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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo centra-se na abordagem do tema surdez, no intuito de promover uma 

educacao voltada a combater o preconceito no ambito escolar e incentivar os educandos a 

conviver com o outro respeitando como ser diferente. O estudo apresenta uma abordagem da 

historicidade dos surdos, da educacao inclusiva e as tendencias educacionais sobre as 

aprendizagens das erianeas surdas. A educacao inclusiva ao longo da historia teve uma 

caminhada ardua ate os dias atuais. A visao, em relacao a pessoa surda, mudou muito ao 

longo da historia da humanidade. O conhecimento de seus marcos legais e essencial para a 

construcao de uma visao ampla da educacao das pessoas com deficiencia. A inclusao escolar 

dos surdos em escolas publicas tem a premissa de que e necessario reproduzir para o surdo as 

mesmas condicoes em que o ouvinte adquire a lingua oral. A discussao sobre a inclusao de 

surdos no contexto educacional tem sido campo para inumeras reflexoes, as tendencias que 

foram adotadas ao longo da historia dos surdos, e que e preciso entender que nao basta apenas 

que o surdo frequente a escola, mas que seja atendido em suas necessidades. A referida 

pesquisa foi realizada atraves das seguintes etapas: a coleta de dados, a observacao e a analise 

de dados. Foi realizada uma entrevista junto a 10% dos alunos da escola. Na analise quanti-

qualitativo efetivada por meio de entrevista e observacao identificou concepcoes relacionadas 

a educacao inclusiva. O presente estudo revela que a maioria dos entrevistados concebe 

educacao inclusiva como a oportunidade de pessoas com deficiencias serem incluidos nas 

escolas regulares em todos os sentidos, desde a parte fisica da escola ate a pedagogica. 

Admitem que a escola para ser inclusiva precisa de qualificacao adequada para atender as 

necessidades dos seus educandos. Entretanto, se faz necessarias acoes, uma vez que a 

educacao inclusiva nao sobrevive somente de teorias, ela e resultado de uma aeao coletiva 

dentro da instituicao escolar. Nela, o educador ve os educandos com um novo olhar. Os 

mesmos alunos demonstram ainda a necessidade de ampliacao do conceito de educacao 

inclusiva, pois alguns ainda associam escola inclusiva com escola exclusiva para criancas com 

necessidades educacionais especiais. Por fim, os discentes entrevistados consideram que a 

escola inclusiva e aquela que trabalha com a diferenca, primando pela interacao, socializacao 

e superacao dos preconceitos existentes com alunos que possuem deficiencias. 

Palavras-chave: Educacao inclusiva; Surdez, Estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present study centers in the boarding of the subject deafness, in intention to promote an 

education come back to fight the preconception in the pertaining to school scope and to 

stimulate the educandos to coexist the other respecting as to be different. The study it presents 

a boarding of the historicidade of the deaf people, the inclusive education and the educational 

trends on the learnings of the deaf children. The inclusive education throughout history one 

had walked arduous one until the current days. The vision in relation to the deaf person 

moved very throughout the history of the humanity. The knowledge of its legal landmarks is 

essential for the construction of an ample vision of the education of the people with 

deficiency. The pertaining to school inclusion of the deaf people in public schools has the 

premise of that it is necessary to reproduce for the deaf person the same conditions where the 

listener acquires the verbal language. The quarrel on the inclusion of deaf people in the 

educational context, has been field for innumerable reflections, the trends that had been 

adopted throughout the history of the deaf people, and that she is necessary to understand that 

is not only enough that to the frequent deaf person the school, but that it is taken care of in its 

necessities. The related research was carried through through the following stages: the 

collection of data, the comment and the analysis of data. An interview next to 10% of the 

pupils of the school was carried through. In the quanti-qualitative analysis accomplished by 

means of interview and comment we identify to related conceptions the inclusive education. 

The present study it discloses that the majority of the interviewed ones conceives inclusive 

education as the chance of people with deficiencies to be enclosed in the regular schools in all 

the directions, since the physical part of the school until the pedagogical one. They admit that 

necessary inclusive the school to be of adjusted qualification to take care of the necessities of 

its educandos. However, if it makes necessary actions, a time that the inclusive education does 

not only survive of theories, it is resulted of a class action inside of the institution school. In 

it, the educator sees the educandos with a new to look at. The same pupils still demonstrate 

the necessity of magnifying of the concept of inclusive education, therefore some still 

associate inclusive school with exclusive school for children with educational necessities 

special. Finally, the interviewed learning consider that the inclusive school is that one that 

works with the difference, primando for the interaction, socialization and overcoming of the 

existing preconceptions with pupils who possess deficiencies. 

Word-key: Inclusive education* Deafness;, Period of training. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho pretende abordar a importancia da integracao da educacao 

inclusiva no sistema brasileiro de educacao, tendo como fundamentacao diversos autores que 

destacam a importancia da inclusao educacional. Desde a decada de 90, com a Conferencia 

Mundial da Educacao para Todos, houve mudancas significativas na educacao mundial. No 

Brasil muitas acoes foram desenvolvidas com base nos propositus tracados nessa conferencia. 

Foram editadas as Referencias Curriculares para a formacao de Professores, os Parametros 

Curriculares Nacionais para a Educacao Basica e a LEI 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educacao Nacional. 

Todos esses novos documentos com ideias elaboradas com olhares diferenciados, 

provocaram e incentivaram a formacao em nivel superior dos professores, prescrevendo um 

novo paradigma na educacao brasileira. 

A integracao ou inclusao de alunos com deficiencias no sistema regular de ensino tem 

sido sem duvida, a questao mais discutida no nosso pais nas ultimas decadas. Este tema, que 

por tanto tempo, salvo algumas experiencias isoladas, ficou restrito ao debate em congressos e 

textos da literatura especializada, hoje se torna proposta de intervencao amparada e fomentada 

pela legislacao em vigor, e determinante das politicas publicas educacionais tanto no nivel 

federal, estadual e municipal. 

E reconhecendo as mudancas ja alcancadas na educacao brasileira e a necessidade de 

cada dia encontrar novos caminhos, que este tema foi escolhido. Ao longo dos ultimos anos as 

escolas sentiram-se obrigadas a acolher e formar eriancas com deficiencias, mesmo quando 

estas nao tinham os direitos minimos de acesso garantidos. O fato e que a inclusao e muito 

abrangente e a escolha desse tema para realizar esse estudo ocorreu por se tratar de uma area 

interessante e pouco difundida. Partindo da informacao de que os surdos nao sao iguais e que 

possuem caracteristicas bem distintas, e importante conhece-los para ter uma postura 

profissional adequada de inclusao. 

O atraso de linguagem que o surdo experimenta e algo que causa danos sociais, 

emocionais e cognitivos e que a linguagem nao possui apenas a funcao comunicativa, mas 

tambem a funcao de organizacao de pensamento, assumindo um papel essencial no 

desenvolvimento cognitivo nessas pessoas. E necessario entender que a fala nao e o unico 

meio que a pessoa com surdez possui para criar significados, mas toda e qualquer forma que 
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Autores como Brito (1995), Skliar (2005) e Fernandes (1989) acreditam que ao softer 

atraso na linguagem, ocasionado pela perda auditiva, o surdo tera como consequencia 

problemas emocionais, sociais e cognitivos e estes problemas influenciarao diretamente todo 

o processo de aprendizagem e sua identidade. 

Este estudo busca apresentar inumeras possibilidades que a educacao inclusiva pode 

proporcionar ao aluno surdo, como tambem e possivel mostrar aos profissionais da educacao 

as inumeras possibilidades de exercitarem seus saberes na construcao de praticas 

essencialmente visuais para surdos, portanto, de fato inclusivas. 

No entanto aprofundar os estudos na area de surdez tem como objetivo contribuir para 

uma educacao melhor, acreditando que as adversidades sociais existem, mas nao serao 

motivos suficientes para que essas pessoas tenham seus direitos apoderados. E preciso 

compreender suas culturas, identidades, comunidades e difieuldades dentro de todo um 

processo para que a aprendizagem significativa aconteca. 

Com esse trabalho pretende-se conhecer a realidade educativa os elementos 

implicadores na construcao da aprendizagem, bem como, melhorar a pratica pedagogica 

procurando despertar para a importancia da educacao inclusiva, e ainda, socializar 

experiencias com outros profissionais da escola, desmitificar diferencas linguisticas e torna a 

educacao um lugar acessivel, permitindo sua perrnanencia no ambiente escolar. 

O referido trabalho nao pretende esgotar todas as respostas sobre os problemas que se 

colocam na discussao em relacao a educacao inclusiva, pretende especificamente discutir a 

importancia dessa educacao para o desenvolvimento cognitivo do educando. 

O despertar para esta modalidade de deficiencia se deu devido a experiencias 

vivenciadas em nossas escolas, essa falta de conhecimento do mundo particular no qual se 

insere a presente monografia esta estruturada em quatro capitulos, que discorre sobre a 

educacao inclusiva. 

O capitulo primeiro tem o proposito de apresentar o caminho percorrido na pesquisa, 

ou seja, o processo metodologico utilizado. Nesse sentido, sao conhecidos os sujeitos e o local 

da pesquisa, como tambem os instrumentos escolhidos para a sua realizacao. Acrescenta ainda 

a caracterizacao da escola escolhida como campo da pesquisa, revelando peculiaridades 

fisicas, pedagogicas e sociais. 

O segundo capitulo apresenta a inclusao dos surdos no contexto educacional, faz-se 

uma retrospectiva sobre a surdez no Brasil e no mundo, revelando que esse tema sempre foi 

visto com negatividade, destacando tres tendencias relacionadas aos Surdos-Mudos: o 

oralismo, a comunicacao total e o bilinguismo. Questionamentos sobre a educacao inclusiva 



sao feitos para a sua compreensao, acrescentando a csies. o conhecimento da lingua brasileira 

de sinais e o lugar que pessoas com deficiencias auditivas ocupam na sociedade, uma vez que 

os surdos apresentam caracteristicas diferentes entre si e dos demais, muitas vezes sao criados 

estereotipos em cima disso. 

O terceiro capitulo vivencia os momentos entre espacos e sujeitos da pesquisa, 

estimula a reflexao critica sobre a deficiencia auditiva, destaca a pereepeao dos educandos 

sobre a educacao inclusiva e fornece dados para uma analise sobre a diversidade na escola 

publica. 

O quarto capitulo conclui a monografia, faz uma analise e comparacao entre o estagio 

e a pratica do educador. Articulando os saberes e fundamentando a importancia do estagio na 

formacao dos professores. Apresenta ainda a relevancia da avaliacao escolar concebendo as 

diversas formas de aprendizagens reveladas pelos educandos. 



CAPITULO I 

1 PROCESSO METODOLOGICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este capitulo apresentara a metodologia aplicada para a realizacao da pesquisa, como 

uma possibilidade de subsidiar o que sera desenvolvido durante a pesquisa. Assim, serao 

expostos, os sujeitos e local da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, o tipo de 

pesquisa, bem como a abordagem da mesma, de acordo com os dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V G- : . , ;ORCS 
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1.1 Sujeitos e local da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram sujeitos da pesquisa os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

"Antonio Meira de Sa", localizada a Rua Francisco Batista, 130, Bairro da lavanderia, na 

cidade de Aparecida-PB, com uma amostra de 10% dos alunos de uma sala de aula do 5° ano, 

do total de 20 alunos. Estes, por sua vez, serao classificados como sujeitos desta pesquisa. 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

Os instrumentos de coletas utilizados foram a observacao e a entrevista, este ultimo e 

caracterizado pelas perguntas, aplicadas igualmente a todos os entrevistados, permitindo uma 

analise quantitativa, a observacao feita dentro da sala de aula teve o objetivo de fazer 

comparacao com as respostas das entrevistas. 

Um instrumento de pesquisa apoiado a outro, fornecerao novas informacoes para uma 

compreensao ampla do objeto de estudo. 

A pesquisa em sua totalidade, nos dar a oportunidade de conhecermos mais de perto o 

aluno entrevistado, a sua vivencia e os seus ideais, tornando assim possivel uma 

aprendizagem mutua e de extrema satisfacao. 

Joutard Apud Santos atenta para a qualidade da entrevista: 

Sugere reconhecer a subjetividade do proprio entrevistador como a primeira 

manifestacao do espirito crftico, pois todo historiador liicido sabe ate que ponto ele 

mesmo se projeta em qualquer pesquisa historica.(2007 p 9) 

Destarte, a entrevista tem suas limitacdes quanta a sua aplicabilidade motivando o 

pesquisador a contornar situacoes em relacao a sua subjetividade e metodo utilizado, ao 

mesmo tempo, esses obstaculos permitem novos desafios, devendo tomar cuidado na 

transcricao dos conteudos para que a veracidade esteja sempre presente. Uma vez participado 

da entrevista, os entrevistados muitas vezes permite compartilhar sua historias de vida com o 

pesquisador. 



Com base no compartilhamento da entrevista, Santos relata: 

O entrevistador deve estar presente, no sentido de estar inteiramente disponivel para 

o outro naquele momento e assim, poder ouvi-lo, sem a interfereneia de questoes 

pessoais; ajudar o entrevistado a se sentir a vontade e a desenvolver um bom 

vinculo, o que pode facilitar para baixar a tensao e obter um bom resultado no 

processo de investigaeao. (2007 p 12) 

Por fim, ter consciencia de que nao se pode interferir no momento da entrevista, mas e 

possivel instigar o entrevistado, principalmente se tiver momentos com emocoes. Com isso a 

pesquisa de campo e uma investiga?ao empirica, realizada no campo de observacao que 

fomece subsidios para a sua aplicacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Analise dos dados 

O estudo ora apresentado tem um carater quanti-qualitativo, e baseia-se em Matos 

(2002), quando afirma ser possivel em uma pesquisa estabelecer dados quantitativos e 

qualitativos, pois enquanto um possibilita estabelecer estimativas numericas de um 

determinado fenomeno, o outro aprofunda o significado da questao em analise. 

Minayo apud Matos e Vieira reforca: "[...] devemos considerar cientifico nao apenas 

os aspectos quantitativos em uma pesquisa, mas tambem as variaveis qualitativas, pois estas 

se completam possibilitam multiplas interpretacoes". (2002, p.36). 

A preocupafao com a pesquisa, com certeza torna-se mais interessante para um 

determinado publico, o trabalho com os alunos da oportunidade de refletir, na busca de uma 

educacao igualitaria, ou seja, "Preocupou-se com a compreensao, com a interpreta9ao do 

fenomeno, considerando o significado que os outros dao as suas praticas, o que impoe ao 

pesquisador uma abordagem hermeneutica". (GONSALVES, 2001.p.68). 

1.3.1 Caracterizacao da escola campo de estagio 
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Meira de Sa, funciona os tres 

turnos. Pela manna, atende os alunos do 1° ao 5° ano. No periodo da tarde, os alunos de 6° ao 

9° ano. No turno da noite, Educacao de Jovens e Adultos e o Programa Brasil Alfabetizado. A 

instituicao atende em media 370 alunos. 

O quadro de professores da escola e composto na sua maioria por professores efetivos, 

recentemente concursados e com formacao superior. 

A escola apresenta alguns problemas de estrutura fisica, a exemplo de uma biblioteca e 

sala de video falta de espaco para a realizacao de atividades pedagogicas como: palestras, 

gincanas, recreacao, praticas de educacao fisica, reuni5es de pais de aluno, apresentacoes 

artisticas e grande parte dessas atividades sao feitas em espacos fora da escola como: ginasio, 

igreja. A escola apresenta ainda, outros problemas: turmas no periodo da tarde com 

superlotacao por atender a maioria dos alunos do campo, e o transporte escolar so existe nesse 

horario, tem um numero alto de distorcao idade-ano, o projeto politico pedagogico da escola 

foi iniciado e nao concluido ainda. 

As reunioes pedagogicas da escola sao feitas mensais, e tem como finalidade discutir 

problemas de ordem administrativa. O planejamento com os professores acontece 

semanalmente. 

A escola tem parceria com a Secretaria de Saude do municipio. Os medicos e 

enfermeiros que atuam no municipio colaboram com a escola, ministram palestras na escola 

com temas: saude bucal, dengue, meio ambiente. E ainda palestras para as maes de alunos 

sobre a saude da mulher. Enfermeiros visitam a escola divulgando campanha de vacinacao e 

as atendentes de saude bucal selecionam os alunos para o tratamento dentario. 

Os instrumentos de avaliacao mais utilizados pelos professores da referida escola sao: 

provas, trabalhos individuals e em grupos. No que diz respeito a recuperacao, se o aluno nao 

obtiver sete na avaliacao da aprendizagem, tem direito de fazer outra avaliacao para recuperar 

a nota. No final do ano letivo se o aluno nao atingir a media, faz a prova final. 

A proposta de ensino da escola e articular os conteiidos trabalhados nas disciplinas do 

curriculo escolar com a realidade dos alunos e que o conhecimento previo dos alunos sejam 

levado em consideracao e ampliado de forma que atenda as reais necessidades de 

aprendizagem. 

A escola busca a inovacao das praticas pedagogicas para a realizacao de um ensino de 

alicerce solido, que promova a igualdade em todos, e a postura mais sensata enquanto 

profissionais da educacao. E preciso valorizar cada oportunidade de crescimento, de 

fortalecimento e das potencialidades dos alunos. 
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1.3.2 Portfolio e o Diario de Campo construidos ao Estagio Supervisionado em Docencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o Estagio Supervisionado era Docencia, construiu como fontes de pesquisa 

documentais: o portfolio e o diario de campo, a partir das vivencias e experiencias de sala de 

aula. No portfolio esta todo planejamento das aulas desenvolvidas durante o estagio, desde os 

objetivos, procedimentos, fechamentos, avaiiacoes e recursos utilizados, apresentando 

atividades como jogos, brincadeiras, filmes, entrevistas, entre outros elementos, que 

favorecem a uma aula mais construtiva. O diario de campo, por sua vez, foi construido com os 

registros narrados diariamente nas aulas, este narra os momentos mais importantes da 

realizacao das atividades, que ficaram marcados na rnemoria, e que sendo escritos serviram 

como referencias para fundamentaclo e enriquecimento teorico deste estudo. 

Nesse sentido, entende-se a historia oral e as fontes documentais "em especial 

destacamos a riqueza dos procedimentos oferecidos por meio da historia oral e da analise das 

fontes documentais para a area da educacao, como pesquisa qualitativa, pois podem 

possibilitar o resgate de informacoes importantes sobre determinados assuntos que se pretende 

pesquisar" (SANTOS, 2007, p3) 

Com base nas fontes documentais e narrativas desenvolvidas durante o estagio, esses 

instrumentos permitiram analisar as praticas educativas e de ensino dentro do contexto 

historico-cultural escolar, como tambem considerar que nao se deve ser concebido enquanto 

praticas, esses instrumentos auxiliam o discente-estagiario a melhorar a cada aula, 

transformando os saberes e experiencias em memorias pedagogicas. 

A pesquisa feita para o estagio tem uma ligacao com as narrativas que permite ao 

educador resgatar sua historia de vida, trazendo lembrancas como referenda na sua atuacao 

profissional. Dessa forma, os procedimentos oferecidos por meio da vivencia, possibilitaram o 

resgate de informacoes importantes sobre determinado assunto, dando subsidios teoricos 

metodologicos para o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa em educacao. 



CAPITULO II 

2 A INCLUSAO DE SURDOS NO CONTEXTO EDUCACIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo desse capitulo e esclarecer sobre quando e como surgiu o tema inclusao 

escolar no Brasil e no mundo, alem da explanacao de algumas barreiras que tanto prejudicam 

os surdos, trazendo reflexoes capazes de favorecer uma renovacao na pratica educativa e no 

convivio social e fazer realmente a verdadeira inclusao, nao apenas organizacional, as 

atitudinais, esta sendo indispensavel ao crescimento do individuo com deficiencia. O mesmo 

aborda ainda as tendencias educacionais para os surdos e seus pressupostos dentro do 

processo educacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.1 Retrospectivas da historia da surdez no Brasil 

Os primeiros passos para iniciar um estudo sobre surdos e conheeer sua historia, como 

tambem suas tendencias, que tem como objetivo entender sua linguagem seu meio social e 

suas interacoes interpessoais. A historia pode servir de suporte para uma analise critica das 

consequencias de cada tendencia no desenvolvimento cientifico, politico, etieo e economico 

da sociedade, 

A deficiencia como fenomeno humano individual e social pode ser determinado em 

partes pelas representacoes socioculturais de cada comunidade, em diferentes gerac5es, ou 

pelo nivel de desenvolvimento cientifico, politico, etico e economico da sociedade. 

A historia sempre foi marcada pelas rejeicdes a estas pessoas com deficiencia, atraves 

das discriminaeoes, preconceito e segregacao. Na antiga Roma existe relate que evidenciam 

que as criancas com deficiencia, eram afogadas por serem consideradas anormais e debeis. 

Historicamente, a educacao inclusiva no Brasil foi a principio assistencialista, sendo 

implantada de forma avessa ao que hoje e educacao inclusiva, nos primordios da educacao 

inclusiva as pessoas com deficiencia permaneceram a margem da sociedade, e por ela 

abandonada pelos seus direitos a uma educacao igualitaria. 

O Imperial Institute de Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, foi a primeira instituicao 

brasileira, sob a infiuencia europeia, nos meados do seculo XX surgem as associates de pais 

de pessoas com deficiencia, como a Pestalozzi e as APAES, destinadas a implantacao de 

programas de reabilitacao e educacao especial. 

A ideia que a sociedade fazia sobre as pessoas com surdez, no decorrer da historia, 

geralmente se dava pelos aspectos negativos, eram vistas de varias formas, atraves de 

compaixao, piedade, pessoas castigadas pelos deuses ou ate mesmo como pessoas 

enfeiticadas, e por isso eram abandonadas ou sacrificadas, vivendo as margens da sociedade 

sem terem seus direitos assegurados. 

Ao Brasil, chegou aqui por volta do ano de 1855 o professor surdo frances Hernest 

Huet, trazido por D. Pedro II, para iniciar um trabalho de educacao para algumas criancas 

surdas. No ano de 1857 foi criado Institucional Nacional de Surdos-Mudos, que tinha como 

tendencia predominante o oralismo puro em suas disciplinas, com essa tendencia em alta pelo 

mundo, no INES foi proibido o uso da lingua de sinais, que sobreviveu nas salas de aula ate 

1957, como tambem nos patios escolares pelos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i I MI VPRS'DADE FEDERAL 
nVcAMPtNA GRANDE 

r c M T R O D E PROFESSORES 



17 

Por volta do final da decada de setenta chega ao Brasil uma nova tendencia para 

educacao das pessoas com surdez, a comunicacao total. Ja na decada de oitenta, outra 

tendencia toma conta das salas de aula, o bilingiiismo. 

Essas tres tendencias, todas tem sua relevancia para a educacao das pessoas com 

surdez e isso e motivo de varios debates entre os estudiosos e profissionais que as seguem. 

A declaracao dos direitos humanos (1948) assegura o direito de todos a educacao 

publica e gratuita, defendendo oportunidades educacionais e sociais iguais para todos. A 

politica nacional de educacao do Brasil, nos anos 60, tinha a reeomendacao de interagir no 

sistema geral de ensino, a educacao de excepcionais, como eram chamadas na epoca as 

pessoas com deficiencia. 

Na decada de 80, a politica educacional brasileira, teve como democratizacao 

mediante a expansao do ensino com oportunidade de acesso das minorias a escola publica. 

O Brasil fez opcao pela construcao de um sistema educacional inclusivo ao concordar 

com a Declaracao Mundial de Educacao para todos e ano mostrar consonancias com os 

postulados produzidos em Salamanca. (Espanha). 

Desde a decada de 90, com a Conferencia Mundial da Educacao para todos, houve 

mudancas significativas na educacao mundial. No Brasil, muitas foram as acoes 

concomitantes aos propositos tracados nesta Conferencia. Foram editados os Referenciais 

Curriculares para a Formacao de Professores, os Parametros Curriculares Nacionais para a 

Educacao Basica e, marcadamente a Nova Lei de diretrizes e Bases da Educacao Nacional n°. 

9.394/96. Todos esses novos documentos, com ideias supostamente inovadoras provocaram 

uma corrida na formacao em nivel superior de professores prescrevendo novos paradigmas 

para a escola como um todo. Um dos pilares defendidos acirradamente no Ministerio da 

Educacao e o da Escola Inclusiva, ou seja, uma escola para todos. 

Diante de tantos novos pressupostos, de novas leis, de novos paradigmas cabem dois 

questionamentos importantes: Mas o que e de fato a escola Inclusiva? Quem a faz? A busca 

por estas respostas ainda e corrente, pois as leis existentes e impoe-se a gestores e corpo 

docente descrevendo a obrigatoriedade de que a escola nao exclua os diferentes. Que eles 

recebam os mesmos conhecimentos oferecidos aos alunos considerados "normais". E a partir 

dai surgem outros questionamentos que nao vem ao caso, mas que insistentemente remetem a 

cada dia a refletir sobre a atuacao em sala de aula, bem como na busca da formacao continua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Questionando a educacao inclusiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERS'DADE FEDERAI 

DECAMPiNA GRANDE * 
CEWRO 0 E FORMACAO DE PROF£ 8 8 0 R«, 

BI8UQTECA SETORIAL 

CAj«j»jF?A$ - PARAfBA 



18 

A educacao Inclusiva percorreu um longo caminho para chegar ate suas bases atuais. 

Portanto, o conhecimento de seus pressupostos, bases legais, funcionamento e formacao de 

professores sao fundamentals para que se construa uma visao holistica da educacao das 

pessoas com surdez. 

Neste sentido, compreende-se que a inclusao apresenta como desafio questoes que vao 

desde o conceito de necessidades educacionais especiais ate as implicacoes, sob o ponto de 

vista social, porque mais do que uma questao legal, de "direita", ela e uma questao etica. 

Assim, a escola tem uma grande responsabilidade em se transformar, de fato, em espaco para 

todos, que de acordo com Skliar "foram mais de cem anos de praticas enceguecidas pela 

tentativa de correcao, normalizacao e pela violencia institucional [...]". (2005, p.7). 

Nesse sentido, as preocupa<?5es em torno da vida, da identidade e das diferencas que 

os surdos possuem foram quase que completamente negadas. Visando essas situacoes e que 

nos propomos realizar essa pesquisa para que ela possa de alguma maneira contribuir com o 

processo reflexivo que deve ser existente na pratica pedagogica de cada educador, bem como 

dos profissionais que auxiliam na organizacao da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Compreendendo a educacao inclusiva 

O conceito de Educacao Especial e adotado pelos PCN's da seguinte forma: 

Modalidade da educacao escolar. Processo educacional definido em uma proposta 

pedagogica, assegurando um conjunto de recursos e services educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 

alguns casos, substituir os servicos educacionais comuns, de modo a garantir a 

educacao escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos 

que apresentam necessidades educacionais especiais, e todas as etapas e 

modalidades da educagao basica. (PCN - Documento Adaptacoes Curriculares para 

Educacao Especial, Brasil, 1998). 

Quando se depara com pessoas consideradas diferentes, algumas atitudes revelam nao 

somente as crencas e os valores individuals, mas tambem o contexto social em que se vive. 

Por meio de um condicionamento cultural, interioriza-se preconceito e reproduz-se estigma de 

acordo com cada momento historico. Dessa forma, a trajetoria historico-cultural das pessoas 
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diferentes, que recebem o nome, hoje, de sujeitos com necessidades educacionais especiais, 

reflete-se como desenvolveram os valores da humanidade. Alem disso, ajuda a entender os 

motivos pelos quais um dia condenou-se ao exterminio sujeitos considerados imperfeitos e 

hoje aprende-se a conviver com a diversidade humana. Em varias epocas a historia das 

pessoas com necessidades educacionais especiais eram abandonadas em locais de 

isolamentos, prisoes, hospitals, etc., sendo essa atitude justificada na cultura, local e momento 

historico. 

Outro aspecto relevante, ainda sobre o papel social do individuo com deficiencia esta 

na exclusividade, ou seja, a ele a sociedade so disponibiliza um "script", limitando assim suas 

oportunidades educacionais, sociais e afetivas, enquanto as pessoas "normais" possuem uma 

gama razoavel de papeis que podem desempenhar na vida. 

Percebe-se que existe muito a ser feito em no sistema educacional para que haja o 

oferecimento de oportunidades para as pessoas com deficiencia. Ainda de acordo com 

Marques deve-se oferecer apoio a essas pessoas para que possam se realizar pessoalmente e 

profissionalmente. 

O estigma, valor negativo atribuido a uma condicao existencial e gerado, na trama de 

relacoes sociais, a partir do que & constraido ideologicamente acerca do outro, 

estabelecendo-se o que deve ser normal e anormal, certo e errado, desejavel e 

indesejavel. (GOLDFELD, 2001 p 40). 

Entao, para pensar a escola que se frequenta, tem que pensa-la como um todo, um 

meio em que valores sao ressaltados, em detrimentos de outros. Vive-se em uma cultura que 

valoriza mais as questSes economicas que as questoes sociais. No mundo capitalista, tudo o 

mais se submete ao capital. Portanto, 

A escola e uma instituicao social, e como tal e fruto de uma cultura com suas 

crengas e valores, o que determina normas, regras de comportamento. Os valores 

formam o sustentaculo da escola. Quando os valores sao claros e aceitos funcione 

harmoniosamente. Os educadores e todos os profissionais ligadas a educacao, bem 

como os educandos e seus familiares, de acordo com sua formacao, trazem 

influencias proprias que repercutem nas crencas e valores da escola, cristalizando 

dessa sua cultura. (THOMA, 2005, p. 16). 
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Quando nao se reflete sobre estas questoes, corre-se o risco de cair na conformidade 

com essas estrategias de "exclusao", com as quais certamente nao se pode concordar. 

A inclusao sao possibilidades que surgem para qualificacao da educacao escolar com o 

objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos com e sem deficiencia. Depende, na maioria 

das vezes, da disponibilidade dos profissionais da educacao para enfrentar as inovacoes 

surgidas, e essa condicao nao e comum a comunidade escolar em sua totalidade. O apoio aos 

educandos, com essa ajuda todo e qualquer obstaculo pode ser analisado, reavaliado dentro 

das praticas pedagogicas escolares. Nao esquecendo que todo aluno possui dificuldades, 

sejam elas reais, circunstanciais, fisicas, intelectuais ou sociais, todas elas devem ser 

respeitadas em suas varias maneiras de aprender. 

Criar escolas, que atendam a um grande numero de alunos com deficiencia, requer a 

formulacao de politicas claras e decisivas de integracao, necessitando de um esforco para 

divulgar para a sociedade dos seus direitos em lutar contra os preconceitos e desenvolver 

atitudes positivas. Sera necessario introduzir as mudancas dentro e fora da escola para obter 

exito na educacao inclusiva. 

A escola inclusiva e aquela que oferece ensino de qualidade a cada um de seus alunos, 

nao e so aceitar as pessoas com deficiencias, e preciso antes de tudo oferecer qualidade dentro 

da unidade escolar, sua acessibilidade tem que ser em sua totalidade, se desta forma nao 

ocorrer nao sera uma educacao inclusiva, so assim estarao respeitando a diversidade e 

potencialidades de cada um. 

A construcao de uma escola inclusiva necessita a principio, de transformacoes de 

ideias e atitudes. O processo de mudanca deve ter como base o ser humano, apos isso, a 

escola precisa rever o seu projeto politico pedagogico tornando assim ponto de partida 

essencial para que as mudancas ocorram. 

As escolas inclusivas propoem um modo de se construir o sistema educacional que 

considera as necessidades. A inclusao causa uma mudanca de perspectiva 

educacional, pois nao se limita a ajudar somente aos alunos que apresentam 

dificuldades na escola, as apoiam a todos: professores, alunos pessoal administrative 

para que obtenha sucesso na corrente educativa geral. (MANTOAN, 1997, p.121). 

Nesse sentido, e preciso planejar, organizar, executar e acompanhar os objetivos, 

metas e acoes tracadas em articulacao com as demais propostas da escola comum, no projeto 

politico pedagogico deve ser previsto a organizacao e recursos para serem implantados dentro 
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da escola. A democracia se exercita e toma forma nas decisoes conjuntas do coletivo da 

escola e se reflete nas iniciativas da equipe escolar. 

A simples aceitacao das diferencas e a oportunidade de acesso a classe comum nao 

determinam e nem contribuem de fora consistente para elaboracao do projeto pedagogico e 

nao asseguram a inclusao escolar dos alunos com acentuadas necessidades educacionais 

especiais. 

O processo de aprendizagem dos alunos com deficiencia necessita de algumas 

modificacoes, sendo necessario analisar criticamente as relacSes existentes na escola, 

garantindo a aprendizagem e adaptacao desses alunos ao grupo. 

Portanto, a educacao inclusiva, tem como principio fundamental a igualdade de 

direitos cabendo a sociedade tornar a escola inclusiva e isso ocorre quando considerar todos 

com igualdade de valor. Deste modo a inclusao escolar justifica-se no principio de 

democracia, sem nenhum tipo de discriminacao. 

Atualmente a educacao inclusiva encontra inumeras resistencias entre muitos, no 

entanto, para que essa inclusao se concretize, nao e suficiente existirem leis que determinem a 

sua efetivacao nem escolas com estruturas adaptadas, ha entao, que se refletir sobre certos 

conceitos, como por exemplo, igualdade de direitos, educacao de qualidade, para que esta tao 

esperada educacao inclusiva realmente aconteca dentro das escolas publicas. 

A educacao inclusiva suporte para superacao das suas maiores dificuldades, a inclusao 

devera acontecer integrada a sua comunidade. Os pais deverao ser os atores essenciais no 

processo de inclusao da crianca na escola, as unidades escolares devem buscar maior 

qualidade no processo de ensino-aprendizagem do aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Tendencias educacionais para surdos 

2.4.1 Oralismo 

Na Alemanha, no ano de 1750, surgem as primeiras nocoes do que hoje constitui a 

Filosofia Educacional Oralista, estudada por Samuel Heinick, o oralismo acredita ser o ensino 

da lingua oral, que rejeita a lingua de sinais, na educacao das pessoas com surdez. 
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Esses metodos ganharam forcas a partir do ano de 1860, onde varios profissionais 

comecaram a estudar a linguagem oral utilizada pelos surdos, com essa tendencia em alta do 

oralismo, alguns estudiosos da area comecaram a defende-la se opondo a lingua de sinais 

acreditando que esta seria prejudicial a aprendizagem oral. 

Alexandre Graham Bell escreveu forte influencia para que o oralismo prevalecesse 

como a lingua oficial dos surdos, em uma votacao no congresso International de Educadores, 

realizado em Milao em 1880, na oportunidade a lingua dos surdos ficou oficializado o 

oralismo e a lingua de sinais foi proibida. 

A Filosofia oralista visa a agregacao da crianca surda na comunidade de ouvintes, 

possibilitando condicoes de desenvolvimento a lingua portuguesa. 

Diversos profissionais dessa tendencia defendem como a unica forma de comunicacao 

para as pessoas com surdez, acreditando que para que haja uma boa comunicacao de crianca e 

necessaria a oralizacao. 

O Oralismo entendeu a surdez como uma deficiencia que deve ser trabalhada pela 

estimulacao auditiva, sendo atraves dessa estimulacao que a crianca podera desenvolver a 

aprendizagem da lingua portuguesa, acreditando que atraves desse metodo a crianca surda 

venha a integrar-se na comunidade ouvinte. 

O objetivo do oralismo e fazer uma reabilitacao da crianca surda em direcao a 

normalidade, a "nao-surdez" (GOLDFELD, 2001, p.31) com esse objetivo o oralismo abrange 

diversas metodologias como: audiofonatoria, acupidio, dentre outras. Essa pratica 

metodologica tem embasamento teorico diferenciado, possuindo praticas diferentes. 

Como afirma Goldfeld "a crianca surda (surdez severa/e ou profunda) nao tem 

condicoes de adquirir a lingua oral apenas atraves de dialogo. Ele necessita sempre de terapia 

fonoaudiologica que passa a oferecer uma estimulacao sistematizada da lingua oral" (2001, 

p.86) 

Com esse embasamento tecnico por mais que se busque contextualizar o oralismo para 

as pessoas com surdez, este se dara sempre de forma ficticia, pois, a pessoa com surdez, nao 

dispoe ativamente do sensor necessario para aquisicao da lingua falada. O ouvitismo nao e o 

mesmo que o oralismo. Enquanto que ideologicamente dominante, o oralismo, na descricao 

de Perlin, significa 

O Oralismo foi e segue sendo hoje, em boa parte do mundo, uma ideologia 

dominante dentro da educacao do surdo. A concepcao do sujeito surdo ali presente 

refere exclusivamente uma dimensao clinica - a surdez com deficiencia, os surdos 
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com sujeitos patologicos - em uma perspectiva terapeutica. A eonjuncao de ideias 
clinicas e terapeuticas levou em primeiro lugar a uma transformaeao historica do 
espaco escolar e de suas discussoes e enunciados em contexto medico-hospitalares 
para surdos. (2005 p.59). 

O oralismo nao permite as pessoas com surdez desenvolver sua identidade. A 

importancia da identidade surda faz se necessaria para que essas pessoas possam construir sua 

identidade, desprendendo-os do oralismo, que e fazer o surdo um ouvinte. 

De acordo com Damasio (2007) no oralismo visam a eapacitacao de pessoas com 

surdez para que possa utilizar a lingua da unica possibilidade linguistica, de modo que seja 

possivel o uso da voz e da leitura labial, tanto na vida social, como na escola. 

Por isso o oralismo causa deficits cognitivos, levando ao fracasso escolar, dificultando 

os relacionamentos interpessoais, levando o aluno ao fracasso escolar, dificultando os 

relacionamentos interpessoais e com a negacao a cultura surda e a diferenca entre surdos e 

ouvintes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Comunicacao total 

A tendencia da comunicacao total tem como principal objetivo a comunicacao entre 

surdos e surdos e surdos e ouvintes, enfatizando a aprendizagem da lingua oral atraves dos 

aspectos cognitivos, emocionais e sociais, a aquisicao da aprendizagem utiliza-se recursos 

espacos-visuais como facilitadores da comunicacao. 

Os profissionais que seguem a comunicacao total percebem o surdo de forma 

diferente dos oralistas: ele nao e visto apenas como um portador de uma patologia 

de ordem medica, que deveria ser eliminada, mais sim como uma pessoa, e a surdez 

como uma marca que repercute nas re la tes sociais e no desenvolvimento afetivo e 

cognitivo dessa pessoa". (GOLDFELD, 2001 p.35> 

Com isso a comunicacao total se opoe ao oralismo, mostrando que o aprendizado da 

lingua oral nao garante o pleno desenvolvimento da pessoa surda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Um dos diferenciais com que se apresenta a comunicacao total das demais tendencias 

e que ela defende a utilizacao de qualquer recurso linguistico, seja a lingua de sinais, 

linguagem oral ou codigos manuais, que facilite a comunicacao com as pessoas surdas. 

Afirmativa feita por Goldfeld: 

A comunicacao total demonstra uma eficacia maior em relacao ao oralismo, ja que 

leva em consideracao aspectos importantes do desenvolvimento infantil e ressalta o 

papel fundamental dos pais ouvintes na educacao de seus filhos surdos. 

(GOLDFELD, 2001, p.39). 

Dessa forma a comunicacao total apresenta maior eficacia em relacao ao oralismo, 

pois leva em consideracao aspectos importantes no desenvolvimento da aprendizagem, 

mesmo, pois nao a trata como sendo a lingua natural das pessoas com surdez. 

Na comunicacao total existe um aspecto bastante relevante que esse metodo apresenta 

que e a relacao da lingua materna da crianca surda, onde cada surdo, de acordo com a sua 

historia tera como lingua materna a lingua oral ou a LIBRAS, mesmo que para a comunicacao 

total nao seja importante a aquisicao plena de LIBRAS. 

Os resultados obtidos com a comunicacao total sao questionados quando analisado as 

pessoas com surdez diante dos desafios da vida, onde os textos orais e escritos, linguagem 

gestual e visual e as interacoes sociais que sao caracteristicas da comunicacao total nao 

dernonstram um desenvolvimento satisfatorio, reforcando a segregacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 Bilinguismo 

O bilinguismo tem como principio basico que a pessoa com surdez, seja bilingue, ou 

seja, que adquira a lingua de sinais como materna e como segunda lingua a de seus pais, no 

caso, a portuguesa. 

A abordagem educacional feita pelo bilinguismo tem como proposta a capacitar a 

pessoa com surdez para a utilizacao de duas linguas no cotidiano escolar e na vida social. O 

Decreto n° 5.626/05 que regulamentou a lei de LIBRAS preve a organizacao de turmas 
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bilingues, constituidas por alunos surdos e ouvintes onde as duas linguas sao utilizadas no 

mesmo espaco educacional. 

Com base nesse decreto a filosofia bilingue mostra que os surdos formam uma 

comunidade com cultura e lingua propria. 

O bilinguismo rejeita a proposta que as pessoas com surdez devem aprender a lingua 

oral para poder se aproximar o maximo possivel do padrao de normalidade dos ouvintes, vale 

ressaltar que a aprendizagem da lingua oral para as pessoas com surdez e importante, mas nao 

e como unico objetivo de aprendizagem, nem tampouco como solucao para como diminuir as 

diferencas causadas pela surdez. 

A questao principal para o Bilinguismo e o Surdo e nao a surdez, ou seja, os 

estudos se preoeupam em entender o Surdo, suas particularidades, sua lingua, (a 

lingua de sinais, sua cultura e a forma de pensar, agir, etc. e nao apenas os aspectos 

biologicos ligado a surdez. (GOLDFELD, 2001, p.40). 

A lingua de sinais e certamente o principal meio de comunicacao entre as pessoas com 

surdez. Segundo Perlin (2005: p56) "os surdos nao conseguem dominar os signos dos 

ouvintes, como por exemplo, a epistemologia de uma palavra. Ele somente pode entende-la 

ate certo ponto, pois, entende dentro de signos visuais". Dessa forma as dificuldades das 

pessoas com surdez para aquisicao da oralidade e a escrita, portanto nao se pode dizer que nao 

sao capazes de aprender, pois isso estaria reduzindo ao seu deficit, sem considerar a escassez 

na pratica de ensino disponivel a pessoa com surdez. 

O bilinguismo, assim como as outras tendencias, nao pode ser definido como uma 

tendencia homogenea faz-se necessario que seja percebido por todas as diferentes abordagens 

em cada tendencia, resultando a importancia da lingua de sinais no desenvolvimento da 

pessoa com surdez, por ser a unica que pode ser adquirida espontaneamente pela pessoa 

surda, diferentemente da lingua oral que necessita de tecnicas para ser desenvolvida. 

A pessoa surda que desenvolve o Bilinguismo, nao sofrera nenhum atraso, dano no 

aspecto cognitivo ou emocional que possa decorrer no atraso da linguagem, em virtude da 

mesma eficiencia que uma pessoa adquire a lingua oral, assim acontece com a lingua de sinais 

para as pessoas com surdez. 

E interessante ressaltar o biculturalismo, a comunidade surda, como todas as minorias 

existentes, possui cultura propria e a lingua de sinais e uma dessas culturas, o biculturalismo 

se apresenta por estas pessoas fazerem parte das comunidades dos surdos e dos ouvintes, 
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partindo desse pressuposto o ideal e que as pessoas surdas constraam os conceitos e valores 

das palavras em oposicao as outras palavras da mesma lingua, com base nas caracteristicas 

culturais desta lingua. 

As posicoes contrarias a inclusao de alunos com surdez tomam como referenda 

modelos que se dizem "inclusivos", mas, na verdade, nao alteram suas praticas 

pedagogicas no que se refere as condicoes de acessibilidade em especial as relativas 

as comunicacoes. (DAMAZIO, 2007, p. 23). 

A principio e necessario fazer a leitura desse movimento politico, cultural e tambem 

educacional das comunidades de surdos dos ouvintes, esclarecendo os equivocos existentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Lingua brasileira de sinais 

A lingua nao e apenas esquema formal, mas tem carater essencial, criativo e cultural. 

E expressa a mais exata face das aspiracoes e pensamento das pessoas surdas. A lingua de 

sinais difere da lingua falada por ter um estilo totalmente diferente, ou seja, nao se resume a 

manutencao de simbolos segundo as regras gramaticais, e sim a vez do usuario emitida com o 

corpo. 

As linguas se transformam a partir das comunidades linguisticas que as utilizam. As 

pessoas com surdez tem necessidades de se integrar a comunidade surda porque e nesse 

contexto que irao encontrar um bom emprego da lingua de sinais. A aquisicao da linguagem 

requer o contato com outros seres humanos. 

A educacao de surdos no Brasil esta aquem do desejado em relacao a utilizacao do 

bilinguismo. Isso se deve a varios fatores que dificultam a sua aplicacao; poucos interpretes 

que atenda as necessidades da escola, hospitals e repeticao e etc., ressaltando que os 

programas televisivos sao poucos os que utilizam a lingua de sinais. 

Outra grande realidade e os poucos professores ouvintes que dominam a libras, como 

tambem as familias que alem de sua grande maioria nao conhecem, como tambem nao 

dominam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A proposito, com esse diagnostico da realidade das pessoas com surdez, e possivel 

compreender e analisar o desenvolvimento global da vida das pessoas com surdez e que muito 

ainda se precisa fazer diante das politicas publicas para educacao de surdos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Compreendendo a pessoa surda 

A pessoa surda como e vista nos dias atuais, teve grandes mudancas no percorrer da 

historia da humanidade. Sempre existiram debates acerca dos conceitos de surdez, como 

tambem dos limites e possibilidades dos surdos comparando-os com os ouvintes, esses 

debates sempre foram em torno das questoes relativas a educacao do aluno que apresenta 

"deficit" de audicao nesse sentido, as preocupapoes em torno da vida, da identidade e das 

diferencas que surdos possuem quase que completamente negada. 

Nas ultimas decadas, vem se alinhando um conjunto de preocupacoes novas 

concernentes a educacao dos surdos, porem, no passado estiveram obrigados a se adaptarem 

ao modelo social que nao correspondia a sua cultura e as suas capacidades, prevalecendo o 

modelo ouvinte, atualmente sao possiveis perceber diversas mudancas diante das concepcoes 

sobre a pessoa surda e a importancia da sua lingua dentro do processo de construcao de 

conhecimentos. Estudiosos da area da surdez concordam que os surdos enfrentam diversas 

dificuldades ao longo de sua trajetoria educacional, sendo a principal delas originarias de suas 

limitacoes e consequentemente, oral. 

Assim Goldfeld (2001), apoiada em Vygostsky e Bakhtin, mostra a importancia da 

linguagem no desenvolvimento cognitivo do surdo, com fundamentacao na abordagem 

sociointeracionista, baseado nas ideias destes teoricos, os estudos sobre a aquisicao da 

linguagem, bem como as relacoes interpessoais e com o meio social onde o surdo vive, pois 

eles tem papel imprescindivel na construcao da identidade do surdo. 

A compreensao sobre as caracteristicas da identidade surda e importante, para 

definirem adequadamente praticas pedagogicas para os surdos. 

A principio e necessario destacar que os surdos sao deficientes dos ouvintes como 

tambem diferentes entre si. Portanto, e preciso extinguir a ideia de que as criancas surdas 

constituem um grupo homogeneo, pois nao e bem assim. Existem subgrupos dentro dos 

grupos de crianeas e as diferencas entre elas sao, geralmente, maiores que as diferentes 
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encontradas entre surdos e ouvintes, isso constitui uma ideia basica para compreender bem o 

surdo e suas peculiaridades. 

De acordo com Bueno: "dentro dessa perspectiva o surdo, tal como outros individuos 

pertencentes a diferentes minorias (negro, gay, etc.), deve ser encarado como membro de uma 

comunidade que sofre daqueles que nao o sao". (1999, p06). 

Nessa perspectiva, os estudos sobre a pessoa surda estao voltados basicamente para 

compreender as perdas auditivas como caracteristicas do surdo, e dependendo do tipo de 

problema se define o tipo de surdez, diante desta perspectiva os estudos sobre a surdez pode 

ser sintetizada por tres suposieoes basicas como afirma Bueno: 

• De que a surdez, como caracteristica de uma parcela da populacao, nao pode 

ser encarada pelo angulo tradicional da medicina que a caracterizou como 

deficiencia; 

• Que a surdez acarreta uma diferenca basica de linguagem e que a Lingua de 

Sinais deve ser encarada como expressao natural da comunidade surda; 

• Que o fato de possuir uma lingua propria faz com que os surdos devem ser 

considerados como uma subculture diferente da dominante, a cultura ouvinte. (1999, 

p.6). 

As causas da surdez tambem sao alvo de preocupacoes. Quanto a isto e importante 

destacar que ela pode ser classificada em:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERS'DADE F^nERAL 

DE CAMPINA GRANDE 
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• Perinatais o u Aa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- i B A R .m f ^  

• Pos-natais 

Entre as causas pre-natais tem-se: a rubeola intra-uterina, toxicoplasmose, o 

citomegalovirus, a diabetes, a sifilis, a irradiacao, a hipoxia, o uso de drogas de ototoxicas e o 

alcoolismo materno. 

Com relacao as causas perinatais mais comum sao: anoxia-hipoxia, parto traumatico, 

parto prematuro, herpes materna. 

Com relacao as causas perinatais mais comuns sao: hipoxia, anoxia infeccao, 

critroblastose fetal e sarampo, caxumba, meningite, encefalite, alem de exposicao a ruidos ou 

pressoes intensas e acidentes. E possivel acrescentar, a surdez adquirida atraves da idade 

avancada, como outra causa de surdez. 

O periodo em que ocorreu a surdez e um aspecto que tambem precisa ser 

compreendido. De acordo com o momento podemos entender a surdez como: pre-linguistica 

ou pos linguistica. A surdez pre-linguistica e caracterizada pela ocorrencia da perda auditiva 
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antes do desenvolvimento da linguagem oral, pela crianca. A surdez pos-linguistica e a que 

surge depois do desenvolvimento da fala e da linguagem. Quando mais tarde ocorre a perda 

auditiva maior o desenvolvimento da linguagem oral. Nestes casos, a fala ja construida fica 

consolidada. 

Alem desses aspectos de cunho fisiologico, ha outro aspecto que merece consolidates 

e que nos ultimos anos vem assumindo lugar de destaque dentro dos estudos de surdez. Trata-

se das identidades surdas. E esse elemento que vem somar-se aos demais dando mais 

possibilidades de compreensao da pessoa surda, sobre tudo pela sua natureza socio-

antropologica. 

De acordo com Hall (1997) citado por Perlin, um dos conceitos de identidade cultural 

bastante utilizado pelos estudiosos atuais e o de que a identidade hoje nao pode ser vista como 

uma interpretacao fechada, estatica, fixa, pronta, mas como algo em construcao, portanto, 

plural, dinamico, multiplo e contraditorio (In SKLIAR, 2005). 

No caso da pessoa surda, os estudos feitos por Perlin, identificaram a existencia de 

pelo menos cinco categorias diferentes de identidades surdas, comparando a presenca da 

heterogeneidade da contricao dos grupos. As identidades surdas sao classificadas da seguinte 

forma: 

a) Identidade surda politica: trata-se de uma identidade que se sobressai na militancia 

pelo especifico surdo. E a consciencia surda de ser definitivaniente diferente e de 

necessitar de implicafoes e recursos completamente visuais. 

b) Identidades surdas hibridas: sao surdos que nasceram ouvintes, e que com o tempo 

se tornaram surdos. 

c) Identidades surdas de transicao: Estao presentes na situacao dos surdos que foram 

mantidos sob o cativeiro da hegemonia experiencia ouvinte e que passam para a 

comunidade surda, como geralmente acontece. 

d) Identidade surda incompleta: E o nome que dado a identidade surda apresentada 

por aqueles surdos que vivem sob uma ideologia ouvintista latente que trabalha para 

socializar os surdos de maneira compativel com a cultura dominante. 

e) Identidades surdas fluruantes: Elas estao presentes onde os surdos vivem e se 

manifestam a partir da harmonia dos ouvintes. Estas identidades sao interessantes 

porque permitem ver um sonho "consciente" ou nao de ser, porem, vitima da 

ideologia ouvintista que segue determinando seus comportamentos e aprendizados. 

(PERLIN, 2005, p.63-65). 

De acordo com as ideias apresentadas ate o momento e possivel compreender que os 

surdos nao compoem um conjunto homogeneo com caracteristicas comuns. Pelo contrario 

possuem diversas diferencas entre si quanto as existentes entre todos os grupos humanos. 

Portanto, ao pensar numa metodologia de atendimento aos surdos e preciso analisar as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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caracteristicas a que cada um se enquadra dentro de suas identidades e culturas que os mesmo 

apresentam. 

Dessa forma, a surdez pode ser compreendida como uma diferenca a ser politicamente 

reeonhecida, e o surdo como um ser de uma experiencia visual e possuidor de uma identidade 

multipla ou multifacetada que reclama um olhar diferente, mas nao de estereotipos, exigindo 

respeito, principalmente por ser pessoa. 



CAPITULO III 

3 DELINEANDO AS VIVENCIAS ENTRE ESPA^OS E SUJEITOS DA 
PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente capitulo tem como escopo mostrar os dados analisados dentro da 

concepcao dos alunos sobre educacao inclusiva, onde uma escola que nao trabalha a inclusao, 

arrisca-se a viver as margens de uma educacao contemporanea, sem oportunidades de 

conviver com a diversidade humana, e enriquecer as relacoes inter-pessoais, deixando de 

oferecer oportunidades para novas aprendizagens. 

A inclusao escolar permite que a escola e os alunos partieipem ativamente do processo 

ensino-aprendizagem, onde sao unicos, com compreensoes diferenciadas, que permitem a 

singularidade de cada um. 

Neste capitulo e possivel ver que a diferenca favorece os diferentes tipos de 

aprendizagens para a socializacao e equidade entre os cidadaos. Os professores sao parte 

fundamental dentro desse processo de inclusao, e atraves deles que parte desse processo se 

constroi, a pratica permite mudancas, nas acoes de viabilizar desenvolver as potencialidades 

dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.1 Os desafios de uma escola inclusiva 

Os dados analisados entre os alunos objetivou identificar o entendimento dos mesmos 

sobre a inclusao escolar. 

Para os alunos entrevistados, a tematica inclusao escolar, nao se constitui em algo 

estranho a sua realidade, ao perguntar sobre o que e educacao inclusiva, um aluno respondeu: 

"e quando a escola aceita uma pessoa diferente na escola para estudar, ajudando ela, a saber, 

ler e escrever". (Discentel, 5° ano, entrevista, 05/11/2009). 

Ainda referente ao que seja educacao inclusiva, alguns deles responderam que se trata 

de "uma escola para deficientes", outras citaram que e "incluir pessoas que tem problemas 

fisicos para estudar". 

Nesse sentido, pode-se inferir que, ainda nessas afirmacoes, a visao de educacao 

inclusiva precisa ser ampliada e trabalhada de forma mais abrangente, que a educacao 

inclusiva nao se restringe apenas para as criancas com deficiencia fisica, que esse conceito 

ainda e restrito. E preciso falar em inclusao para toda comunidade escolar como algo possivel 

a partir de uma convivencia entre as pessoas com deficiencia e as pessoas fitas normais, e 

preciso quebrar determinados discursos pre-estabelecidos, as entrevistas mostram que e 

preciso um debate mais amplo para lidar com o processo de inclusao dentro da escola. 

Referente a essa questao Feltrin pontua que: 

Evidentemente, quando se fala em escola inclusiva nao se fala apenas das Unidades 

que se arriscam a receber alunos com NEE, mas de todo o sistema que, tambem na 

pratica, deveria ser inclusivo, dispor de recursos materiais e humanos para o 

atendimento conveniente dos alunos. (2006 p. 63). 

A escola que nao pensa a inclusao como um desafio a ser enfrentado e resolvido corre 

o risco de conviver com a exclusao funcional, onde a educacao inclusiva pretende que todos 

os alunos com as mais diversas capacidades e potencialidades, possam aprender juntos. 

Quando a escola realiza o papel de receber individuos com deficiencias, ela reconhece 

que ha diferencas nas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos seres humanos, 

e enriquece seu conhecimento do processo educacional. 

Dentro do processo de inclusao, a cooperacao entre profissionais e familiares e 

essencial, essa interacao e importante para a realizacao do processo educacional, se nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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houver essa cooperacao e interacao todo o trabalho realizado na escola sera desfeito em casa 

pela familia. 

A educacao inclusiva concede a escola como um espaco de todos, no qual os alunos 

constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, 

participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadaos, nas suas 

diferencas. 

Dentro do questionamento sobre escola inclusiva, um discente relata: 

A escola precisa melhorar para que os alunos deficientes possam estudar melhor, 

fico preocupado quando eles nao conseguem fazer tudo o que a gente faz, 

principalmente quando eles ficarn querendo aprender e tem dificuldades. (Discente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2, 5° ano, entrevistado em novembro de 2009). 

A inclusao escolar impoe uma escola em que todos os alunos inseridos tenham o 

direito de participar ativamente do processo escolar, segundo suas capacidades, e sem que 

nenhuma delas possa ser motivo para uma diferenciacao que os excluira das suas turmas, 

como afirma Mantoan: 

Os encaminhamentos dos alunos as classes e escolas especiais, os curriculos 

adaptados, o ensino diferenciado, a terminalidade especifica dos niveis de ensino e 

outras solucoes precisam ser indagadas em suas razoes de adocao, interrogados em 

seus beneficios, discutidos em seus fins, e eliminados por completo e com urgencia. 

(2007, p. 6). 

Quando se entende esses processos de diferenciacao pela deficiencia, e perceptivel as 

discrepancias com as escolas especiais, e que se apresentavam como solucoes privilegiadas 

para atender as necessidades dos alunos. As escolas devem receber esses alunos como unicos, 

singulares, mutantes, com uma compreensao que eles diferem uns dos outros. 

A escola inclusiva e tambem a escola das diferencas, a atual pedagogia tem com mote 

questionar, colocar em duvida, discutir e reconstruir praticas que tem mantido a exclusao 

dentro dos processos de ensino- aprendizagem, onde a escola comum se torna inclusiva 

quando reconhece as diferencas dos alunos diante do processos educativo buscando a 

participacao e o progresso de todos, adotando novas praticas pedagogicas, tarefa que nao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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facil, que tambem nao tem resultados imediatos, que requer mudancas que vao alem da escola 

e da sala de aula. 

A escola ao abracar esse trabalho, tera que encontrar solucoes proprias para os seus 

problemas, as mudancas necessarias nao acontecem por acaso, fazem parte da vontade 

coletiva da escola, para atender a todos e atender bem, mudancas que devem estar expostas no 

projeto politico pedagogico e ser vivenciadas a partir de uma gestao democratica. E 

ingenuidade achar que ser escola inclusiva e aceitar apenas o aluno com deficiencia em sua 

unidade escolar. E preciso enfrentar os desafios de mudancas e assumir um papel mutuo 

juntos num so objetivo, que e auxiliar as pessoas com necessidades especiais a se inserir com 

os demais que formam a comunidade escolar. 

A organizacao escolar afeta os processos de ensino e de aprendizagem, os horarios, 

rotinas, espacos arquitetonicos, influenciam em um bom aproveitamento de todos, sendo 

necessaria uma entrega, uma disposicao grupal, uma equipe escolar em busca de uma 

mudanca educacional, sendo necessario dar qualidade aos que buscam a escola, neste sentido 

e possivel observar a fala do discente diante de suas necessidades. Como afirma o discente, 

que relata as necessidades dessas adaptacoes para um bom desempenho no processo de 

ensino-aprendizagem, quando diz: 

E preciso alargar as portas, construir rampas, melhorar o banheiro para que nossos 

amigos possam estudar e aprender mais, eles sao especiais e merecem tudo isso, 

porque assim fica mais facil andar com eles pela escola. (Discente 3, 5° ano, 

entrevistado em novembro de 2009). 

E possivel ver na fala do discente que a inclusao favorece o trabalho com a diferenca e 

abre espaco para a interacao, socializacao e superacao dos preconceitos, a partir do momento 

que a escola reconhece sua funcao social e possibilitam aprendizagens diversificadas na 

formacao de cidadaos igualitarios, as verdadeiras transformacoes ou mudancas so sao 

possiveis acontecer quando verdadeiramente as pessoas forem tocadas pela experiencia. 

As mudancas ocorrem apenas por colocarem em praticas maneiras diferentes de 

ensinar, so e possivel acontecer mudancas quando os professores se propuserem a viver isso, 

ao contrario do que muitos educadores pensam e fazem, as praticas escolares inclusivas nao 

implicam um ensino adaptado para alguns alunos, mas em um ensino diferente para todos, em 

que todos indistintamente tenham condicoes de aprender, de acordo com suas proprias 



potencialidades, sem discriminates e adaptacoes, as aprendizagem devem acontecer de 

forma igualitaria respeitando a diversidade de cada aluno com deficiencia. 



CAPITULO IV 

4 ROMPENDO O SILENCIO NA ACEITA^AO DAS DIFERENCAS: 

EXPERIENCIAS DO ESTAGIO SUPERVISIONADO EM DOCENCIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo tem como objetivo analisar e comparar a pratica do estagio, e que 

fatores contribuem para a formacao do academico, fazendo consideracoes a cerca de sua 

importancia, analisando o estagio como eixo integrador na formacao do docente interligando 

os saberes teoricos. O estagio e um momento de aprendizagem indispensavel a um 

profissional que deseja vivenciar os desafios da sala de aula, nele esta a oportunidade de 

colocar em pratica todo o seu referencial teorico, compreender as especificidades da profissao 

e conhecer a realidade do dia-a-dia, da profissao que o academico escolheu para exercer. Este 

capitulo apresenta-se distribuido por etapas vivenciadas durante o estagio, e assim permitindo 

ver e analisar as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. Deste modo, a elaboracao dos 

conhecimentos por parte dos professores acontece atraves da reflexao, analise e 

problematizacao das questoes surgidas no dia-a-dia. E principalmente na fundamentacao entre 

teoria e a pratica, onde professor produz os seus conhecimentos nas acoes vivenciadas 

mediadas pelos conflitos da pratica social externados no cotidiano escolar, permitindo 

reflexoes onde envolve professor e aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.1 Estagio e Docencia: Diferentes saberes 

Neste estudo, procurou-se estabelecer um dialogo com a realidade encontrada na sala 

de aula, campo de estagio, ou seja, a pratica efetiva desencadeada por meio da inclusao dos 

alunos com deficiencia, inicialmente, destacando neste trabalho a surdez procurando nas 

observacoes feitas as razoes que fornecam sustentacao ao processo de inclusao e o confronto 

com a realidade encontrada. Porem, o aluno com surdez que fazia parte da sala de aula, campo 

de estagio, nao estava mais presente na unidade de ensino, durante a realizacao das atividades. 

Assim, no presente capitulo pretende-se aprofundar as discussoes sobre a inclusao no 

contexto do ensino regular, a partir de uma aproximacao entre as reflexoes provocadas pelo 

discurso academico e sociopolitico a favor da Educacao Inclusiva e a sua sustentacao legal 

por intermedio dos tantos discursos em defesa das pessoas com deficiencia. 

Apesar da inclusao do aluno com deficiencia na escola ser um direito garantido pela 

atual legislacao, muitos preconceitos ainda se faz presente dentro da escola. Muitos dos 

preconceitos existentes decorrem da ignorancia, supersticao e medo, frutos de uma construcao 

historico-social distorcida sobre a pessoa com deficiencia. 

Aceitar um aluno com deficiencia numa sala de aula comum permite diversas 

mudancas, principalmente nas atividades de ensino. Dessa forma, para os professores do 

ensino fundamental que nao tem visao e nem vivencia com a realidade da Educacao Especial, 

torna-se, no minimo, complicado entender o ensino inclusivo, levando muitas vezes a 

rejeitarem os alunos, pela falta de dominio com a situacao apresentada. 

A tentativa de falar um pouco sobre inclusao foi colocar como esta tematica vem 

sendo apresentada atualmente e o que representa. Ao tomar como base a sociedade, constata 

que a mesma, em todas as partes do mundo e em todas as epocas, sem qualquer excecao 

praticamente, colocou e assim permanecera deixando a margem dessa sociedade certos tipos 

de individuos que dela poderiam fazer parte. 

Como afirma Silva quando diz: 

Preconceitos e medidas discriminatorias existem concretamente contra quase todos 

os tipos de anormalidades ou anomalias, muito embora essas atitudes apresentem 

tonalidades de enfase diferente, pois a maioria das pessoas nao tem contra os 

deficientes a mesma especie de preconceitos, que alimenta contra certos grupos 

religiosos, raciais ou desfavorecidos (1996, p. 363). 
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Para melhor compreender as origens dessa dificuldade que as pessoas tem para lidar 

com a inclusao, e preciso conscientizar-se que existe um padrao de normalidade socialmente 

construido. As pessoas sao diferentes, e ser diferente, portanto e proprio da natureza humana. 

No entanto essas diferencas muitas vezes acarretam a exclusao de um determinado grupo de 

pessoas fazendo com que esse "diferente" seja colocado de lado. 

Utilizando-se da Declaracao de Salamanca (UNESCO, 1994), considera-se escola 

inclusiva aquela que "reconhece e satisfaz as necessidades diversas dos seus alunos, 

adaptando-se aos varios estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nivel 

de educacao para todos...". 

Normalmente todos os professores da escola, durante grande parte de sua vida no 

magisterio, utilizam a linguagem oral, o quadro-negro e o atendimento individualizado, 

quando necessario. 

As atividades desenvolvidas durante o estagio estavam relacionadas com a inclusao 

escolar dos alunos, durante esse periodo foram aplicadas atividades que levaram os alunos a 

discutirem sobre o tema, o trabalho com a inclusao e um processo gradativo que requer 

compreensao com os educandos, elaborando significados e buscando caminhos diferentes que 

podem ser utilizados para que as pessoas com e sem deficiencias tenham a oportunidade de 

avancar na construcao do conhecimento e na escolaridade. Os resultados durante o estagio 

foram significativos para os educandos. 

O estagio e um momento de aprendizagem indispensavel a um profissional que deseja 

vivenciar os desafios da sala de aula, esta a oportunidade de confrontar teoria e pratica, 

aprender as especificidades da profissao, conhecer a realidade do dia-a-dia, na profissao que o 

academico escolheu para exercer. A medida que o academico tem contato com as tarefas que 

o estagio lhe proporciona, comeca entao a assimilar tudo aquilo que tem aprendido e ate 

mesmo aquilo que ainda vai aprender teoricamente. Segundo Pimenta e Lima (2004) o estagio 

e o eixo central na formacao de professores, pois e atraves dele que o profissional conhece os 

aspectos indispensaveis para a formacao da construcao da identidade e dos saberes do dia-a-

dia. Sabemos que pedagogicamente o aprendizado e muito mais rico quando e adquirido por 

meio da experiencia. Temos muito mais exito ao aprendemos na pratica do que ao 

aprendermos lendo ou ouvindo. O fazer diario e compreendido com muito mais eficiencia. 

Durante o estagio e possivel distinguir aquilo que precisamos aprender e aperfeicoar. E 

possivel identificar as falhas, onde o estagio e o momento certo para aprender com os erros. 

Sera tambem possivel comparar a qualidade do ensino que se tem e o que se deseja de acordo 
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com as dificuldades enfrentadas. Neste sentido Pimenta e Lima (2004) afirmam que o 

professor e um profissional que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do aluno, 

sendo um facilitador de seu acesso ao conhecimento. De acordo com a assertiva, os resultados 

do aluno acontecem de forma incontestavel com a participacao do professor. 

A construcao dos conhecimentos por parte dos professores acontece atraves da 

reflexao, analise e problematizacao das questoes surgidas no dia-a-dia. Assim, esta producao 

acontece no ato em que se identificam os obstaculos e as solucoes serao encontradas dentro 

dos problemas vivenciados. Para o autor, o professor produz os seus conhecimentos nas acoes 

vivenciadas por ele e nao num ato que a preceda. 

Nesse sentido, Pimenta afirma: 

Assim, encontramos em Schon uma forte valorizacao da pratica na formacao dos 

profissionais; mas uma pratica refletida, que lhes possibilite responder as situacoes 

novas, nas situacoes de incerteza e indefmicao. Portanto, os curriculos de formacao 

de profissionais deveriam propiciar o desenvolvimento da capacidade de refletir. 

Para isso, tomar a pratica existente (de outros profissionais e dos proprios 

professores) e um bom caminho a ser percorrido desde o inicio da formacao, e nao 

apenas ao final, como tem ocorrido com o estagio. (2002, p. 20). 

Essa contribuicao dentro da formacao dos professores da suporte para os mesmo serem 

capazes de atuarem em situacoes inesperadas, levando o ensino a sua pratica social. Desta 

maneira, a formacao docente deve ser planejada, sempre levando em consideracao as 
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situacoes problemas que surgem no cotidiano. -
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4.2 O estagio supervisionado como eixo complementar na formacao do Professor 

Partindo da eompreensao de que o estagio supervisionado e o eixo central da formacao 

docente no curso de docencia, recorre-se a Pimenta e Lima (2004). Para elas, o eixo central da 

formacao docente e o estagio. E a partir dele ligamos os saberes praticos e teoricos. E esta 

ligacao contribui positivamente para identidade do profissional docente. 

Para as autoras acima mencionadas, os estagios supervisionados permitem reflexoes -

envolvendo professores e alunos - sobre a identidade do docente. Dentro dessa visao, o aluno 

detem conhecimentos teoricos relacionando com seu dia-a-dia, e ao fazer isto, aprende como 
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utilizar esses conhecimentos ligando teoria e pratica. Este exercicio possibilita tambem o 

estagiario refietir sobre a preparacao - planejamento - do estagio e sua execucao. Dessa 

reflexao se pensa no objetivo do estagio supervisionado. 

Para a construcao dessa identidade os professores tambem devem valorizar a 

interdisciplinaridade. Neste aspecto, e importante perceber que os aspectos da psicologia 

social que ve na formacao um processo lento e continuo que se caracteriza pela atuacao dos 

individuos dentro da sociedade, levando em conta as condicoes sociais e institucionais em que 

ocorre a acao do individuo. A construcao desta identidade do docente se constitui pelas 

relacoes sociais e o conjunto das identidades individualizadas que forma a sociedade. Desta 

forma, e papel da universidade criar condic5es para um estagio coerente com as teorias 

estudadas. Ou seja, a universidade nao vai determinar a identidade profissional do futuro 

docente, mas atraves dos estagios supervisionados ela pode conceder elementos para que haja 

uma articulacao dos saberes teoricos e praticos e desta articulacao nascer as condicoes para a 

formacao do docente. 

Em relacao aos estagios supervisionados como o eixo central dos saberes teoricos e 

praticos, observa Campos (2007) que diz que a teoria e sempre proposta como um 

instrumento que ajuda a olhar a apreender o real e que a pratica e o ponto de partida da 

investigacao. Dela surgi as questoes, as necessidades e ou possibilidades, ou seja, a pratica 

traca os caminhos a serem percorridos pelo profissional docente. Para a autora, o olhar 

investigativo do aluno ou do docente sobre o cotidiano e construido a partir do conhecimento 

que se tem e que a aquisicao de novos conceitos, surgindo novas interpretaeoes sobre o 

cotidiano. 

Dessa forma, identidade docente nasce pela articulacao dos saberes vividos nos 

estagios, onde teoria e pratica nao se separam. Nesta perspectiva, PimentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apud Campos 

(2007), considera o estagio curricular como um espaco para as atividades que os alunos 

deverao realizar durante sua formacao universitaria, junto ao seu campo de atuacao 

profissional futura. E e por esta razao que o estagio e compreendido como a parte mais pratica 

da formacao, sem deixar e ver a dualidade entre o estagio e os saberes teoricos e nem entre 

saberes teoricos e a pratica, ambos se entrelacam na formacao do docente contribuindo para a 

sua identidade profissional. 

Neste mesmo sentido, Riani Apud Campos conceitua o estagio: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] Como a sintese dos estudos do aluno, suas experiencias profissionais, concepcao 

de mundo, de homem e de desenvolvimento social. Conforme essa visao o estagio 

supervisionado nao deve ser considerado como uma atividade isolada, neutra, 

descontextualizada do processo educativo em sua totalidade. (2007, 83). 

Portanto, fica claro que os estagios supervisionados nao devem ser trabalhados apenas 

num determinado momento da formacao docente do aluno universitario, mas ao contrario, 

devem esta presentes em toda a sua formacao para evitar uma possivel divisao de conceitos 

entre estagio e conhecimento teorico, haja vista que estagio nao deixa de ser tambem 

conhecimento teorico. 

Campos (2007) entendem os estagios como uma atividade fundamental e 

inegavelmente significativa, pois e capaz de otimizar a profissionalizacao do estudante e 

estabelecer canal que possibilita a interacao mutua entre a Universidade e a Comunidade em 

que se insere o aluno. Partindo dessas consideracoes, a identidade profissional do docente 

tambem deve levar em consideracoes algumas exigencias existentes na sociedade para o 

desenvolvimento social, razoes estas que a universidade so nao realiza necessitando da 

interacao entre academia e sociedade. E o estagio que e permitido ao aluno se projetar para a 

docencia a partir da interacao entre academia e comunidade tendo como base a sintese dos 

saberes num processo continuo de apreensao de conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.1 A avaliacao da aprendizagem escolar na construcao de conhecimentos vivenciados 

em sala de aula 

Faz-se necessario aqui elencar algumas experiencias vivenciadas durante o Estagio 

Supervisionado em Docencia, que tiveram papel fundamental no enriquecimento da atividade 

enquanto docente, mesmo tendo a experiencia da docencia em outro segmento educacional 

vivenciar o estagio foi um momento unico de aprendizagens. 

Na fundamentacao deste capitulo, buscou-se aporte para compreender os diferentes 

niveis de aprendizagem que os alunos desenvolveram com as atividades dentro da sala de 

aula. 

Foram elencadas alguns aspectos que demonstram as diferentes faces da aprendizagem 

dos alunos, mediadas pela execucao das atividades durante o Estagio Supervisionado em 

Docencia, foi possivel observar o desempenho dos alunos nas atividades individuals e em 
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grupo, realizadas na sala, onde foi acompanhado as potencialidades e dificuldades 

encontradas durante a realizacao das atividades, tudo isso feito com subsidios no processo 

avaliativo continuo. 

Um dos aspectos em que se pode narrar o desempenho dos alunos em face as 

atividades realizadas em sala, durante o periodo do estagio. Nesse aspecto os alunos 

demonstraram muito interesse em realizar a maioria das atividades, fossem elas tanto as 

individuals ou em grupo, nos momentos de explanar os conceitos ou mesmo introduzir os 

conteiidos foi possivel apreender a atencao de todos, pois demonstravam um grande interesse 

na realizacao das atividades, em suma todos conseguiam desenvolve-las com exito, existindo 

uma disputa saudavel entre os mesmos na busca de apresentar a solucao correta para os 

exercicios propostos, isso tambem era notavel em relacao aos demais que eram solicitados 

para fazerem em casa, e isso por influenciava de forma significativamente aprendizagem dos 

mesmos. 

Dentre tantas atividades realizadas, e preciso relatar algumas que foram muito exitosa 

em seu desenvolvimento e que foi vista de forma significativa dentro do processo da 

aprendizagem, quando se propos a trabalhar com dinamicas, dessa forma trazendo o ludico 

para a sala de aula, viu-se deslumbrar um interesse maior por parte dos alunos, entao a 

aprendizagem fluia com uma maior facilidade em sua compreensao, que tinha o objetivo de 

facilitar o entendimento dos alunos em relacao aos componentes curriculares trabalhados em 

sala, como tambem os recursos utilizados, tudo isso facilitou a aplicacao das aulas, sempre 

com bons rendimentos, levando-os a participarem mais efetivamente. 

Nesse sentido, recorreu-se ao Portfolio que registrava a ludicidade na introducao do 

conteudo de matematica que tratava de elementos combinatories dentro das situacoes-

problemas de raciocinio logico, utilizada com o objetivo de mostrar a pratica com o conteudo. 

Em um desses momentos foi solicitado junto aos alunos que desenvolvessem estrategias de 

varias maneiras em quantas vezes era possivel cada aluno apertar a mao dos colegas. Como 

pode ser observado na imagem que segue: 
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FOTOliRAFiA 1 - Possibilidades combinatorias em situacoes-problemas de 

raciocinio logico. 

FONTE: Edna Oliveira da Paz, 2010. 

A atividade foi desenvolvida em grupo, pois necessitava obter resultados para 

compreender melhor o conteudo, apos esse momento os alunos individualmente resolveram 

situacoes semelhantes, todas as atividades desenvolvidas em sala de aula eram colocadas no 

mural de atividades como estimulo a aprendizagem. Assim, foram afixados neste mural, e em 

sequencia os resultados obtidos foram transformados em graficos como meio de utilizar-se a 

interdisciplinaridade que era permitida pelo conteudo e com isso estimulou a realizacao de 

habilidades matematicas que como se sabe e uma disciplina pouco apreciada pelos alunos, 

onde os resultados foram muito satisfatorios dentro da proposta da aula. 

Com essa atividade observa-se que a sala de aula e um espaco onde a interacao se faz 

presente e que diferentes experiencias, culturas e relacoes sociais se entrelaeam no dia a dia 

escolar, construindo uma rica troca de experiencias e conhecimentos, sejam esses fatores 

apresentados de forma positiva ou negativa, o professor precisa esta atento a todos os aspectos 

contextualizando-os com o cenario educativo e os sentimentos que afloram no ambiente 

escolar, tudo isso mediado pela construcao coletiva dos saberes. O professor muitas vezes 

precisa estar preparado para situacoes adversas aos seus pianos de aula, onde surgi situacoes 

que necessitam sua intervencao, pode-se ver isso quando se utiliza da realizacao dos trabalhos 

em grupos, em que determinados alunos ja tem seus grupos escolhidos e muitas vezes 

segregando saberes diferenciados ora mal compreendidos para alguns alunos, e assim 

rotulando alguns alunos, e preciso mostrar que a afetividade e necessaria no ambiente escolar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e que a aprendizagem necessita desse fator para descobrir novos conhecimentos atraves de 

grupos. 

A esse respeito Lima apud Valdez afirma que: 

A sala de aula e um espaco de vivencia, de convivencia e de relacoes pedagogicas, 

espaco constituido pela diversidade e heterogeneidade de ideias, valores e crencas. 

Assim, e impregnado de significado, e espaco de formacao humana, onde a 

experiencia pedagogica - o ensinar e o aprender - e desenvolvida no vinculo: tem 

uma dimensao historica, intersubjetiva e intra-subjetiva (2002, p.24). 

Com base no que afirma o autor, a afetividade e um campo onde todas as emoQoes sao 

afloradas relacionando-se diante das aprendizagens e como resultado e possivel ter a 

aquisicao de diferentes conhecimentos, e que estes por processos individuals ou em grupos se 

desenvolvem atraves do convivio humano. O professor precisa trabalhar os conteudos 

curriculares, sem esquecer-se de interligar a fatores que sao fundamentals para a formacao do 

cidadao. 

No segundo aspecto observado o uso do livro didatico como instrumento de 

aprendizagem, assim, durante o periodo do estagio, foi possivel perceber que os alunos 

apresentavam dificuldades na utilizacao do livro didatico, em uma das atividades realizadas 

como o instrumento, foi solicitada a resolucao de uma atividade em um periodo curto de 

tempo, apos passar este tempo, todos os alunos ainda permaneciam escrevendo e dai foi feita 

uma interveneao para saber o motivo da demora, uma aluna respondeu apresenta o seguinte 

relato: 

Nos temos o costume de escrever todo o exercicio do livro, por isso que a gente 

demora tanto, nossa professora nao aceita so as resposta ela manda copiar tudo que 

esta no livro. (DIARIO DE CAMPO, dia 23/08/2010). 

E possivel perceber que a utilizacao do livro didatico e o unico recurso disponivel ao 

professor, como instrumento de aprendizagem, e com isso espera do livro didatico e do aluno 

que ocorra aprendizagens apenas pelo seu manuseio ou transcricao de conteudo. No entanto, a 

realidade e que a maioria das escolas tem no livro didatico o unico instrumento de apoio do 

professor e que se constitui numa importante fonte de estudo e pesquisa para os estudantes. 

A esse respeito Frison e Bernadi apud Lopes afirmam que: .-. >urw, 
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Atualmente, os livros didaticos representam a principal, senao a unica fonte de 

trabalho como material impresso na sala de aula, em muitas escolas da rede publica 

de ensino, tornando-se um recurso basico para o aluno e para o professor, no 

processo ensino-aprendizagem. (2007, p. 208)> 

O professor necessita compreender a importancia do livro didatico, e com um olhar 

mais clinico, analisar as limitacoes proprias dos livros, que por seu carater generico, muitas 

vezes, nao podemcontextualizar os saberes especificos para atender as problematicas locais. 

Dai a importancia do professor em complementar e adaptar as atividades proposta pelo livro e 

conferindo a ele a importancia devida dentro da aprendizagem dos alunos. Durante o estagio 

percebe-se que mesmo com todo preparo e atencao produzida pelo professor e comum os 

alunos terem dificuldades para a realizacao de algumas atividades como, em que podemos 

citar a producao de texto, e com isso revelou as dificuldades com a escrita apresentadas pelos 

alunos. 

Outro aspecto importante foram as dificuldades na escrita observadas nos alunos, 

assim, durante o estagio a grande maioria precisaram de uma intervencao mais eficaz em seu 

processo de escrita, entendendo que os transtornos de aprendizagem compreendem a falta de 

habilidade especifica dentro da leitura e escrita em alunos que apresentam resultados abaixo 

do esperado para o nivel de desenvolvimento no qual eles se encontram. 

De acordo com Rodrigues apud Scoz afirma que: 

Os problemas de aprendizagem nao sao restringiveis nem a causas fisicas ou 

psicologicas, nem a analises das conjunturas sociais. E preciso compreende-los a 

partir de um enfoque multidimensional, que amalgame fatores organicos, 

cognitivos, afetivos, sociais e pedagogicos, percebidos dentro das articulacoes 

sociais. Tanto quanto a analise, as acoes sobre os problemas de aprendizagem 

devem inserir-se num movimento mais amplo de luta pela transformacao da 

sociedade.(1994, p. 22). 

O processo ensino-aprendizagem se concretiza quando o aluno da significados aos 

conhecimentos em um saber pessoal, unico, que acontece de forma diferenciada em cada 

sujeito na sua totalidade, e que esses alunos com dificuldades nao criancas incapazes, eles se 

apresentam com uma dificuldade maior frente a sua aprendizagem. Muitas vezes refletidas em 

seus resultados escolares. Como e possivel observarpela seguinte imagem.-yNA/ERS'DADE FCHERAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sill 

FOTOGRAFIA 2 - Atividades de producao de texto 

FONTE: Edna Oliveira da Paz, 2010. 

A aluna apresenta em sua redacao erros ortograficos dificultando assim sua escrita e 

compreensao no que ela quer expressar. A escola desempenha um papel fundamental para 

reverter situacoes como essa. Alguns metodos inadequados utilizados em sala de aula, a 

postura dos professores frente aos problemas, algumas atitudes basicas tem efeitos exitosos 

com esses alunos, como a forma que o docente conduz sua pratica e amor pela profissao, 

quando o professor ensina com prazer o aluno tambem aprende com prazer. 

O terceiro aspecto relevante que foi observado e a forma como a avaliacao e vista 

pelos alunos, e sua importancia na construcao dos conhecimentos que vislumbra a 

aprendizagem de forma continua, analisando o desenvolvimento cognitivo de cada um. A esse 

respeito: 

A avaliacao, diferentemente da verificacao, envolve um ato que ultrapassa a 

obtencao da configuracao do objeto, exigindo decisao do que fazer com ele. A 

verificacao e uma apao que "congela" o objeto; a avaliacao, por sua vez, direciona o 

objeto numa trilha dinamica da acao. (LUCKESI, 2002, pi72). 

A avaliacao da aprendizagem nao tem um conceito pronto e acabado, esse instrumento 

que esta presente na aprendizagem tem o intuito de diagnosticar o comeco, o durante e o fim 

de todo o processo de aquisi?ao do conhecimento, para que a partir de entao possa progredir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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no processo didatico e retomar o que foi insatisfatorio para o processo de aprendizagem dos 

educandos. 

O Sistema Educacional Brasileiro, em varios momentos, se depara com a avaliacao 

classificatoria com o objetivo de verificar aprendizagem ou habilidades atraves de medidas, 

de quantificacdes. Este tipo de avaliacao se objetiva que os educandos aprendam do mesmo 

modo, nos mesmos momentos, desencadeando competencias isoladas. Ou seja, algumas, 

pessoas que por inumeras razoes ou fatores tem melhores condicoes de aprender, aprendem 

mais e melhor. Alguns educandos nao atendem a determinadas caracteristicas em relacao a 

suas aprendizagens dentro das disciplinas e com isso se desenvolvem pouco dentro do 

processo e que muitas vezes sao excluidos. 

O processo avaliativo estara sempre presente, nao importando a norma ou padrao pela 

qual se baseie o modelo educacional. O professor e ate mesmo a unidade escolar nao tem 

como fugir da aplicabilidade desse instrumento, em que muitas vezes tornando-se eficaz 

naquilo a que se propoe que e o melhor ressaltado dentro do processo educative 

Ressalta que a pratica escolar usualmente denominada avaliacao da aprendizagem 

pouco tem a ver com avaliacao. Ela se constitui muito de mais de provas/exames do 

que de avaliacao. (LUCKESI, 2002, p 89) 

O professor em parceria com a Escola precisa elencar e produzir instrumentos 

avaliativos diversificados que tragam oportunidades ao educando dentro dos objetivos de 

aprendizagens e preciso ter clareza para que os resultados sejam obtidos. 

Em vivencia durante o estagio, muitos acontecimentos foram se demonstrados pelos 

alunos. Apresentavam um interesse muito gratificante, principalmente nas ultimas aulas. 

Trabalhou-se aula pratica de informatiea, pela necessidade em que a turma apresentou em nao 

saber utilizar o laboratorio existente na escola, e assim se deu como forma de contribuir para a 

formacao do cidadao e inserir o aluno na era digital. 

Refere-se a esse contexto, os procedimentos para o desenvolvimento das atividades 

propostas, como pode ser observado no registro a seguir: 

A aluna de informatiea foi toda planejada em simetria conteudo de matematica, foi 

afixado um cartaz no laboratorio para uma melhor orientacao como tambem atingir 

os objetivos proposto, com isso os alunos estao em extase, devido a experiencia que 

estavam vivenciando, alguns emocionados outros alegres, pois para alguns, aquela 

estava sendo a primeira vez que vivenciava aulas no laboratorio, a aula teve seus 
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objetivos atingidos, e todos relataram que tinham compreendido de forma ate mais 

facil o conteudo. Vindo desmistificar que era possivel trabalhar a matematica ligada 

a informatiea. O desenvolvimento dessas atividades requer habilidade e 

planejamento e muita paciencia, pela pressa que os alunos expressavam em 

compreender os fatos. (DIARIO DE CAMPO, dia 30/08/2010). 

O objetivo da aula nao era diagnosticar nem quantificar a aprendizagem dos alunos em 

informatiea, mas motiva-los ao uso mais constante do laboratorio como ferramenta de 

aprendizagem, observacao narrada no Diario de Campo. Os alunos apresentam condicoes 

mais flexiveis para a construcao de conceitos, de conhecimentos voltados para a realidade, 

basta que sejam oferecidas condicoes favoraveis para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Neste contexto, reporta-se a aula de informatiea uma das atividades realizada durante 

o estagio, na qual o raciocinio logico era preciso para resolver as atividades de simetria, a 

atividade desenvolvida foi o jogo dos sete erros analisando a simetria das imagens. Como 

pode ser observada nas imagens a seguir: 

FOTOGRAFIA 3 - Atividades de simetria no laboratorio de informatiea. 

FONTE: Edna Oliveira da Paz, 2010. 

E importante aqui mencionar mais uma vez a importancia do estagio supervisionado, 

para que sejam vivenciadas experiencias praticas dentro do contexto da aprendizagem, dessa 

maneira o docente estagiario tem a oportunidade de analisar e criar alternativas mais 

significativas dentro da sala de aula, sem separar a teoria da pratica. Nessa perspectiva, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desenvolveu-se com os alunos desde o primeiro dia de aula o mural do conhecimento, no qual 

todo o dia apos a realizacao das atividades pedia-se aos alunos que descrevessem o que a aula 

havia significado para eles, se haviam aprendido ou nao os conteudos, se sentiram 

dificuldades e o que realmente aprenderam, em seguida, deveria coloca-las no mural de 

conhecimentos. Como pode ser observada na imagem a seguir: 

FOTOGRAFIA 4 - Mural das atividades trabalho durante o Estagio. 

FONTE: Edna Oliveira da Paz, 2010. 

O mural do conhecimento permitiu avaliar os alunos como tambem ser avaliada, nas 

leituras feitas foi adaptando e melhorando os pianos de aula de acordo com a necessidade que 

a turma apresentava a cada aula aplicada os alunos davam depoimentos que motivou a 

melhorar os pianos, o caso das dinamicas, sentiu-se a necessidade de fazer em todas as aulas 

por que ficou evidenciado que a introducao dos conteudos atraves das dinamicas facilitava a 

aprendizagem dos alunos, motivando-os a descobrir o saber do conhecimento. Com esse 

objetivo ligar teoria e pratica como subsidio a aprendizagem, exige do professor nao so 

planejamento, na confeccao de materials didaticos, da elaboracao de atividades mais 

dinamicas, remete o docente a ter um olhar mais eritico nas fragilidades apresentadas durante 

aula, e uma intervencao significativa no processo de ensino-aprendizagem. 

Essa experiencia alertou para a fundamentacao teorica e a pratica daquela vivencia, 

que foi muito significativa, deu-se uma contribuicao singela no aprendizado da turma, e que 

tambem contribuiu de forma muito singular na formacao profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desta forma, a experiencia do estagio foi uma experiencia gratificante nessa 

caminhada como docente como tambem no melhoramento como ser humano, onde suas 

duvidas, medos, aflicoes tambem eram partilhadas, com isso mesmo com toda a apreensao do 

desafio proposto pela disciplina, fica a licao que o impossivel e a proxima etapa a ser vencida. 



CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adentrar no mundo escolar tao presente na vida de varias pessoas, porem tao cheio de 

particularidades para compreende-lo, onde nao ha caminhos definidos a percorrer, mas que 

vao sendo construidos no dia a dia, permitindo a construcao de novos conhecimentos e 

concepcoes. Assim, a procura de respostas, mais indagacoes foram provocadas do que mesmo 

respostas encontradas. O sujeito constroi-se a partir das relacoes entre um mundo externo, 

estraturado pela cultura e pelas condicoes historicas, e por um mundo interno, nao somente no 

aspecto cognitivo, social e principalmente no afetivo, que envolve sentimentos, portanto, e 

extremamente importante aproveitar essas relacoes na pratica educativa. 

O mundo escolar e um espaco essencialmente dinamico onde e possivel viver todas as 

relacoes, e que sua principal virtude e a de mediar o conhecimento, possibilitar ao educando o 

acesso e a reconstrucao do saber, e que a transmissao dos conhecimentos se da na interacao 

entre pessoas. 

Diante deste estudo, foi possivel perceber que a escola inclusiva nao e feita de teorias, 

as acoes sao mais necessarias, por que vai possibilitar ao educando o aprendizado necessario a 

sua formacao. A construcao de uma escola inclusiva deve ser compreendida como um projeto 

coletivo, que passa por mudancas desde sua arquitetura ate o projeto politico pedagogico. 

A formacao dos profissionais tambem e um fator decisivo, para uma escola inclusiva e 

atraves dessa acao que o docente lanca um olhar mais compreensivo e humano dentro das 

potencialidades dos alunos, garantindo assim o sucesso da aprendizagem. 

A partir da tematica aqui discutida e possivel observar que a educacao de qualidade, 

proposta pelos sistemas educacionais encontram algumas barreiras dificultando a existencia 

de uma escola para todos. A sociedade tem papel decisivo dentro do processo de inclusao, a 

partir do momento que ela deixar de segregar os deficientes e ate mesmo de inferioriza-los no 

processo educacional, a inclusao emerge naturalmente. Dentro da perspectiva de uma 

educacao para todos, a escola precisa enfrentar esse desafio para uma democratizacao escolar, 

tornado assim como condicao essencial enfrentar esses desafios para que a promocao de 

oportunidades permita a convivencia com a diversidade e as singularidades de cada um. 

No periodo do estagio, que foi um momento de aprendizagem impar tornando 

indispensavel a todo profissional que deseja vivenciar os desafios da sala de aula, e neste 

momento que se tem a oportunidade de colocar em pratica todos os aportes teoricos, para 

compreender as especificidades da profissao e conheeer a realidade do dia-a-dia. 
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O aprendizado pedagogico e muito mais rico quando e adquirido por meio das 

experiencias, sendo possivel notar que algumas teorias nao se aplicam a determinadas 

situacoes, sendo necessario fazer adaptacoes de acordo com a realidade, e com isso o exito 

entre teoria e pratica acontece de forma mais eficaz. 

E no estagio que o docente faz o ajuste necessario, identificando falhas, e aprimorando 

as mesmas, tornando assim o momento certo para aprender com os erros. Sera tambem 

possivel fazer um comparativo entre a qualidade do ensino que se tem e o que se almeja de 

acordo com as dificuldades enfrentadas. O estagio supervisionado permite reflexoes que 

envolvem professores e alunos sobre a identidade do docente. Por essa razao que o estagio e 

compreendido como a parte mais pratica da formacao, compreendido como uma atividade 

fundamental e inegavelmente significativa, pois e capaz de dar condicoes ao docente de 

estabelecer vias que possibilita a interacao mutua entre a Universidade e a Comunidade em 

que se insere o aluno. 

Foram elencadas nesse trabalho alguns aspectos, que demonstram as diferentes faces 

da aprendizagem dos alunos mediadas pela execucao das atividades durante o Estagio 

Supervisionado em Docencia, dessa forma, a experiencia do estagio e a elaboracao desse 

trabalho foi uma das experiencias que envolveram varios sentimentos mais que tornou-se 

gratificante e significativo nessa caminhada como docente como tambem no melhoramento 

como ser humano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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