s  d e  i n c l u s a o :
A  e s c o l a  p r o c u r a  a d m i t i r  t o d o s  o s  a l u n o s  d a  L o c a  l i d a d e :F c t i  n e g a d a  a  m a t r i c u l a  a  a l g u m  a l u n o  d a  c o m u n i d a d e ?A  p r e s e n c a  d e  a l u n o s  c o m  d e f i c i e n c i a  e  p e r c e b i d a  c o m o  e s t i m u l o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  e s c o l a ?A escola torna sua3 instalacoes aeessiveis para todo3:
S a o  c o n s i d e r a d a s  a s  n e c e s s i d a d e s  d e  p e s s o a s  s u r d a s .  c e g a s ,  c o m  d e f i c i e n c i a s  m o t o r a s ,  e t c .  n a  h o r a  d e  r a r e r  o  e d i f l c i o  d a  e s c o l a ?E ,  n o  p i a n o  d e  m e l h o r a i n e n t o  d a s  i n s t a n c e s  f i s i c a s  d a  e s c o l a ,  s a o  c o n s i d e r a d a s ?O s  a l u n o s  n o v o s  s a o  a j u d a d o s  a  a d a p t a r - s e :A  e s c o l  a  t e r n  u m  p r o g r a m s  d e  a c o l h i d a  d o s  n o v a t o s ?O s  a l u n o s  n o v o s  e  c o m  d i f i c u l d a d e s  s a b e m  a  q u e m  r e c o r r e r  e m  b u 3 c a  d e  a j u d a ?A  e s c o l a  o r g a n i z e  g r u p o s  d e  a p r e n d i z a g e m  d e  m o d o  a  v a l o r i z a r  t o d o s  o s  a l u n o s :0  c r i t e r t o  b a 3 i c o  p a r a  o r g a n  i z a r  e s s e s  g r u p o s  e  a  h e t e r o g e n e i d a d e ?T e n t a - s e  r e d u z i r ,  a o  m a x i m © ,  a  o r g a n i z a c a o  d o s  g r u p o s  p o r  c r i t e r i o s  c o m o  n i v e i s  d e  c a p a c i d a d e  o u  d e  d e f i c i e n c i a ?

C o m o  e  c h a m a d o  o  p r o f e s s o r  d e  a p o i o ?; O s  p r o f e s s o r e s  d e  a p o i o  r e t i r a m  a l u n o s  d a  s a l a  d e  a u l a  p a r a  s e r e i n  a t e n d i d o s ?A  a v a l i q a o  d a s  n e c e s s i d a d e s  e d u c a t i v a s  e  d o s  a p o i o s  s e r v e m  p a r a  r e m o v e r  b a r r e i r a s  p a r a  a p r e n d i z a g e m  e  p a r a  a  p a r t i c i p a c a o :A s  p r a t i c a s  d e  a v a l i ^ i o  t e r n  c o m o  o b j e t i v o  p r o p o r c i o n a r  ; a j u d a s  o u  c a t e g o r i z a r  o  a l u n a d o ?A s  a d a p t a ^ o e s  c u r r i c u l a r e s  s e r v e m  p a r a  m e l h o r a r  a s  e s -  f t r a t e g i a s  d e  e n s i n o - a p r e n d t z a g e m  p a r a  t o d o s  o s  a l u n o s ?  I 0  a p o i o  a  a l u n o s  q u e  a p r e n d e m  p o r t u g u e s  c o m o  s e g u n d a  l i n g u a  c o o r d e r . a - s e  c o m  o u t r o s  a p o i o s :0  a p r e n d l z a d o  d o  p o r t u g u e s  c o m o  s e g u n d a  l i n g u a  e  d a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  t c d o  o  p e s s o a l  d a  e s c o l a ?A  e s c o l a  d i 3 p b e  d e  i n t e r p r e t e s  d a  l i n g u a  d e  s i n a i s ?A s  p o h ' t i c a s  d e  a p o i o  p s i c o l o g i c o  v i n c u l a m - s e  c o m  a s  |  m e d i d a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  c u r r i c u l a r  e  d o  a p o i o  p e -  d a g o g i c o :C o n s i d e r a - s e  a  m e l h o r a  d a  a p r e n d i z a g e m  e  d a  p a r t t c i p a -  ! f a o  d o s  a l u n o s  c o m o  p r i m e i r o  o b j e t i v o  c o s  p r o f i s s i o n a i s  1 q u e  o f e r e c e m  o r i e n t a r a o  e  a p o i o  p s i c o l o g i c o ?A  e s c o l a  p r o c u r a  e s t i m u l a r  s e n i s m e n t o s  d e  v a l o r i z a ^ a o  | d o s  q u e  s e n t e m  b a i x a  a u t o e s t i m a ?A s  p r a t i c a s  d e  e x p u l s a o  p o r  d i s o i p l m a  s a o  r e d u z i d a s :  SS a o  r e c o n h e c i d a s  a s  r e l a t e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  b a i x a  a u t o e s t i m a ,  i n s a t t s f a p a o  d o 3  a l u n o s  e  s u a  i n d i s c i p l i n a ?  C o n s i d e r a - s e  a  e x p u l s a o  d a  a a l a  c o m o  u r n a  p r a t i c a  q u e  d e v e  s e r  e v i t a d a ?A  i n f r e q u e n c i a  e  r e d u z i d a :E x i s t e  u m  r e c o n h e c i m e n t o  d a s  r e l a ^ o e s  e n t r e  f a l t a s  e  a  i n t i m i d a c a o ,  m a u s - t r a t o s  e  i s o l a m e n t o  s o c i a l  d o  a l u n o ?  H a  u m  p i a n o  p a r a  r e d u z i r  a s  f a l t a s ?A s  c o n d u t a s  d e  i n t i m i d a c a o  e  a s  d e  a b u s e  d e  p o d e r  s a o  f r e d u z i d a s :C o n s i d e r a - s e  a  i n t i m i d a c a o  c o m o  u m  d e r i v a d o  p o t e n c i a l  d o  a b u s o  d e  p o d e r ?H a  p r e o c u p a c a o  e m  r e d u z i r  a  i n t i m i d a c a o ?
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DESENVOLVER PRAT1CASINCLUSIVAS
ORQUESTRAR 0  PROCESSO OE APRENDIZAGEM MOBILIZAR RECURSOS

0  Planejamento das aulas responde a diversidade do 
alunado:
As aulas sao preparadas para o trabalho na diversidade? 
Atividades de copia mecanica sao evitadas?
As aulas sao acessiveis a todos os estudantes:
Os materials curriculares contemplam os diferentes 
contextos e cutturas dos alunos? A linguagem usada em 
sala de aula e acessivel a todos?
As aulas contribuem para maior compreensao das 
diferengas:
Os alunos sao estimulados a ouvir opinioes diferentes?
0  Curriculo estimula o entendimento das diferengas de 
cultura, genero, deficiencia, religioes, etc.?
Os alunos sao ativos no seu processo de aprendizagem: 
Os alunos sao estimulados a dirigir sua propria 
aprendizagem? Os alunos podem escolher atividades?
Os alunos aprendem de forma cooperativa:

Os alunos gostam de compartilhar experiencias e 
conhecimentos? Os alunos sao estimulados a ajudar os 
seus colegas?

A avaligao estimula o exito de todos os alunos:
Ha oportunidades de, em equipe, avaliar o trabalho 
realizado? Os resultados das avaliagoes servem para 
introduzir mudangas?

A  disciplina na sala de aula inspira-se no respeito mutuo:
Os alunos sao consultados sobre como podem melhorar 
sua atengao para aprender? As normas de comportamento 
sao explicitas?
OS professores planejam, revisam e ensinam em 
colaboragao:
Os professores compartilham do planejamento dos 
trabalhos na escoia e nos de casa? Os professores mudarn 
suas praticas a partir das sugestoes recebidas?
Os professores preocupam=se em apoiar a aprendizagem 
e participagao de todos os alunos:
Os professores reconhecessem a importancia de tratar a 

todos os alunos com equidade? Os professores procuram 
desenvolver nos alunos a independencia e a autonomia? 
Os profissionais de apoio preocupam-se em facilitar a 
aprendizagem e a participagao de todos os alunos:
Os profissionais de apoio preocupam-se com a 
participagao de todos? Existe uma descrigao clara acerca 
das fungoes e tarefas do pessoal de apoio?
Os "deveres de casa" contribuem para a aprendizagem de 
todos:
Os deveres tem sempre urn objetivo pedagogico daro? 
Estao relacionados com as atividades da escoia?
Todos os alunos participam de atividades 
complementares e extra escolares:
Sao todos estimulados a participarem de diferentes 
atividades? As visitas escolares sao acessiveis para todos?

Os recursos da escoia sao distribuidos de 
forma justa para apoiar a inclusio:
A  distribuigao e aberta e equitativa?
Os recursos destinam-se a melhoria da 
aprendizagem autonoma?
Os recursos da comunidade sao conhecidos 
e aproveitados:
Ha um registro atualizado desses recursos? 
Adultos com deficiencia sao cbamados a 
oferecer apoio?
A experiencia do pessoal da escoia e 
aproveitada, plenamente:
Os professores com conhecimentos 
espedficos nao oferecem ajuda aos demais? 
Os professores sao estimulados a 
desenvolver seus conhecimentos e 
habilidades?
A  diversidade do alunado e utilizada como 
recurso de ensino-aprendizagem:
Os alunos sao estimulados a compartilhar 
seus conhecimentos e experiencias? 
Considera-se que cada um tem 
conhecimentos importantes,
independentemente de ser ou nao 
deficiente?

0  pessoal gera recursos para apoiar a 
aprendizagem e a participagao de todos:
0  pessoal conhece os recursos dispomveis 
para apoiar seu trabalho na sala de aula?
Os professores desenvolvem de forma 
conjunta a criagao de recursos recidaveis 
para apoiar a aprendizagem?

236



Apos essas explana^oes, sobretudo as relacionadas a forma^ao de uma nova cultura na escola para a implementa^ao de uma educa^ao inclusiva, nos nos certificamos de que conseguimos comprovar a nossa segunda hipotese, a qual acredita que as dificuldades da inclusao escolar dos alunos e alunas com deficiencia estao ligadas ao estigma e aos preconceitos que cercam este grupo, por parte dos professores e gestores escolares, ancorados em teorias e concep^oes da eficiencia e do ritmo adequado da aprendizagem. Sendo assim, com a nova visao de educar para a diversidade, essas aprendizagens podem ser vistas de formas diferentes e, assim, realmente se construir uma escola inclusiva.Para tanto, o professor nao precisa estar preparado “ clinicamente” , ele precisa estar bem respaldado nas ciencias sociais e ter acesso a teoricos como Goffman e outros varios autores ja  citados, que se aprofundam em temas relevantes para o combate aos estigmas e preconceitos, assuntos estes que sao, sem duvida, os verdadeiros viloes no entrave da construgao de uma nova cultura, para transformar as nossas escolas em reais espa^os sociologicos que acolham a todos(as) os alunos(as), independentemente de suas diferen<;as.
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CONSIDERAgOES FINAIS0 movimento da educa^ao inclusiva surgiu como uma luta das organiza^oes polfticas e pedagogicas para garantir a educa^ao na escola regular de todos os cidadaos e cidadas, entre eles/as, as pessoas com deficiencias. Nesse sentido, apesar de todos os avangos obtidos, sobretudo no ambito da legisla^ao, os estereotipos e preconceitos ainda sao obstaculos difi'ceis de serem removidos.Sob esta dire<;ao, a presente pesquisa foi norteada pela seguinte indaga^ao: De que maneiras se da a inclusao escolar de alunos e alunas com deficiencia, sobretudo, aqueles (as) com deficiencias intelectuais e as com transtornos globais do desenvolvimento no espago educacional brasileiro?Em busca de respostas para a referida questao, procuramos respaldo em alguns teoricos das ciencias sociais, entre eles: Bauman, com sua contribui^ao sobre a construgao sociocultural do normal e do anormal, e na analogia entre esta e as nogoes de pureza e impureza; Bourdieu, com suas as reflexoes sobre o espago educacional, o qual privilegia a logica de acumula^ao de capitais de diversas ordens, inclusive o intelectual, o que favorece o fracasso e a exclusao escolar; e, finalmente, a teoria do estigma, de Goffman, que nos fundamentou nas interpretagoes das dificuldades da inclusao escolar dos alunos e alunas com deficiencia, devido aos processos de estigmatiza^ao que cercam este grupo na escola, construidos de um desdobramento de dinamicas socioculturais em nossa sociedade. Aprofundamos nosso olhar nos aspectos teoricos, historicos e legais da inclusao escolar, contextualizando as diversas polfticas formuladas e executadas nessa area ao longo dos anos, no Brasil e no mundo.Com rela^ao aos aspectos metodologicos da pesquisa, elaboramos um estudo de casos multiplos, realizados em uma escola publica, em Cajazeiras, e em outra, na cidade de Campina Grande. Realizamos, em
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ambas escolas, uma analise documental e levantamos inumeros dados atraves de entrevistas e registros audiovisuais.Conforme constatamos ao longo deste trabalho, uma das razoes para a ocorrencia de tantos preconceitos em relagao a presenga de alunos/as com deficiencia na escola regular relaciona-se ao percurso historico e cultural da deficiencia, que foi sempre cercado por rejeigdes e discrim inates.Acreditamos que uma das formas de combater esse preconceito e divulgarmos, para toda a comunidade escolar, alguns ensinamentos que, antes, eram restritos apenas aos profissionais ligados a educagao especial, a exemplo da divisao da historia da educagao especial em fases, conforme ja  demonstradas anteriormente: a Exclusao, a Segregagao Institucional, a Integragao e a Inclusao; e a exposigao dos detalhes da evolugao da legislagao, nao somente no Brasil, mas, sobretudo em nfvel internacional, a fim de conscientizar a comunidade sobre a luta dos movimentos sociais para conquistarem direitos e que estes sao imperatives no que tange a valores morais e de igualdade. Isso porque acreditamos que, na atualidade, nenhum educador deveria desconhecer tais fatos, muito menos levantar uma bandeira contraria a inclusao.Ao longo dos nossos 26 anos de experiencias com educagao, sobretudo com aquelas de educagao inclusiva, vivenciadas desde os anos 90, compreendemos que a apropriagao de tais conhecimentos pelos profissionais da area pode ser o primeiro passo para uma mudanga nas suas representagoes sobre o processo de inclusao, visto que a conscientizagao e a melhor forma de educar.O movimento da educagao inclusiva nao e recente como pensam muitos educadores; suas raizes estao ligadas as citadas fases da educagao especial: primeiramente, tem-se a exclusao, fase em que nenhuma atengao educacional foi dada as pessoas com deficiencia. O abandono e mortes eram frequentes; eram consideradas “possuidas pelo demonio” ; e o infanticfdio era algo natural. Posteriormente, na fase
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da Segregate) Institucional, as pessoas com deficiencia eram atendidas em in s t itu te s  religiosas ou filantropicas. Tais in s t itu te s  concebiam os individuos com deficiencia como “coitadinhos, visao que perdura ate hoje e reforga o pensamento de que a ajuda a essas pessoas deve chegar atraves de caridades e nao como garantia dos seus direitos. Nessa fase, surgiram as primeiras in s t itu te s  segregadas, como institutos dos cegos e escola para surdos. Nela, as pessoas com necessidades especiais passaram a ter atendimento, todavia, eram separadas da sociedade.Apesar de toda essa evolugao da educagao inclusiva nos dias atuais, acreditamos que a representagao social da nossa sociedade ainda esta muito arraigada a estas duas fases da educagao especial, motivo que dificulta, para alguns, a aceitagao da inclusao.Posteriormente, ja  mais evoluida surgiu a fase da Integragao, momento em que houve um grande avango da Psicologia e foi implementado o que chamamos hoje de modelo medico da deficiencia. Entao, a medicina evoluiu muito nessa area, tornando-se hegemonica ate nos dias de hoje, e a parte educacional destas criangas ficou entregue a educagao especial, ou seja, uma educagao paralela a educagao regular, com pouco espago, tornando-se, dessa forma, uma educagao “ secundaria” .No entanto, mesmo assim, houve pontos extremamente positivos nessa fase, visto que foi a partir dela que as criangas comegaram a sair dos espagos segregados e ingressaram na escola regular. Nao era o ideal do ponto de vista teorico atual, mas ja  era um bom progresso. Na pratica, funcionava mais ou menos assim: a crianga com deficiencia, se nao incomodasse muito, se fosse quieta, se a professora fosse boazinha e se as outras maes nao reclamassem, poderia frequentar a escola regular; caso contrario, ela retornaria para o seu ambiente segregado do qual, para muitos educadores, nunca deveria ter saido. Era o caso da crianga adaptar- se a escola, caracteristica fundamental desta fase.Entretanto, quando a escola passou a ter que adaptar-se a crianga,
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chegamos a fase da inclusao, que estamos vivenciando na atualidade. E, ao contrario do que muitos educadores pensam, essa filosofia nao e ancorada em modismos; ela esta respaldada em importantes filosofias, como a declara^ao dos direitos humanos, proclamada em 1948, que alertava para o direito de igualdade entre os pares, inclusive o de estudarem em qualquer escola, independentemente de sua condi^ao, a exemplo de uma deficiencia. A luta por direitos como este foi imensa e ardua, tendo sido eles frutos de muito empenho dos militantes e familiares, em uma luta universal, que resultou em inumeros documentos internacionais, que a cada ano foram ampliando esses direitos e culminaram com a Declara^ao de Salamanca, na Espanha, em 1994, que popularizou a filosofia da inclusao na escola, nos termos de uma Educa^ao Para Todos.Nacionalmente, a luta pela inclusao tambem foi longa e intensa, tendo se materializado na nossa legisla^ao, cujos detalhes sao de conhecimentos, em geral, apenas dos profissionais ligados a educagao especial. Tal fato indica com que poucos educadores sabem que, desde a LDB 4.024/61, ja  constava na nossa legislagao artigos que incentivavam a inclusao, assim como, na nossa constituigao de 1988. Embora com termos arcaicos e criticados como as palavras portadores e preferencialmente, foi, a partir dela, que sugiram inumeros outros documentos que asseguraram o direito da crianqia com alguma deficiencia a se matricular em qualquer escola publica da rede regular de ensino.Apos os esclarecimentos sobre o desenvolvimento das fases da educa^ao especial, torna-se mais evidente para a comunidade escolar o porque de se achar que o melhor para as crian^as com deficiencia e em um espa<;o segregado. E notorio que, apos tanto tempo da educa^ao para essas crian^as se desenvolver de forma separada da educa<;ao regular, ainda se mantem na representagao da nossa sociedade a ideia de que essas crian^as precisam de uma educa^ao “ diferente” , isto e, de
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uma educa^ao baseada no modelo ch'nico e na segregagao.Surge dai um outro problema considerado crucial para o implemento da inclusao escolar. Trata-se do professor ou professora sentir-se “ despreparados” para ensinar as crian^as com deficiencia, uma vez que as suas representa<;6es, conforme ja  afirmamos, estao ligadas ao citado modelo.Nesse ambito, surge a importancia de conscientizar os educadores de que, para ensinar uma crian^a com deficiencia, precisa-se de conhecimentos de teorias novas, que atendam a diversidade, a exemplo da teoria das inteligencias multiplas de Gardner (2001), ou autores como Vygotsky, Piget e Wallon, que ensinam a lidar com turmas heterogeneas. Contudo, um professor preparado para a inclusao tambem tern que saber lidar com a diferen^a de seu alunado e o respeito a essas diferen^as tern que ter respaldo no curriculo escolar.Consequentemente, essa discussao ja  passa para um nfvel mais profundo, pois trata-se, agora, de uma mudan^a de paradigma e, como toda mudan<;a na nossa sociedade, tern que ter embasamento nas teorias das ciencias sociais. Sera inevitavel o trabalho com temas relacionados a estigmas e preconceitos, dai as grandes c o n trib u te s  de autores como Goffman, Bauman, Bourdieu, Ellias, Foucault, entre outros, que trazem conhecimentos valiosos para a pratica da inclusao escolar, sobretudo, quando esses conhecimentos favorecem a quebra das barreiras atitudinais do professor ou professora, favorecendo, assim, a real aprendizagem escolar dos estudantes diferentes.Entretanto, em uma escola realmente inclusiva, a crian^a com deficiencia, alem de ter a sua diferen^a respeitada, tern que ter progresso na sua sociabilidade e tern que obter uma real aprendizagem escolar. E, para tal, o respaldo da educa^ao especial torna-se imprescindivel, pois e importante salientar que, na inclusao escolar, o/a aluno/a precisa ser assistido nas suas especificidades e uma forma adequada de atender a essas necessidades e buscando justo essa educagao especial a qual nao
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precisa ser banida, pois apenas mudou de papel, deixou de ser uma educagao segregadora e atualmente precisa “ andar de maos dadas” com a educagao regular.Infelizmente, nao e o que esta ocorrendo no nosso pafs no momento atual, apesar de tantos avangos na nossa polftica publica, sobretudo no que diz respeito a legislagao, na pratica, com a Resolugao nQ04/2009, do CNE, literalmente o MEC esta fechando instituigoes tradicionalmente voltadas para a educagao especial, como pudemos constatar na nossa investigagao. Acreditamos que este, com certeza, nao e o caminho.Tal fato fez com que surgisse, conforme ja  afirmamos anteriormente, um manifesto da comunidade academica pela revisao da polftica nacional de educagao inclusiva, que protesta contra a suspensao de verbas para instituigoes especializadas e aponta lacunas na implementagao do atendimento educacional especializado (AEE) na educagao basica. Recebemos tal manifesto por e-mail, enviado pela Associagao Brasileira de Pesquisadores em Educagao Especial (ABPEE), no dia 21 de junho do corrente ano, assinado pela professora Eniceia Gongalves Mendes, do Programa de Pos-Graduagao em Educagao Especial da Universidade Federal de Sao Carlos, pesquisadora citada algumas vezes nesta obra.No tocante a nossa pesquisa, tal afirmativa foi constatada com o fechamento da escola, “ antes especial” , Francisco de Assis, em Cajazeiras, que encerrou suas atividades durante este ano letivo em curso, devido a suspensao do repasse das verbas publicas, conforme detalhadamente notificado, nos relatorios em anexo.Nossa pesquisa comprovou, atraves das falas nas entrevistas, dos filmes, fotos, observagoes e, que a escola Cajazeirense desenvolvia um trabalho em prol da inclusao, fruto de um longo processo de desestigmatizagao, tema principal do nosso trabalho.Verificamos ainda que a escola de Campina Grande esta desenvolvendo um trabalho favoravel a inclusao, o qual tambem
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comprovamos atraves de falas, filmes e fotos, entretanto, as lacunas observadas foram imensas, sobretudo em rela^ao ao atendimento educacional especializado. Nesse sentido, o que mais nos causou perplexidade foi a ausencia de um unico documento que respaldasse os trabalhos desenvolvidos pela escola citada. Concluimos, entao, que este e o retrato do funcionamento de muitas escolas publicas.Apos a conclusao deste estudo, finalizado por completo em 2011, torna-se imprescindi'vel ressaltar, que no dia 17 de novembro de 2011, foi publicado o Decreto N° 7.611, que dispoe sobrea educa^ao especial o atendimento educacional especializado e da outras providencias, o qual mantem em seu
A rt.l“ 0 dever do Estado com a Educaq:ao das pessoas publico-alvo da educa^ao especial sera efetivado de acordo com as seguintes diretrizes:VIII- apoio tecnico e financeiro pelo poder publico hs in s t it u t e s  privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atua^ao exclusiva em educagao especial.E o manifesto abordado anteriormente resultou na criagao do OBSERVATORIO NACIONAL DE EDUCA£AO ESPECIAL: Estudos 

em Rede Nacional sobre as Salas de Recursos Multifuncionais nas 
escolas comuns. Trata-se de um Projeto em Rede Nacional (Edital nc 38/2010/ CAPES/INEP), vinculado a Universidade Federal de Sao Carlos, cuja a coordena^ao geral e a Prof3 Dra Eniceia Gongalves Mendes (UFSCAR), uma das autoras do citado manifesto. E por “ ironia do destino” fui convidada para ser a Vice-Coordenadora deste Observatorio na Parafba (ONEESP-PB), alem de Coordenadora da Regiao de Campina Grande-PB, cujos os trabalhos conclmmos recentemente, com bons resultados, o que nos favorecera futuras publicagoes nesta area.
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Na atualidade, em varias partes do mundo, busca-se combater a exclusao social. Uma das alternativas e a busca de uma educagao inclusiva, a qual procura atender a toda e qualquer diversidade, seja de etnia, classe social, genero, religiao, idade e das pessoas com deficiencia, sujeitos de nosso estudo, em prol de uma sociedade mais justa e solidaria. Nesse contexto, nossa pesquisa se apoia no seguinte questionamento basi- co: de que maneiras se da a inclusao escolar de alunos e alunas com deficiencia, sobre- tudo, aqueles (as) com deficiencias intelectuais e as com transtornos globais do desen- volvimento (espectro do autismo) no espago educacional brasileiro? Na busca de res- postas, consideramos:1) A contribuigao de Bauman, em sua reflexao sobre a construgao sociocultural do normal e do anormal, e na analogia entre esta e as nogoes de pureza e impureza;2) A interpretagao de Bourdieu em relagao ao funcionamento do espago educacional, montado para privilegiar e confirmar a logica de acumulagao de capitals de diver- sas ordens, inclusive o intelectual, estando os individuos com deficiencias intelectuais ja destinados ao fracasso e a exclusao;3) A teoria do estigma, de Goffman, a partir da qual podemos interpretar as difi- culdades da inclusao escolar dos alunos e alunas com deficiencia como estando ligadas aos processos de estigmatizagao e aos preconceitos que cercam este grupo, construi- dos no ambito escolar como urn desdobramento de dinamicas socioculturais em curso na sociedade envolvente.Com relagao aos aspectos metodologicos, realizamos estudos de casos multi- plos, realizados em uma escola publica, em Cajazeiras- PB e outra em Campina Grande - PB, sendo apresentada a analise dos documentos e de urn conjunto de dados coletados, por meio de entrevistas e registros audiovisuais dos dois cenarios empiricos escolhidos. A investigagao nos conduziu a compreender o estigma, entre outras dificuldades, a exemplo das representagoes dos professores sobre as necessidades escolares de alunos com deficiencia, como urn dos grandes entraves para a concretizagao de uma escola verdadeiramente inclusiva
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