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Resume 

O presente trabalho narra atraves da pesquisa historica minha historia de 

vida, aprendizagem e atuagao profissional tendo como referenda a sala de aula 

enfocando minha experiencia com a inclusao de alunos com deficiencia em classe 

regular de ensino. Mostro meu desenvolvimento profissional em classes de 

alfabetizapao desde uma proposta tradicional ate a alfabetizagao numa perspectiva 

de letramento. 

O trabalho de pesquisa com alunos nos anos iniciais do ensino fundamental e 

sua importancia na produpao de conhecimento e aprendizagem das criangas. 

Procuro demonstrar urn contexto de organizagao escolar envolvendo 

aspectos fisicos, legais, humanos e pedagogicos propicios e condizentes para 

ocorrer a inclusao de todos. 

Palavras chaves; alfabetizapao, inclusao e pesquisa. 
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INTRODUQAO 

Esta e uma pesquisa historica que pretende narrar minha aprendizagem 

iniciada em uma escola da zona rural ate o Curso de Especializaqao, alem de 

demonstrar todo meu trabalho profissional de professora na Rede Municipal de 

Campinas apresentando algumas experiencias reais de trabalho com alunos com 

necessidades especiais e sua inclusao em classes regulares dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Segundo MEGID; Pesquisa Historica - Investigagoes sobre o 

passado proximo ou remote, em que se registram e narram fatos ou 

circunstancias e as articula?6es entre eles, buscando explicagoes para os 

mesmos. Podem se referir a urn individuo, urn grupo, urn movimento, uma 

idbia ou uma instituiqao, contudo, como esses elementos estao sempre 

inter-relacionados, n§o podem ser considerados de forma isolada. Nesse 

sentido, nenhuma pessoa pode ser alvo de uma investigagao histbrica, por 

exemplo, sem uma considera?§o de sua contribuipao as idbias, movimentos 

ou instituigoes de uma particular bpoca ou lugar. Neste tipo de pesquisa, as 

principais fontes de informagao provem de pessoas que viveram as 

situagbes estudadas e de documentos, quando se trata de eventos 

razoavelmente recentes, ou de documentos, de locals e de objetos, quando 

se trata de eventos muito remotos. (2001, p.5). 

Trata-se de uma pesquisa agao em que sou professora e atuo como 

pesquisadora Meu campo de trabalho e a sala de aula com a existencia de alunos 

que possuem necessidades especiais e sua inclusao na fase inicial de alfabetizagao. 

A partir desse contexto procure neste momento compartilhar minha pratica dentro de 

um referencial teorico. 

Entende-se que para que a Inclusao seja um processo constante, diario e 

-omum na vida profissional de cada professor e aluno torna-se necessario haver 

mudangas dentro do processo educacional como um todo. 
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Levando em considera?ao a lentidao das mudangas na area da Educagao 

Publica torna-se necessario atraves da relagao professor aluno no momento da 

execupao do trabalho diario, um olhar por parte do professor objetivando a busca de 

novos conhecimentos e estrategias no intuito de que essas possam melhorar seu dia 

a dia na escola. 

No ensino, rever praticas pedagogicas mesmo em nivel pessoal demanda um 

tempo para acontecer, pois alem da lentidao nas mudangas, despertam conflitos 

sociais, culturais e politicos. 

As mudangas dependem de uma boa gestao institucional com diretrizes 

claras e com possibilidades de realizagoes concretas, requer profissionais dispostos, 

capacitados e formados. Outro fator que deve ser levado em consideragao na 

dificuldade de implementagao de mudangas e o aspecto pessoal de cada 

profissional. Fatores de personalidade como criatividade, auto-motivagao, iniciativa, 

a maneira com que enxergam o mundo, suas tradigdes, culturas e entre outros, 

como por exemplo, pessoas proativas estao prontas e dispostas para fazer 

mudangas, ate mesmo antes de serem solicitadas institucionalmente. 

Quando iniciei meu trabalho em sala de aula estava despreparada, pois 

conhecia a pedagogia apenas no seu teor teorico, entao fiz uma retomada de meus 

primeiros anos de escolaridade e passei a ministrar minhas aulas baseando-me ao 

tempo em que fui alfabetizada na escola rural, cujo modelo tradicional tinha como 

recurso pedagogico principal a cartilha. Apos isso, realizando cursos de formagao e 

efetuando leitura na area de alfabetizagao foi possivel mudar esta pratica usando 

outros generos textuais. 

Segundo BAKCHTIN: Genero Textual sSo vistos como formas 

culturais e cognitivas de ag§o social da linguagem e revelam-se sensiveis ^ 

realidade histdrica e ds diversas formas de comunicagdo existentes Os 

generos sempre se realizam mediante textos e n§o como elementos 

estanques. Por isso mesmo, o texto (oral e escrito) e percebido como um 

processo, um uso coletivo da lingua, e ndo como um produto, formado a 

partir de um conjunto de frases isoladas. (1997 p. 227) 
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Existe um enorme desafio no trabalho diario de um professor quando 

recebemos um aluno com necessidades especiais devido a ausencia de informagao 

conhecimento e metodo para atuar em sala de aula. 

Quando se trata de educa?ao, a diversidade faz parte do ser humano. 

Segundo LIMA: A diversidade 6 norma da esp6cie humana: seres 

humanos s§o diversos em suas experiencias culturais, sao unices em suas 

personalidades e s§o tamb^m diversos em suas formas de perceber o 

mundo. Seres humanos apresentam, ainda, diversidade bioldgica. Algumas 

dessas diversidades provocam impedimentos de natureza distinta no 

processo de desenvolvimento das pessoas (as chamadas de "portadores de 

necessidades especiais"). Como toda forma de diversidade e hoje recebida 

pela escola, h£i a demanda obvia, por um curriculo que atenda a essa 

universalidade, (2006, p. 17). 
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CAPITULO I - HISTORIA DE VIDA, APRENDIZAGEM E 

ATUAQAO PROFISSIONAL 

Neste capitulo serao abordados mementos da minha vida familiar incluindo a 

historia da minha aprendizagem ate a universidade e iniciando minha vida 

profissional com ensino de jovens e adultos e os primeiro caso de inclusao de 

alunos com deficiencia. 

1.1 Historias de Vida 

Conversando com minha mae sobre meu nascimento ela me disse que foi 

um parto muito feliz, tranquilo, sem complicagdes e que tinha ao seu lado uma 

parteira muito experiente, Nasci exatamente as cinco horas da manha do dia 18 de 

fevereiro de 1959, no Sitio Morro Azul, cidade de Pompeia, Estado de Sao Paulo 

Morando em sitios ou fazendas, minha mae nao conhecia metodos 

contraceptives e a cada dois anos tinha uma nova crianpa em casa. Dentre os doze 

fui a oitava filha, sendo que deste total de quatro meninos e seis meninas houve um 

casal nao conheci, pois morreram antes do meu nascimento. Esse casal foi gerado 

em epocas diferentes. Nos moravamos na zona rural e o parto era feito por parteira 

e quando a menina nasceu ja tinha passado o tempo adequado para o parto e ela 

nao sobreviveu, o menino permaneceu vivo durante sete meses e foi vitima de 

meningite. 

Relembrando e analisando agora os mementos dos nascimentos dos meus 

irmaos e irmas percebo o quanto minha mae era discreta. Nos momentos em que 

antecedia os partos, ela nos isolava em quartos ou no quintal da nossa casa 

enquanto a parteira a auxiliava ate o nascimento. Nos so tlnhamos conhecimento do 

que tinha ocorrido quando ela ja estava com a crianga nos bragos e de banho 

tornado. Apos o nascimento sempre tinha um periodo de dieta com alimentagao e 

cuidados especiais. 

As familias dos meios rurais eram bem conservadoras e nao davam nenhuma 

orientagao sexual aos filhos. Minha mae so conseguiu evitar filhos depois que veio 

morar na cidade, se continuasse no sitio eu nem sei quantos irmaos ainda teria Em 

seus periodos de gravidez como uma boa baiana ela sempre fazia rendas me 
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lembro de uma almofada redonda com varies bilros que entrelaqavam nos fios de 

linhas e saia a renda, mas era precise muita delicadeza para que ficasse prefeita ji 

que a confecpao tinha alguns segredinhos que nao aprendi nesta dpoca porque 

ainda era muita crianpa. 

Outra boa lembranpa dos seus periodos de gravidez era que ela fazia para 

nos bonecas de pano com enchimento de algoddo, cabelos feitos de linha preta, 

olhos e boca com bordados. Aproveitava retalhos de tecidos e confeccionava 

conosco as roupas das nossas bonecas, com isso consideravamos como sendo 

uma brincadeira. Alem das bonecas de pano tinhamos brincadeiras com espigas de 

milho que se transformavam em bonecas tambem. As brincadeiras da minha 

infancia sempre foram bem familiares e no contexto de natureza, nao tinha 

brinquedos sofisticados e nem meios de comumcagao. 

Recordo-me de urn dia que estavamos brincando de pique onde 

o nnc psconder dentro de casa, em que minha mae havia dado uma costumavamos nos 

tarefa domestica para minha irma e esta continuou na brincadeira sem dar 

importancia ao que mamae havia solicitado de repente essa minha irma estava 

correndo para fugir das palmadas da minha mae e eu, confundindo a situagao e 

pensando que ela estava para me pegar, pulei a janela em cima de urn jiral 

"suporte de madeira inclinado utilizado como apoio de uma bacia para lavar louga", 

por ser escorregadio cai no chao batendo a cabega e como resultado uma bela 

marca na testa. 

Numa infancia na zona rural acontecem episodios engragados, certo dia, nas 

proximidades de minha casa, apareceu urn tatu bem na epoca da semana santa, 

periodo no qual nos nao comiamos carne por motives religiosos. Resolvemos que 

iriamos aprisiona-lo em uma caixa sem fundo e deixa-lo escondido no porao da 

nossa casa e logico que essa ideia foi das minhas irmas e assim o fizeram. No dia 

seguinte acordamos bem cedo e na ansiedade de encontrar o tatu, fomos 

surpreendidos com a caixa vazia, ao contar o que tinha acontecido para meu pai que 

ria demasiadamente, com sabedoria ele explicou; "E evidente que o tatu iria embora, 

voces nao sabem que ele cava buracos? Espertalhbes! ! Hahahahaha" 

La no sitio onde moravamos, as festas tinham significado, lembro-me das 

festas juninas que eram bem religiosas e reuniam toda a vizinhanga em volta da 
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fogueira, com comidas tipicas, acontecia tambem a celebrapao de terpos em que 

era erguido o mastro da bandeira com imagens dos santos do mes, Santo 

Antonio Sao Joao e Sao Pedro e concomitantemente, o agradecimento da colheita 

daquele periodo. 

Urn ano no qual meu pai plantou amendoim e feijao foi muito triste devido a 

um periodo de muita seca, ele nao conseguiu colher nada, restaram muitas dividas 

bancarias porem, superamos na safra seguinte com muito incentivo e boas palavras 

pronunciadas pelos irmaos, fe religiosa de minha mae e insistencia do meu pai, que 

mudou a lavoura para plantapao de batatas e feijao. 

No ano seguinte. logo apos a plantagao, estava ocorrendo a mesma coisa 

que na safra anterior, a chuva nao vinha e meu pai dizia: "Amanha irei arrancar tudo 

r™ n miP farei da vida", novamente surge uma grande mulher (minha e nem sei mesmo o que idici uc, 

mae) que nao permite que ele fapa Passados alguns dias veio uma maravilhosa 

chuva e na dosagem certa para as plantas e as mesmas brotaram, produzindo uma 

farta colheita que possibilitou a quitagSo das dividas bancarias, pareoia um grande 

milagre em nossas vidas. 

Com todos estes acontecimentos, meus irmaos ja adultos e bem cansados 

otinas na roga e cuidando de lavouras todos os dias, olhando para o future 

~110 tpriam ooucas chances de transformagao em suas vidas se ali concluiram que xenon■ k 

permanecessem. reuniram-se com meu pai e num dialogo, pediram que ele 

procurasse um lugar para morar, no qual pudessem vislumbrar novos horizontes. 

Meu pai escolheu Campinas como residencia no final da decada de 60. Tao 

logo chegaram nessa cidade grande todos ja conseguiram empregos em industrias, 

PQtndos que tinham parado quando completaram o quarto ano retomaram os ebiuuuo M 

primario nas escolas rurais quando tinham dez anos. 

Meu pai era homem de cabelos ruins (encaracolados e duros), pele clara, 

dhos azuis e naturalmente sangue baiano, sem ser alfabetizado, mas como 

qualquer pessoa letrada nos dias atuais conseguia resolver seus problemas e char 

seus fjihos nao apelando aos programas sociais, mas com luta, raga, dignidade e 

dando bons exemplos. 

Dava muita importancia a educagao, apesar de nao ter tido essa 

oportunidade, inclusive usava a expressao; "Quern nao sabe ler e um coitado", por 
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isso sempre incentiva e do seu jeito acompanhava nossos estudos, exigia, mas 

tambem deixava que cada um pudesse fazer suas escolhas. 

Nesta casa nao tinha livros e nem meios de comunica?ao sofisticados, 

mas existia o dialogo que era voltado aquele cotidiano vivenciado por nos e 

algumas retomadas de suas historias de vida. 

Atualmente na qualidade de alfabetizadora observe o quanta eram 

importantes esses momentos de dialogos, vivenciados em casa e na escola quando 

as professoras da epoca levavam para sala de aula alegria, leitura e dramatizapoes. 

Essa emopao vivenciada justifica-se porque nesse tempo nao existiam os meios de 

comunicapao tao fortes e apelativos como ha atualmente. 

Meu pal e minha mSe nao estao mais nesse mundo, mas deixaram a coragem 

e a vontade de lutar sempre por uma EducapSo melhor e o que todos os mestres 

fazem quando assumem uma sala de aula, pois sao grandes formadores de seres 

humanos. 

1.2 Historias de Aprendizagem 

Neste momento irei narrartoda a minha trajetoria de aprendizagem iniciando 

pela alfabetizapao ate a conclusao Universitaria. 

1.2.1 Alfabetizagao Inicial 

Minha alfabetizapao escolar teve inicio em uma escola publica rural da cidade 

^ octado de Sao Paulo, no ano de 1966 quando complete! 07 anos. 
de Pompeia, no esiduu u 

■rev ano pscolar havia duas professoras na escola, uma que dava aulas 
No meu pnmeiro ano e&ou.a 

para os primeiros e segundos anos e outra para os terceiros e quartos anos. 

Na frente da escola na Vila Olinda tinha uma estrada de terra que circulava 

"nibus ate a Vila Queiroz de manha e retornava a tarde sendo este o meio de 

transporte para minha professora, como eu morava em uma fazenda perto da escola 

a pe. 

Minha professora era muito brava e exigente. Ela nao aceitava que nosso 

aderno tivesse sujeira ou rabiscos, as letras tinham que ser pedagogicas 

anuscritas na sala de aula imperava o silencio, nos sentiamos medo - - 
o r. 
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conversavamos. A classe era composta mais ou menos de vinte alunos e nos 

sentavamos em duplas nas carteiras de madeira e ferro pregadas no chao^ 

Minha dificuldade nesse primeiro ano do curso primario foi fazer o tracado da 

vogal o que achava muito diflcil, mas desafiante^ Quando chegava da esoola queria 

imediatamente fazer a ligao de casa e sempre solicitava ajuda de minha irma. Nessa 

epoca ela assistia novela de radio "O Direito de Nasoer" e ficava muito brava quando 

eu solicitava sua ajuda. 

Minha alfabetizagao foi feita com a cartilha Caminho Suave da autora Branca 

Alves de Lima e sua primeira edigao foi langada no ano de 1949. Nesta epoca houve 

urn crescimento das edigoes de cartilhas com tltulos sugerindo uma preocupagao 

com os metodos dando entase a leitura sem muito apelo a escrita o que parece 

indicar uma forma desgarrada de conceber os processes (leitura e escrita) visando 

mais o consume. 

BARTHES: Trata-se de um problema de civilizagao; mas para mim, a minha 

convicgl profunda e constante 6 de que nunca sera possivel libertar a leitura se, num 

mesmo movimento. nao libertarmos a escrita. (1987, p 36) 

Apos ter sido alfabetizada com cartilha veio outra professora que morava na 

cidade e vinha de onibus dar aulas na mesma escola rural. Gostava muito dela 

aulas havia brincadeiras de roda e folcloricas, uso de fantoches em 
porque em suas auiat. newta 

. iia hp reliaiao e ela sempre lia historias, contos, poesias e fabulas. 
dramatizapoes, auia ae y 

laiti irai nue essa professora fez nunca me esqueci a fabula da 
De todas as ieiiuidt> 

• u „ Hp Phnboreira Essa fabula dizia assim; Certo dia um lavrador muito jabuticabeira e oa duuuw. 

nsado resolveu se deitar e repousar debaixo de uma jabuticabeira e enquanto o 

pnmecou admirar a beleza da natureza. Em local proximo de onde 
sono nao vmna comcywu 

estava havia uma plantapao de aboboreiras e ele fez uma comparagao desta com 

a jabuticabeira' "Como pode uma arvore tao grande dar frutos tao pequenos e uma 

planta pequena frutos grandes?" Logo o sono veio e por algumas horas ele 

repousou bem sossegado. De repente acordou com uma jabuticaba que caia bem 

em cima de seu nariz. Ele levou um enorme susto e retomou seu pensamento. Ah! 

E se fosse aquela abobora? Moral da Historia, Deus faz todas as coisas respeitando 

os principios da natureza. 
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Quando conclui o quarto ano do curso primario ainda morava na zona rural 

aproveitardo o fato de minha irma nao gostar de trabalhar na ro?a, e ter ido morar 

no instituto Nossa Senhora de Fatima um colegio interno na cidade de Pompe.a para 

continuarseusestudos tuitambem. Para seraceita nesse colegio tiveque oursar 

novamente a quarta serie em uma escola do Servigo Social da Industna (SESI) a 

qual nao pertencia ao colegio interno, isso ocorreu porque na epoca em que fui 
■ io tinha qido realizado o exame de admissao que consistia em 

morar nesse colegio ja tmha siao reduce 
de Linqua portuguesa e matematica. Este exame de 

uma avaliagao com provas ae umyud h 
x- * /-.m 1071 cuia durac^o foi de quarenta anos. admissao foi extmto em 19n cujauu.dv 

Naquele mesmo ano teve o concurso do Dia da Ave promovido e realizado na 

escola o qual poderia participar com um desenho ou com uma redagao sobre aves 

do Brasil Participei com redagao, ganhei um certificado com a assinatura de 

Edson Arantes do Nascimento (rei Pele), muito famoso no mundo por sua 

rticipagao na conquista das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, quando o 

Brasil tornou-se Tri campeao ganhando a Copa do Mundo realizada no Mexico. 

„ p^nticipocAo '2° DIA 

  

AVE (r) Dl" OU I LftliO) ir^l.Hliido pelo dee. 63.234 de 12-9-68. 
aw a» de 1970. 

Figura 01 

O colegio que ficamos em periodo integral era de Religiosas Franciscanas e 

+:mha uma atividade para realizar, era tudo com horario, iamos a missa 
la cada um iinna um" 

J..OC upres oor semana, faziamos oragoes coletivas de manha, quando 
no minimo auas ^ 

acordavamos, na hora do cafe, almoqo, jantar e na hora de dormir. 
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Muitas vezes minha irma fazia arte ou deixava de realizar alguma tarefa e 

como as freiras confundiam-me com ela, sempre me envolvia nos seus castigos eu 

nao tinha argumento que convencesse a minha isenpao e envolvimento nas 

bagungas promovidas por ela. Ela era uma adolescente que fugia de suas 

obrigagoes ou fazia de qualquer jeito para sobrar tempo para brincadeiras com 

outras meninas que la moravam. 

No ano seguinte meu pai ja estava estabelecido em Campinas e nao gostava 

de seus filhos longe de seu controle, trouxe - nos para continuarmos estudando o 

que incentivou a voita das minhas irmas ao ambiente escolar, 

1.2.2 Ensino Fundamental (Chamado de Ginasio na epoca) 

Continuando os estudos em Campinas na quinta serie na Escola Estadual 

Bento Qdirino, urn professor sinalizou que eu poderia ter problema visual e 

necessitaria usar dculos, minha familia muito atenciosa providenciou e exigiu que 

fizesse uso Neste mesmo ano tinha no curriculo uma materia chamada Desenho, 

cujo professor era muito exigente, os tragados dos desenhos tinham que ser 

racturas as medidas nao podiam ter diferengas tanto que em uma perfeitos e sem ra^uicao, 

i- ~ac oIp achou que eu estava colando de urn colega e atribuiu-me nota 
das avaliagoes cic a -i 

zero cuja superagao exigiu muito esforgo, estudei muito mais para recuperar a 

nota e melhorar em tudo, e por achar muito dificil entender figuras geometricas, 

so^i mujt0 para veneer esse ano. Acredito que minha visao nao contribuia muito 

para que pudesse apresentar urn trabalho perfeito. 

Era uma escola tecnica e as aulas eram expositivas, os professores usavam 

livros didaticos mas as vezes passavam a materia na lousa e nos a copiavamos 

no caderno tinha as explicagoes e algumas vezes respondiamos questionarios e em 

portugues faziamos muitas redagoes. Nesta escola havia algumas disciplinas 

especificas na area industrial e domestica, pois em determinados dias as classes 

eram separadas em salas especificas com professoras de artes que ensinavam na 

pratica corte e costura e culinaria para as meninas, enquanto os meninos aprendiam 

tecnicas industriais ( mecanica industrial, desenho industrial e torneiro mecanico), 

devido a visao tecnicista visando a formagao de mao de obra para o trabalho. 

Lembro-me que no inicio da quinta serie foi muito dificil para me acostumar 

porque na rotina diaria havia cinco professores diferentes dando aula e cada uma 
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um assunto quarto no ensino primario Snha uma unica professora que dava aula de 

todas as disciplinas. 

Em outubro de 1973 fui trabalhar na producao da Industria de Chapeus Cury 

e continuei estudando nesta escola no periodo noturno^ Era muito cansativo porque 

saia do trabalho e ia direto para a escola, pois nao dava tempo de ir para casa e 

muitos alunos faziam o mesmo. Aproveitavamos o pouco tempo quando 

chegavamos a escola para fazer as ligoes de casa e estudar, pois o ensino noturno 

alem de inferior, em termos pedagogicos, nos recebia ja condenados pelo cansago 

de um dia de trabalho com um contexto de sala de aula distante de nossas 

vivencias e das ativldades que exerciamos no trabalho. 

1.2.3 Ensino Medio (Chamado Ensino Colegial na epoca) 

Conclui o ensino Colegial como era chamado na epoca em duas instituigoes, 

Escola Estadual Adalberto Nascimento e Colegio Culto a Ciencia, dois anos na 

me causando insatisfagao porque os professores faltavam 
primeira que esTavd 

muito e quando tinha aula alguns alunos nao colaboravam, desrespeitando os 

m mnversas durante suas explicagoes e o ultimo em uma segunda 
professores com ounv^ 

escola com melhor qualidade de ensino. 

Como eu trabalhava durante o dia como faturista de um supermercado, minha 

ntengao era mudar de emprego o que so era possivel com estudos, achei que a 

Escola Estadual Adalberto Nascimento nao estava atendendo minhas expectativas, 

resolvi com alguns amigos ir para o Colegio Culto a Ciencia, mesmo sendo este 

desafiante e mais exigente. Nesse colegio raramente tinha falta de professores e 

muito dos alunos, propondo trabalho extraclasse, individual ou em tOQOS GXigiain '' 

grupo Os alunos que ali estudavam tambem trabalhavam durante o dia e tambem 

queriam progredir na carreira profissional. 

1.2.4 Rumo a Universidade 

Antes do termino do colegial e bem proximo ao final do ano, antecedendo as 

inscrigoes para o vestibular, as universidades da cidade abriam suas portas para 

nos receber, explicando como eram os cursos, quais os requisitos mais importantes 

de cada profissao, apontavam as profissoes que estavam sendo melhor 

remuneradas, deixando os vestibulandos bem informados. 
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Muito audaciosa e com o mercado de trabalho bem aquecido nas areas 

tecnoldgicas, ao terminar o colegial achei que poderia prestar vestibular para 

ciencia da computafao. Que ingenuidade! Como uma cidada sem tanta preparagao 

poderia se inserir em urn curso com grau de exigencia tao elevado? E evidente que 

fui reprovada- Entao, prestei o concurso de vagas remanescentes no curso de 

Pedagogia da Pontificia Universidade Catolica de Campinas o qual consegui 

frequentar ate o final com grande dificuldade, ja que ali se encontravam alunas que 

,4 estavam lecionando em esoolas, bem como aquelas outras que nao trabalhavam 

durante o dia, enquanto eu era funcionaria na area financeira de urn escritorio. 

A universidade era particular e na falta de dinheiro five apoio da minha 

familia e muita economia, meu salario trabalhando em empresa so dava para pagar 

a mensalidade da escola, Durante o curso de Pedagogia fiquei desempregada meu 

irmao me ajudou e nao permitiu que eu interrompesse, mas logo consegui emprego 

tudo foi acertando-se. Usava muito a biblioteca da Universidade porque eu nao 

podia adquirir todos os livros e sempre havia necessidade de leituras adicionais. 

Naquela epoca existiam todas as noites olhares silenciosos que indagavam 

sobre a minha presenpa naquele curso ja que ainda nao existia uma sala de aula na 

minha vida profissional. Hoje acredito plenamente que o meu caminho profissional 

comegou a ser trilhado naquela sala de aula da Faculdade de Pedagogia. 

No curso de Pedagogia as aulas eram expositivas, alguns trabalhos em 

^ nnocmn horario de aula com temas pertinentes aos assuntos das aulas e grupos no mesmu nut an 

nessa epoca nao faziam uso de nenhum recurso tecnologico. 

No terceiro ano do Curso de Pedagogia tive permissao do meu trabalho em 

uma empresa que tinha a fungao na area financeira para durante duas manhas e no 

sabado a tarde estagiar na escola Estadual Barracao Verde na Vila Padre Anchieta 

com alunos do quarto ano do ensino fundamental. 

Durante a semana eu fazia urn diario de bordo das aulas da professora e 

somente no sabado eu ficava sozinha com os alunos podendo dar aula. De posse 

das minhas anotapoes no diario de bordo, revisava as quatro operapoes 

matematicas, preparava textos que eram lidos, faziamos questoes sobre o mesmo 

texto procurando fazer uma relapao aos assuntos trabalhados pela outra professora 

da sala. 
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No quarto ano de faculdade fazendo estagio em outra instituigao que era a 

Escola Tecnica Bento Quirino, a professora da sala em que era estagiaria pediu para 

que eu desenvolvesse um projeto com alunos do segundo ano do ensino medio em 

que buscava discutir as relapoes entre eles, na familia e na comunidade. Estudei o 

livro Relates Humanas na Familia e no Trabalho do autor Pierre Weil. Finalizei 

esse estudo promovendo, em torno das abordagens do autor, um debate com os 

alunos sobre os resultados do projeto e um questionario elaborado pelos mesmos 

sobre as relapoes humanas e as respostas toram dadas atraves de uma auscuta 

permitindo que eles se posicionassem. 

Analisando aquele registro pude observar que esses alunos sentiam falta de 

..oc oois na escola com os professores, alguns demonstraram 
conversa em suas od&cao, ^ 

terem liberdade demais, ou seja, podiam fazer tudo o que queriam, mas nao era isso 

que eles queriam, parecia pedir por limites. Alguns se queixavam muito de pais 

separados. 

Quando estava no meio do ultimo ano do curso fatalmente perdi um dos 

• - „ me deixou muito desanimada, porem tive apoio de minhas 
meus irmaos o que mc 

amigas da universidade, o que nao permitiu que eu abandonasse tudo e para 

x ■ fnrmatura tivemos somente uma celebragao ecumenica na Igreja oficiahzar nossa lunnai" 

Nossa Senhora das Dores. 

1 3 Historias de atuagao Profissional com inclusao de alunos deficientes 

Os alunos deficientes com necessidades especiais entram na vida 

profissional de um professor muito de uma forma muito rapida o que causa, em um 

momento inicial muitas duvidas devido a falta de conhecimento de como agir nesta 

situaqao. 

1.3.1 Educaqao de Jovens e Adultos 

Dois anos depois de formada fui lecionar para jovens e adultos no periodo 

noturno da Escola Municipal Raul Pila . Eram adolescentes vindos de outras regioes 

de pais que nao tiveram oportunidade de frequentar e que agora buscavam 

alfabetizar-se com o objetivo de arrumar um melhor trabalho. Naquela epoca, um 

dos maiores sonhos da minha mae era poder ser alfabetizada, apesar de ela ter sido 

uma das minhas alunas, nao conseguiu mesmo com muita vontade. 
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Neste periodo. para alfabetizapao, usava-se muito o "Metodo Paulo Freire", 

que consiste no uso de palavras chaves das quais os alunos ja conhecem o 

significado, A maioria das palavras eram materials usados na construpao civil, pois 

se acreditava que as pessoas nao alfabetizadas estavam atuando na profissao de 

pedreiro, assim uma das primeiras palavras era tijolo. 

Nesse metodo nao basta somente a aprendizagem e o uso do codigo 

escrito, mas tambem uma tomada de consoiencia politica, ampliando a linguagem e 

a visao de mundo do aluno fazendo com que o individuo deixe de ser alienado e se 

torne urn cidadSo. Acreditava que com esta inclusao do individuo dentro de 

contextos cotidianos atraves de uma educapao questionadora haveria futuramente a 

transformaqao para uma sociedade mais justa. 

Segundo FREIREA conscientizagao nao era. E um imperativo historico, e uma exigencia 

humana enquanto necessaria a luta pela transformagao do mundo e pela verificagao 

das transgressoes eticas com a exploragao dos seres humanos pelos seres humanos. 

(2006, p 347) 

Muitas vezes eu fugia das regras de um trabalho com silabas e fazia um 

levantamento das necessidades de aprendizagens dos alunos, porque nem todos 

■ ^roficczan de oedreiro, havendo na classe alem destes, empregadas pertenciam a proiib&aw « r 

domesticas senhoras aposentadas, donas de casa e jovens que trabalhavam na 

zona rural Diante dessa realidade eu tinha que criar meios de proporcionar uma 

au^ diferente que possibilitasse a participagao e o envolvimento de todos. Com 

esse objetivo procure! introduzir receitas de cozinha, fabulas e noticias de jornais. 

Um dia ensinando para esses adultos numerals ordinals, um aluno que era 

porteiro de um predio perguntou como ele poderia entregar as correspondencias se 

ele sabia so os numeros. 

Fiquei embaragada e para que o mesmo entendesse foi preciso ajuda de 

outros alunos que eram pedreiros, os quais apontaram para o desenho de um 

predio e mostraram a localizagao dos apartamentos e seus respectivos numeros. 

Hoje penso nessa maravilhosa interagao e troca de conhecimento 

proporcionado pelos alunos e, tambem na insergao de outros conteudos para a 

solugao de um problema real. 
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Segundo LEITE: O individuo letrado vive situates sociais diferentes que demandam 

usos funcionais diferenciados em seu cotidiano e podem determinar a natureza do seu 

comportamento. (2005, p.55). 

Outro desafio que enfrentei durante esse peiiodo foi o ensino de orientagao 

sexual. Para implementa-lo contei com o apoio do Centre de Saiide da regiao, o 

qual, com muito empenho, realizou uma palestra que trouxe muitos esclarecimentos 

para a classe. Urn aluno ao questionar sobre o que era ser homem e as implicagoes 

desta definiqao estar atrelada ao uso de drogas, recebeu resposta que foi muito 

esclarecedora de modo que este teve a oportunidade de se conhecer e ate mesmo 

de evitar urn dano em sua vida. Anos depois encontrei esse aluno, o qual me disse o 

quanto foi importante aquele momento de esclarecimento. 

Aproximadamente quatro anos depois fui trabalhar na empresa Schenker do 

Brasil Transportes Internacionais, nesta empresa havia uma norma que todo 

f " ario deveria ser exclusivo e nao me autorizou a continuidade desse 

trabalho. 

1.3.2 Ensino Fundamental 

Atraves de urn concurso piiblico promovido pela Prefeitura Municipal de 

Campinas e no cargo de professora efetiva retornei a area de Educagao em 1992, 

mcie! o trabalho em sala de aula no periodo intermediario, que funcionava das 

11 00 as 15 00h na Escola Municipal Correa de Mello com alunos no primeiro ano 

do ensino fundamental. Foi muito dificil e mesmo sendo profissional tive que estudar 

muito pois na epoca so se ouvia falar em construtivismo. Penso que tive a sorte de 

encontrar urn grupo de professoras tambem iniciando e que estavam na mesma 

situaqao que eu. 

A aplicapao do que se fazia do pensamento construtivista na epoca consistia 

em uma aceitapao de tudo que o aluno produzisse sem que pudesse fazer alguma 

corregao. 

Apos leituras sobre a teoria construtivista percebi que esta contribuiu para 

uma melhor compreensao de como a crianga constroi a escrita baseada em 

hipoteses sendo o professor facilitador do processo, sendo assim o erro passa a ter 

enfoque educacional. 
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No primeiro dia de aula fiquei perdida e nao sabia o que realmente estava 

fazendo la. Iniciei meu trabalho dando continuidade ao que a professora anterior 

estava trabalhando que era com cada silaba do alfabeto. Os alunos inicialmente em 

termos de convivencia demonstravam muita resistencia, mas depois de algum tempo 

eles me conheceram melhor e conseguimos nos adaptar. 

1.3.3 O primeiro sinal da inclusao de deficientes na minha vida profissional 

No ano seguinte fui transferida para a Escola Municipal Raul Pila no periodo 

intermediario, que funcionava das 11:00h as 15:00h e la encontrei uma pre 

adolescente cursando o primeiro ano, deparando-me com o primeiro caso de 

inclusao A estudante em questao tinha diagnostico de deficit cognitive e nao 

recebia acompanhamento de urn profissional da Educagao Especial porque na 

Rede Municipal de Ensino dispunha de poucos especialistas na area. Para solupao 

do meu problema recorri a literatura e a experiencia de colegas da escola que ja 

haviam trabalhado com a aluna, porem nao consegui alfabetiza-la. Embora mais 

velha que o restante da classe seu comportamento equiparava-se ao dos demais 

alunos Ainda com pouca experiencia em alfabetizaqao em minhas aulas usava 

tecnicas tradicionais como livro didatico, alfabeto e silabaqao. 

Nag minhas aulas trabalhava com o alfabeto letra por letra e cada uma delas 

, 0 Ha familia silabica e destas palavras recuperando letras anteriores 
havia a formayau ua 

e textos. 

O modelo era tradicional segundo LEITE; A escrita entendida como um simples reflexo 

da linguagem oral, ou seja, a escrita concebida como uma mera representagao da fala; 

nesta perspectiva, ler e escrever sao entendidos como atividades de codificagao e 

lecodificagao sendo o processo de alfabetizapao reduzido ao ensino do codigo 

escrito, centrado na mecanica da leitura e da escrita. (2005, p 23). 

No final de 1993, casei-me e fui morar em outro bairro e solicitei minha 

remoyao para uma escola mais proxima de minha casa ainda no periodo 

intermediario. 



17 

CAPITIULO II - INCLUSAO 

Este capitulo vem tratar da inclusao de alunos em classes regulares do 

ensino fundamental, tern como base este estudo teorico em MANTOAN (2006), 

CALDART (2001) e OLIVEIRA (2004), no aspecto legal cito a Constituigao Federal 

(988) e Decreto 3956 (2001), justifico minha pratica com alunos deficientes 

apontando estudos em PIAGET (1972/2000), LUCKESI (2000) e ALMEIDA (1999). 

E muito usado o termo mlegracao de alunos referindo-se a insergao dos 

alunos deficientes em classes regulares ou tambem grupos de alunos deficientes 

em classes especiais ou residencias para deficientes. A inclusao visa nao deixar 

winr rin pnsino regular desde o comego da vida escolar, implica uma 
ninguem no exterior ao eiisn.w y 

rrorcnprtiva educacional porque nao atinge apenas os alunos com mudanga na perspeouva 

deficiencia e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos. 

A diferenga de integragao para inclusao e que essa requer mudangas 

ciQtpmas comuns da sociedade, de tal modo que todas as fundamentals nos sisiemca 

• nt„e nu nao esteiam primeiro juntas, incluidas, para entao realizar 
pessoas, deticierues uu 

tudo brincar, estudar, reabilitar, receber cuidados medicos, trabalhar e viajar. 

A inclusao de alunos com deficiencia esta garantida na Constituigao Federal 

de 1988 em seu artigo 208 que diz sobre "O dever do estado com educagao sera 

fetivado mediante a garantia de; (...) Ill atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiencia, preferencialmente na rede regular de ensino". 

Tern garantia tambem na Convengao Interamericana para a Eliminagao de 

Todas as Formas de Discriminagao contra as Pessoas Portadoras de Deficiencia 

celebrada na Guatemala em maio de 1999. O Brasil sendo signatario desse 

documento aprovou em treze de junho de 2001 atraves do decreto legislative 198 e 

promulgado pelo decreto 3.956 de oito de outubro de 2001 os direitos e garantias 

fundamentals da pessoa humana. 

O atendimento educacional especializado exige que na escola regular tenha 

instrumentos necessaries que venham eliminar barreiras naturais que as pessoas 

com deficiencia tern para relacionar-se com o ambiente externo. Exemplos; 

Construgao de rampas que facilitam o acesso, banheiros adaptados, o ensino da 

lingua brasileira de sinais (Libras) e do codigo braile, recursos de informatica e de 
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outras ferramentas e linguagem que precisam estar disponiveis nas escolas 

regulares. 

Na concepgao inclusiva e na lei, esse atendimento especializado deve estar 

disponivel em todos os niveis de ensino, de preferencia na rede regular, desde a 

educagao infantil ate a universidade. A escola comum e o ambiente mais adequado 

para garantir o relacionamento entre os alunos com ou sem deticiencia e da mesma 

idade cronologica, bem como a quebra de qualquer agao discriminatoria e todo tipo 

de interagao que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor e 

afetivo dos alunos em geral, 

A inclusao e uma inovacao que irnplica um esforco de modern,zacilo e reestruturacao 

das condiqdes aluais da maioria de nossas escolas - especialmente as de nlvel baslco - 
mip as dificuldades de alguns alunos nao sao apenas deles, mas ao assumirem hu^ " 

^ronrio narte do modo como o ensino e ministrado e de como a 
resultam em granae p 

aprendizagem econcebida e avaliada. (MANTOAN. 2006, p.40) 

Ao ser matriculado um aluno com deficiencia em uma classe regular a 

- nmrpsso educacional passa ter a responsabilidade do coletivo da transformagao do processu 

ola e nao somente do professor da classe em que o aluno foi matriculado, 

tornando-se necessario a superagao de velhas praticas pedagogicas que 

desconsideram as diferenpas culturais, sociais, etnicas, organicas, de genero ou de 

qualquer outra ordem nas relapoes pedagogicas cotidianas, nos levando a uma 

reflexao das praticas escolares, desde sua estrutura, organizapao, planejamento, 

didatica metodos, disciplinas, conteiidos, formas de conhecimento e avaliapao. 

Essa discussao de algumas praticas pedagogicas alternativas incluira o 

atendimento com qualidade as diferengas de todos os alunos e nao especificamente 

as necessidades educacionais especiais. 

Isso nos leva a pensar em u.ma escola, nao para atender e incorporar os alunos com 

necessidades educacionais especiais e, entre eles, os com deficiencia, mas uma escola 

" projetada pela pedagogia do movimento movimento de pedagogias, movimento de 

sujeitos humanos" (CALDART, 2001, p.140). 

O projeto pedagogico deve atender os diferentes niveis de escolaridade, 

facilitagao do acesso ao curriculo de modo que este seja adequado as condigoes 

dos alunos respeitando suas individualidades, seu tempo de aprendizagem e seu 

progresso escolar, havendo necessidade de um continuo processo de avaliagao e 
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constante planejamento com abertura (ou manutensao) de espagos de conversa 

para que todos ncs possamos refletir coletiva e partilhadamente sobre nossas 

pratioas, dialogando com a situaqao para questiona-la, promovendo, assim, o 

inconcluso desenvolvimento profissional e pessoal. 

O atendimento nas esoolas de alunos com deficiencia e as diferenpas exigira 

da escola transformagoes de seu ootidiano atraves do dialogo aprendendo a ouvir 

os outros e a nos mesmos, nos exercitando a fazer concessoes e vivendo 

intensamente a pluralidade de ideias. 

2.1 As experiencias reals de Inclusao de dedicientes 

Em 1994 iniciando minha atuagao na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Violeta Dbria bins, em que trabalho ate hoje, five meu primeiro contato 

. mo deficiencia auditiva. Nossa comunicagao era feita atraves de 
com uma aluna com ucmo. 

lei ura labial e quando eu nao entendia contava com ajuda das outras crianqas, 
m o.t^ a aluna dizia e esta se sentindo satisfeita confirmava a 

que interpretava o que a a.u 

comunicaqao dando um sorriso. 

No ano seguinte foi matriculado o aluno W com deficiencia auditiva, ele usava 

aparelho e quando nao queria me ouvir desligava o aparelho, sabendo que eu 

d a falar olhando para ele logo percebia e sorrindo imediatamente ligava o 

aparelho W frequentava a aula em um periodo e no outro era atendido pela 

rofessora de Educagao Especial, quinzenalmente tinhamos reunioes para avaliar a 

aprendizagem de W que frequentou a escola ate a 4a serie e so foi transferido 

porque foi morar em outro estado. 

A escola disponibilizava um consultorio dentario para tratamento dos alunos 

apos recebimento de volta dos questionarios enviados para os pais, estes 

uestionarios deveriam ter as respostas sobre doengas que as criangas tinham. Em 

um destes questionarios fiquei sabendo que o aluno G possuia anemia falciforme, 

conversando com a mae fui informada que a doenga era hereditaria e consistia na 

de hemacias em forma de foice e aconselhou-me caso o aluno sentisse 

dores no abdomen e nas costas, eu deveria procura-la para assistencia medica 

imediata. 
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Um dia esse aluno sentiu-se mal na classe, imediatamente fui a diretoria que 

nuito eficiente encaminhou ao Centre de Saude do Bairro que prontamente com a 

mformayao sobre a doenqa do aluno fez o primeiro atendimento e logo encaminhou 

ao servipo especializado do Centre Infantil Boldrini (hospital onooldgico de 

atendimento a crianpa). Dias depois, em uma visita feita neste hospital ao aluno fui 

informada pelas enfermeiras que se o aluno nao tivesse side socorrido rapidamente 

teria falecido na escola. 

Uma ijgagao estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a muita 
ma . iio „ .ima jnformacao mutua: este intercambio acaba resultando em ajuda 

coisa mais pue a u 

ca e frequentemente, em aperfeipoamento real dos metodos. Ao aproximar a 

escola da vida ou das preocupapoes profissionais dos pais, e ao proporcionar, 
♦ one nais um interesse pelas coisas da escola, chega-se ate mesmo a reciprocamente, au& pa. 

unia divisSo da responsabiiidadas,.. (PIAGET 1972/2000, p.50). 

A cada ano eu tinha um aluno com necessidades especiais diferente, sendo 

a o+oc anns havia na classe um aluno com Slndrome do X fragil cuja 
que em um 065103 

- ^10 fni muito diflcil. O aluno N nao gostava que tocassem nele, mas 
adaptaqao a escoia iui 

tinha bom relacionamento com os colegas, pois estava sempre contribuindo com 

atividades tais como jogos e pouoo envolvimento com leitura e esorita. 

Certo dia em uma das nossas aulas fizemos uma salada de frutas, como era 

uma proposta de atividade em equipes na qual teria que ter a contribuiqao de todos, 

N todo entusiasmado imediatamente delegou as tarefas para os alunos que 

compunham o seu grupo, inclusive o registro escrito(receita), e enfatizou que sua 

- no refeitorio lavando as frutas, cortando-as e servindo. Isso participaqao send 

evidencia a motivaqao de N em atividades praticas que nao envolviam Leitura e 

Escrita. 

Apos a degustagao em sala de aula, avaliando a atividade como um todo, os 

alunos apontaram que ainda nao havia ate aquele momento saboreado uma salada 

de fruta tao gostosa quanto aquela e que estariam ensinando a mae usando a 

mesma receita e todas as observagoes da preparagao que havia ocorrido no 

refeitorio. 
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M 
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Figura 03 Figura 04 
Figura 02 

Lembro-tne que um dia N chegou a escola conn oculos escuros e as criangas 

discretamente riam dele, Li para a classe o livro Somos todos Diferentes de Claudia 

rterneck Atraves de uma atividade com um espelho, todos conseguiram olhar para 

si apontando e desenhando suas diferengas, apos isso, N sentiu-se seguro e nos 

ho wictn o oai se barbeando e escondido foi imita-lo raspando ate as 
contou que tinna visiu u ^ 

sobrancelhas, portanto estava envergonhado no dia seguinte conseguiu vir sem os 

oculos escuros. 

Levamos a classe em uma atividade pedagogica no Museu Dinamico 

mnmpnto em que estavam realizando uma atividade, N mostrou-se 
de Ciencias, no moment «= h 

«+ir.rin-<;e a vontade elevou seu torn de voz deixando as monitoras 
empolgado e senxmuu 

assustadas e numa oportunidade elas nos questionaram se poderia ser um perigo a 

dele Explicamos que os colegas ja haviam integrado com seu 

comportamento tornando-se natural essa relaqao, no final N teve oportunidade de 

demonstrar seu envolvimento colaborando com seu grupo ganhando a competigao 

em uma dinamica proposta por elas. 

Incluir e necessario, primordialmente, para melhorar as condi?6es da escola, de modo 

e nela se possam formar geragoes mais preparada para viver a vida em sua plenitude, 

com liberdade. sem preconceitos, sem barreiras. (MANTOAN, 2006, p 36) 

O ex-aluno N atualmente frequenta a clinica-escola no Institute Ser 

Campinas- tres vezes por semana tern atendimentos pedagogico, psicologico, 

fonoaudiologico e terapia ocupacional, participa tambem de atividades esportivas e 

oficinas de teatro. Em 2009 participou do VI Torneio Ser Desportivo Adaptado 

realizado em Campinas nas modalidades futsal e basquete. No Oitavo Festival de 

Danqa AMDC realizado no Centro de Convivencia Cultural Carlos Gomes em 

Campinas foi ator da pega Love, Love,Love. 
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Houve uma tentava de trabalhar com seu pai em uma olaria, mas nao deu 

certo pois os funcionarios nao aceitaram sua present E funcionario de uma loja 

de pneus em Campinas trabalhando no horario das 8h as 12h, em uma conversa 

formal com a mae ela informou que N realiza as atividades sem que ela tenha que 

estar acompanhando. 

•' V 
V4 

Figura 05 
Figura 06 

Buscando informa?des no site do Centre de Psiquiatria Genetica sobre a 

origem desta slndrome descobri que ela d mais frequente no sexo masculino, que 

e transmitida atraves do gene FMR-1, que esta localizado no cromossomo X cujo 

diagnostico d feito por urn geneticista. 

As criangas com esta smdrome podem ter como caracteristicas fisicas: a face 

alongada orelhas aumentadas, ceu da boca alto, palato ogival, hipotonia (falta de 

tonus muscular) hiperextensibilidade articular (podem parecer juntas duplas), leve 

/nmiprao da mandlbula para frente), macroorquidismo (aumento do prognatismo (projeydu 

tamanho testicular), pes chatos e cabega com tamanho acima da media. 

Seu comportamento pode ser impulsive e dispersive, tendo poucos momentos 

de atengao e uma tendencia a serem hiperativos e a receber urn diagnostico com 

deficit de atengao e hiperatividade. Quando estao muito excitados ou muito 

estimulados movimentam e mordem as maos, sacodem os bragos e maos, roem 

unhas causando muitas vezes calos nas maos e nos dedos. 

Geralmente tern uma reagao negativa a toques e barulho sendo que este 

muitas vezes e tao perturbador que a crianga nao consegue ouvir o professor se ha 

simplesmente urn ventilador ligado. 

A fala e demorada alem de ser uma linguagem com palavras e frases 

repetidas com dificuldade do uso quando a proposta e responder questoes tipo 

testes, devido a isso compreendem melhor quando usamos uma linguagem curta e 
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objetiva. Em situagoes sociais podem bater no amigo ao inves de chama-lo para 

brincar. 

Nessa escola foi matriculada uma aluna que nao conseguia escrever ou 

desenhar, porem nao sabiamos qual era a sua deficiencia. Resolvi trabalhar com 

ela com material concrete para ensinar-lhe cores, pedi-lhe que agrupasse pegas 

circulares pequenas por cores. Enquanto estava dando atengao a outros alunos ela 

comegou a colocar as pegas na boca e tirar, quando vi isso foi o maior susto de 

minha vida profissional. Na epoca havia na escola uma professora de Educagao 

Especial muito eficiente que encaminhou a aluna para a Associagao Pestalozzi de 

Campinas para acompanhamento especializado, pois na escola naquele momento 

nao teria muito exito. 

Recebi o aluno D com Hidrocefalia, sentia-se muito inseguro, mas sua mae 

muito comprometida estava sempre na escola, pois quando ele sentia dores de 

cabega necessitava ser encaminhado ao servigo medico, informada pela mae que 

ele usava o procedimento cirurgico como forma de tratamento a DVP (derivagao 

ventriculo peritoneal), que consiste na insergao de urn tubo de silastico dentro do 

ventriculo passando por debaixo da pele indo desaguar o LRC (liquido cefalo 

raquidiano) na cavidade abdominal. Essa forma de tratamento necessitava de 

cuidados especiais com D que estava sempre sujeito as infecgoes e no caso de 

entupimento da valvula seria necessaria intervengao cirurgica. Mesmo cuidando 

para que ele nao batesse a cabega, nao era impedido de participar de atividades 

programadas fora da classe e das aulas de Educagao Fisica. 

Na classe, D tinha urn bom relacionamento com outros alunos e como seu 

desenvolvimento psicomotor era comprometido as atividades escolares eram 

programadas e avaliadas respeitando sua individualidade. 

O aluno D continua na escola frequentando o sexto ano, conversando com 

professores da sala ele realiza as atividades propostas de acordo com suas 

capacidades. 

Conforme LUCKES1: Avaliar a aprendizagem escolar implica estar disponivel para 

acolher nosso educandos no estado em que estejam. para, a partir dai, poder auxilia-los 

em sua trajetoria de vida [..,] atos de avaliar que, por si. implicam em diagnosticar e 

negociar permanentemente o melhor caminho para o desenvolvimento, o melhor 

caminho para a vida. ( 2000, p 11). 
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O hidrocefalo consiste no aumento do liquido cefalo raquidiano intraventricular 

em consequencia do aumento da pressao deste liquido em relaqao a pressao do 

cerebro. 

Em minha sala de aula foi matriculado urn aluno com paralisia cerebral, que, 

com comprometimento motor, usava cadeira de rodas, nao falava, mas escutava e 

qualquer atividade so podia ser feita com ajuda de alguem, sua concentrapao era 

de muito pouco tempo. Respeitando sua individualidade e percebendo que sua 

deficiencia ndo havia comprometido a area cognitiva, os materials usados para 

realizagao das atividades envolviam letras de madeira moveis e espessas, lapis 

adaptados que facilitavam seu manuseio. 

f.2 
.«i! 

Figura 07 
Figura 08 

Com M foi realizado urn trabalho individual dentro da classe acompanhado 

r uma professora que tinha a fun?ao de adjunta na escola, quando a professora 

tava dando aula em outra classe por ausencia de alguma professora eu 

balhava com M e a classe em grupo. 

Aproximadamente na segunda quinzena de maio a professora de Educagao 

pecial conseguiu uma cadeira de rodas com uma prancheta imantada adaptada a 

ta possibilitando uma melhor comodidade para M, facilitando tambem a 

alizaqao das atividades. 

Duas vezes por semana, durante boras em cada dia M tern atendimento na 

asa da Crianga Paralltica por especialistas na area de fisioterapia, fonoaudiologia, 

rapia ocupacional, psicologia, pedagogia e informatica. 
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2 2 Cursos de Formagao - formas de aprimoramento do Ensino Inclusivo 

No segundo semestre eu fui fazer o curso de Comunicagao Alternativa de 

oitenta horas, proposto pela Secretaria Municipal de Educapao realizado na 

Pontificia Universidade Catolica de Campinas, ministrado pela Prof. 

Vechetti Mantovanicom uso do software Boarmaker e apresentapSo de outros 

recursos pedagogicos para melhor atender deficientes com comprometimento fisico 

e fala. 

Um dos recursos da comunica^ao alternativa consiste na constru?ao de 

e desenhos, com cores padronizadas para adjetivos, 
pranchas com temas 

substantives verbos, pessoas e sociais. O uso pedagogico dessas pranchas e para 

alunos com comprometimento da fala que podendo apontar as imagens responde 

lizando sim ou nao. Atraves desses dados e possivel construir outras pranchas 

que melhor atenda as necessidades de seu trabalho pedagogico. 

Cores usadas na Comunicapao Alternativa 

PESSOAS 
_SyBSIANIiY05 m DIVERSOS ■ VERBOS 

Figura 09 

Prancha Frasal de ComunicaQao Alternativa 
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Figura 10 

No nosso caso elaboramos pranchas para M usando suas fotos, da turma da 

sa^ e ^ sua familia, figuras e materiais de conhecimento dele, essas pranchas 

eram usadas na classe e permitiamos que ele levasse para casa para socializar 

com outras pessoas da familia. Na sala de informatica quando nossa proposta de 

trabalho era com letras especificas adaptamos ao teclado uma mascara deixando 
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somente algumas teolas expostas, em outras atividades que envolvia jogos 

pedagogicos M fazia uso do mouse e nos respeittvamos seu tempo para 

realizagao. 

Alem de frequentar equoterapia cursa o quinto ano com acompanhamento na 

classe com a professora de educapao especial que procura desenvolver com M as 

atividades propostas pela professora porque ele nao aceita urn trabalho 

diferenciado. 

A Paralisia Cerebral afeta os movimentos e a postura e e causada por uma 

lesao cerebral fixa, nao progressiva, que ocorre antes, durante, ou depois do 

o Hann rerebral numa Paralisia Cerebral nao e reversivel produzindo nascimento. O oano 

incapacidade fisica pelo resto da vida. 

Na escola tem alunos que nao sao diagnosticados com nenhuma deficiencia, 

- sao excluidos pela sociedade, temos que procurar uma estrategia de trabalho 

visando atender todos esses alunos. 

t 

Foto 12 

LEITE em 2005 cita ALMEIDA: Embora a escola seja um local onde o 

ompromisso maior que se estabelece com o processo de transmiss§o/ produp§o de 

conhecimento pode-se afirmar que as relapoes afetivas se evidenciam, pois a 

transmissao do conhecimento implica, necessariamente, uma interapao entre pessoas. 

Portanto na rela?§o professor-aluno, uma relag§o de pessoa para pessoa, o afeto esta 

presente, (1999, p. 107). 

Alem dos alunos com necessidades especiais, minhas preocupagoes 

abrangiam a aprendizagem de todas as criangas, de modo que, acompanhando o 

que se utilizava na epoca, comprei um mimeografo (aparelho que produz copias com 

uso de stencil) e comecei a preparar atividades em casa. 
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Como sempre trabalhei com alfabetizapao e as crianpas chegavam a escola 

sem conhecer as letras do alfabeto, eu comprava tecido e fazia para cada aluno um 

saquinho com letras e trabalhava em sala de aula, o qual poderia ser levado para 

casa, porem alguns deixavam de traze-lo para a classe. Com esses saquinhos os 

alunos em classe formavam equipes rnontavam o nome, faziam lista de frutas, 

animals e uniam as consoantes com as vogais para aprender o som das silabas^ Na 

formagao de palavras nas listas eram verificadas as letras iniciais, as finals, quantas 

letras tinham e a silabagao. 

Percebi que o trabalho sequenciado com letras, palavras, frases e depois 

textos nao estava acrescentando muito ao nivel de alfabetizagao dos alunos e 

decidi realizar leituras diarias com a classe, a escolha de um tema as vezes era 

f t 1 alunos as vezes por mim. Trabalhava tambem com textos que sao 

musicas do conhecimento deles, poesias, contos, receitas cartas, fabulas, notlcias 

de jornais, e bilhetes. 

Os generos textuais trabalhados em classe sao lidos, discutidos, reescritos, 

socializados em outras salas e as vezes com os pais, sempre que possivel procure 

valorizar o conhecimento que o aluno traz provocando uma reflexao crltica a partir 
^ ^ o c.ias vivencias visando a problematizagao e transformagao de 

do seu cotidiano e »uc. 

sua realidade. 

Nesta perspectiva pretendo formar alunos leitores, produtores e usuarios de 

textos essa compreensao da fungao da leitura e escrita direciona uma proposta de 

,o \/ico o conceito de letramento. Kleiman (1995) define letramento trabalho que vibd 

como o conjunto de praticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbolico 

e enquanto tecnologia, em contextos especificos, para objetivos especificos, Soares 

(1998) definiu letramento como o resultado da agao de ensinar ou aprender a ler e 

escrever ou seja, o estado ou a condigao que adquire um grupo social ou um 

individuo como conseqliencia de ter-se apropriado da escrita. 

Desenvolvendo projetos de pesquisa em classe percebi que os alunos 

quando elaboravam problemas que geravam duvidas e curiosidades, atraves da 

investigagao buscavam respostas aos problemas levantados e destas o 

conhecimento. 
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CAP1TULO III - Participacao em projetos desenvolvidos na escola 

Neste capitulo serao mostrados os projetos desenvolvidos na escola que 

foram bem sucedidos e sua contribuitao na reallzagao do projeto pedagogico da 

escola 

Quando iniciei men trabalho na Rede Municipal de Ensino de Campinas na 

Escola Municipal Correa de Melo, o primeiro projeto de que participei junto com a 

professora lara foi o denominado "Horta na Escola", para o qual colaboraram os 

alunos e a direcao da escola, porem no que se retere as informagoes sobre a 

confecgao da hora e material para prepara-la como exemplo; conseguimos doagao 

terra^dequada de urn membro da comunidade que tinha plantagao de violetas. 

Ha hnrta Professora lara e eu conseguimos o envolvimento e a 
Na execupao aa nuna, 

- a nn,nn«; de alunos de quinta a oitava series que mediram a area participapao de grupu 

do terreno disponibilizado para sua construgao, dividiram estabelecendo o numero 

fcmanho de cada urn dentro daquele espapo e prepararam a terra, 
de canteiros, o tamainiu 

■ Hn aue iriamos plantar e durante o ano responsabilizaram-se 
Tomavam decisoeb uu m 

u ^ fQ7Pr o reolantio e acompanhamento dos alunos de primeira a 
em molhar a horta, 

v^iirando a importancia da horta na escola e os cuidados que 
quanta sene expiicanuw 

deveriamos ter com as plantas. 

Como resultado deste projeto foi o uso das verduras na merenda e ver que 

nan tinham esse habito alimentar e passaram a ter e solicitar aos 
muitas cnanpas nao unno 

■ I..can de verduras e legumes no seu cardapio mostrando a eles a 
pais a inclusao uc 

importancia do consumo deste alimento para a saude. 

Na Escola Municipal Violeta Doria Lins, trabalhei muitos anos no Programa 

Bibliotecas Escolares, da Secretaria Municipal de Educapao de Campinas, cujo 

objetivo maior era priorizar a leitura na escola e nao se constituindo apenas na 

distribuipao semanal de livros aos alunos, compreendia uma programapao especial 

que fazia com que a escola ficasse envolvida. A biblioteca atendia tambem a 

comunidade, ex-alunos e outras escolas, elaboravamos gincanas culturais, 

exposipao de trabalhos da comunidade, comunicados de interesse piiblico. 

O Programa Bibliotecas Escolares era desenvolvido na escola por uma 

equipe de professores que atendiam na biblioteca de manha, a tarde e noite com 
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informagao a comunidade recortando as reportagens de jornal, dispombilizava a 

coluna de empregos para quem tivesse interesse informava sobre concursos 

publicados no diario oficial; durante o mes era feito uma pesquisa bibliografica com 

alunos de uma determinada serie de um escritor famoso ou temas relacionados as 

*• octp pra exoosto no mural da escola para que todos pudessem 
data comemorativas este era expubiu 

ler. 

Na semana que antecedia o dia das maes a biblioteca fazia exposigao e 

vendia os trabalhos manuais confeccionados pelas mSes da comunidade. 

As gincanas eram culturais com perguntas e respostas de um assunto 
i orip p recreativas com temas como brincadeiras folcloricas ou 

previamente divuigaoo, <=, 

brincadeiras que envolvam os pais. 

No Programa Bibliotecas Escolares havia uma equipe da Secretaria Municipal 

opnQavpl oelo assessoramento quinzenal para todos os professores 
de Educagao responsavei 

r ■ pcrtP do oroqrama nas escolas, esse trabalho era agendado no 
da qual faziam pane uu ^ a 

onn p realizado fora da biblioteca da escola. iniciodecada ano e rean^u 

^op3o deste assessoramento estava prevista palestras com 
A programav^^ 

ppmn- Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Ezequiel Theodoro da Silva, 
escritores, tais cumu. 

Costa e Telma Guimaraes Castro Andrade; treinamento para novos 

„iorir^ no oroqrama, oficinas de como recuperar livros danificados 
professores engajaous k 

. ppmnnidade socializacao entre escolas dos trabalhos realizados e 
pelos alunos ou com 

• ^ pp tinha uma Mostra dos trabalhos realizados durante o ano de todas 
nos finais de ano m" 

e participavam do programa aberta para a comunidade e os alunos. 

V 

Figura 13 Figura 14 

E um programa que nao funciona mais, mas meus alunos nao deixam de ler, 

fiz uma caixa com livros, revista proprios e semanalmente eles levam para casa, 

alem da leitura que costumo fazer diariamente. A leitura e um elemento fundamental 

do processo de ensino, tern muito valor para os alunos que significara uma 
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possibilidade de repensar o real, tornando-se um poderoso meio para compreensao 

e transformapao da realidade. 

Ler e conhecer sao atos indissociaveis, que aumentam o leque de opgoes e decisoes do 

cidadao Dai muito provavelmente, a grande dificuldade em disseminar a leitura 

naquelas sociedades onde se fazem presentes os privilegios de classe e a injustipa 

social. (SILVA, 1993, p.89) 

O Grupo Integrado de Maes e Escola (Gimae) foi um projeto realizado durante 

um ano na escola, tinha como objetivo proporcionar aos pais informagoes que 

ajudariam no seu cotidiano e dar uma contribuipao na educapao dos filhos, pois a 

educapao e um processo amplo que envolve; a familia, comunidade, saude e a 

escola. 

Sentimos que ha necessidade da familia, escola e comunidade desenvolva 

a bes con untas que constituirao um ponto de chegada e de confluencia, fruto de 

negociagSes, onde se aposta na responsabilidade de todos. 

A responsabilidade e o envolvimento de pessoas em um grupo nao 

vi^montp e no dia a dia que sao tecidas no coletivo com um fio 
acontecem rapidamente, e nu 

nnnros vao se embrenhando no trabalho desenvolvido pela 
articulador que, aos poucub, 

warn nara somar e beneficiar todos. maiona que vem para buma 

Eu sempre preparava os convites aos pais e palestrantes com antecedencia, 

verificando quais recursos seriam necessaries para o palestrante, qual a disposigao 

da sala e a pauta das palestras que eram realizadas sempre nas primeiras tergas 

feiras do mes e no horario das 7h30m as 9h. No final da palestra era preparado um 

cafe para os pais e o palestrante recebia flores. 

Foram realizadas durante o ano seis palestras; a primeira, convidamos uma 

Assistente Social com uma dinamica de grupo e usando a Constituigao Federal 

relacionando os direitos e deveres da familia relacionando com a educagao e vida, a 

segunda veio uma agente do Centra de Saiide do bairro refletiu com os pais sobre 

a Dengue deixando-os informados com relagao aos perigos, os cuidados e a 

prevengao, a terceira teve a participagao de uma psicopedagoga mostrando a 

familia sinalizando os cuidados especiais em relagao aos filhos proporcionando 

um olhar diferenciado para as criangas demonstrando que estas deveriam ser vistas 

como ser humano, na quarta uma fonoaudiologa informou aos pais a importancia 
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dos cuidados que devemos ter com a audi9ao, sua fun5ao na fala e as 

consequencias na aprendizagem, na quin.a o tema Afe.ividade o pales.rante alem 

de nos mostrar a importancia das nossas emogoes e das cnanpas, massageou 

nossoego valorizando-nos como ser humane, a sexta teve a participafao de duas 
r i. onhre Qualidade de Vida resgatando o que ha de melhor em 

pedagogas uma falou soore uudi.ua 

termos de alimentagao, emc56es e a saude do nosso corpo, a outra ens.nou a 

importancia do sono para nos e para as criangas. 

Fiz o setimo encontro com a presen5a de doze pais foi realizado no final do 

. • nm resume de todas as palestras e solicitei que os mesmos 
ano, apresentei urn res .... , . 

nm nuestionario que seria a avaliagao. No questionano antes das respondessem um que 

■ nais aue para nos a participagao deles era muito importante, perguntas informei aos pais que para h 

nosso obietivo era avaliar o trabalho desenvolv.do em 2008 e com suas oprnroes e 

sugestoes poderlamos melhorar e viabilizar o avanpo do grupo, 

Os ais que compareceram neste dia avaliaram otimas as palestras 
,o ns assuntos tratados alem de interessantes estavam 

apresentadas, porque _ ... 

o oHnracao das crianqas, as relaqoes com pessoas e saude. As 
relacionados com a ed ? * , 

, nalestras futuras foram: o relacionamento familiar, drogas, 
sugestoes dadas par p 

■ ^ ih^Hp romo administrar o salano, adolescencia, como cuidar 
saude, HIV, terceira • 

cniteira Ao serem questionados o porque que poucos pais 
das crianqas e mae ..... 

pipe aoontaram para uma flexibilidade do horano e dia, falta 
participaram do grupo, e.c k 

izxi mQ nais e o trabalho que ate mviabihza o convivio familiar, 
de interesse de alguns pai^, c 

Mas sugest6es dadas para melhorar e ter um crescimento do grupo, os pais 

r,r, inlcio do ano deve-se efetuar uma pesquisa para escolher o 
apontaram que no miuu 

- ■ « Hia conscientizacao de mais pais e a escola trabalhar com mais 
melhor horano e dia, cu.is 

novidades para pais e alunos. 

Grdfico Demonstrando a ParticipaQao dos Pais nas 
Palestras do Grupo Integrado de Maese Escola 

(GIMAE) 

.00 
AO 
30 
20 
10 

2a 3a 4a 5a 

Palestras Realizadas 

Figura 15 
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Capitulo IV - Curso de Especializagao 

Sempre frequentei cursos de formagao promovidos pela Secretaria Municipal 

de Educate de Campinas ministrados por profisslonais da prdpria rede e em todas 

as areas de conhecimento poucos foram conveniados com universidades da 

cidade. 

Em 2008 five a oportunidade de iniciar o curso de pos-graduapao, que 

resultou de urn convenio entre a Secretaria Municipal de Educaqao de Campinas e a 

Faculdade de Educapao da Universidade Estadual de Campinas. O curso de 

- "a npqauisa e a tecnologia na formapao docente" tem muitas especializagao A pesq 

Ac nnp fomos bastante resistentes e estamos dando contmuidade, 
exigencias e nob, q^c 

nn^os alunos estao tendo beneficios com nossa participagao. cremos que nossos aiui 

As aulas do curso de especializagao os recursos usados pelos professores e 
. .ot„ ^how em sala, aulas no laboratorio de informatica, uso de 

alunos foram o da data snow c , 
aiilas exoositivas pelos professores e alunos. Semanalmente 

cameras fotograficas, 
ap liwrns ou ate mesmo livros inteiros para serem lidos e 

tinhamos capitulos ae 

^ Hasse preparacao e aplicagao de projetos de pesquisa com apresentados em ciasso, h k v 
anrpsentados na feira cientifica proporcionando uma mtegragao 

alunos para serem ap 
^ tmra de experiencias significativas para os participantes e 

entre escolas com trocd 

envolvidos. 

Com a desistencia de alunos em 2009 tornou-se necessario a jungao das 

# ; r-nnsiderado urn aspecto positivo, pois tivemos oportunidade de 
turmas que toi coi 

. Koihn nue e desenvolvido por professores que atuam em outras areas 
conhecer o traba|rilJ m 

de conhecimento nos ciclos 111 e IV. 

Em 2008 a disciplina "A pesquisa cientifica como instrumento 

, . „ .ir.h;, como exigencia a elaboragao e aplicagao de urn projeto de 
pedagogico nnup 

squisa usando a metodologia de pesquisa cientifica, com alunos na sala de aula. 

Desenvolvemos eu e uma colega que tambem participa do curso de especializagao, 

o projeto Conhecendo a Vila Rica, com o tema Bairro e Escola, que tinha como 

principal objetivo conhecer a historia da construgao do bairro e da escola a partir de 

suas culturas existentes, os acontecimentos e as politicas publicas. 
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Esse projeto de pesquisa fez com que os alunos, do 2a ano e do 4 ano, se 

sentissem mais motivados pela escola e pelo bairro e estavam sempre em 

busca de informapdes sobre os mesmos. Dentro do bairro desenvolvemos o tema 

escola, em cuja realizapao eles queriam saber quantas arvores havia na escola e 

fizeram pesquisa para saber a resposta, mediram algumas salas de aula e fizeram 

- tamanho da nossa em relapao as outras salas Fizemos comparagao de idiwaiw 

M nanpl de cada um dos que trabalham na escola, desenharam os descnqao do papei uc 

locals que eles consideravam mais importantes da escola e desses lugares foram 

feitos postals com seus desenhos. 

Postular um ensino baseado na pesquisa e ao meu mode de ver, pedir-nos, como 

fessores que compartilhemos com nossos alunos ou estudantes o processo de 
Pr0 6550 do saber que nao possuimos, deste modo podem obter uma perspectiva 

crCraprendlzagem que oousideramos nossa ,STHENHOUSE,,996, P 169). 

~ Dita p pu desenvolvemos o projeto de pesquisa com os alunos 
A professora Kiia e eu 

f nal do ano eles foram apresentar o trabalho na V Feira Cientlfica promovida 
cHnranao da Universidade Estadual de Campinas e a Secretaria 

pela Faculdade de Educar^u u 
de Campinas. Foi um grande sucesso para nossa escola e 

Municipal de Educapa 
4- ^ cp muito importantes porque estavam demonstrando o trabalho 

os alunos sentiram-se muu k 

de pesquisa que tinham realizado, 

. trvamorF' O conhecimento cientifico gerado pela pesquisa proporciona a 
Conforme ALEaainu • - ^ u • . • 

a cociedade, ou seja, a apropnagao do conhecimento cientifico pelo 
atuagSo critica na ' , , . ivi ^ u 

artir da pesquisa, Ihe permite problematizar a realidade, buscar e propor 
alUn0' 3 os nroblemas encontrados e formulados, (2006, p. 1). solugoes para os k 

O trabalho de pesquisa em 2009 esta sendo realizado com historias em 

^ incprcao de valores que deu inicio por indicapao dos alunos na quadrinhos com inseiva 

do ano quando conversavamos e que gostaria de realizar um 
classe no comevu 

^iworcns aeneros textuais como: poesias, fabulas, contos cartas 
trabalho com diveisoo a 

b Ihetes textos de jornais, revistas, ao pronunciar a palavra revista um aluno sugeriu 
• nnmUe ele lia e ate poderia estar doando o que ele tinha. a classe 

o uso do giDi, puiM" 

stou jdeia e decidimos estudar. Continuando a conversa eles sugeriram que 

poderiamos estar convidando os alunos do 2° ano A para estudar fazendo pesquisa. 

Eles perguntaram: O que e pesquisa? Li para os alunos 
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ALEXANDRE 2006 cita GIL "pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistematico que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que sao 

propostos". (2002:17) 

Em uma linguagem que eles entendessem completei dizendo que era a busca 

de respostas para um problema ou pergunta. Na conversa comegamos a formular 

nossas perguntas, Qual a primeira histdria em quadrinhos no Brasil? O que e istorias 

em quadrinhos? Quern escreve historias em quadrinhos? Quais historias em 

quadrinhos iriam pesquisar? 

Iniciamos com a leitura do artigo do dia 30/01/2009 do Jornal Correio Popular, 
. , ~rionra aue comemora o Dia Nacional das Historias em 

encarte especial cnanva h 

Quadrinhos definimos em seguida que iriamos pesquisar sobre o autor Mauricio de 

Sousa e comegamos com sua biografia assinalamos onde ele nasceu, seus 

pIp iniciou seu trabalho de escrita de historias em quadrinhos e personagens, como eie 

nesse texto descobrimos que neste ano ele completaria cinquenta anos de 

profissao. 

m. 
* 

Figura 16 Figura 17 

Solicitei para os alunos a realizagao de uma pesquisa sobre as caracteristicas 

dos personagens de Mauricio de Sousa em seguida eles resolveram char seus 

proprios personagens para fazer as historias em quadrinhos e atraves de um 

processo de eleigao decidimos que teriamos quatro; Dezinho, Daniela, Gabi e Leo, 

em seguida coletivamente fizemos a descrigao de cada um como segue; 

Daniela e uma menina calma, branca, bonita e magra. Cabelos loiros, 

compridos e lisos. Tem olhos verdes. Ela tem sete anos, esta no segundo ano 
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reside em Campinas no Jardim Campos Eliseos. Na escola usa uniforme, em outros 

lugares gosta de usar bota preta, blusa verde e saia preta, Quando crescer pretends 

ser mecanica. 

Gabi veio do Japao quando tinha dois anos^ Tem cabelos pretos, lisos e 

curtos Seus olhos sao pretos. Ela e magra, bonita, tem nove anos e esta no terceiro 

ano Gabi gosta de usar ves.idos na cor rosa e quando crescer quer ser artista. 

Leo veio da /tfrioa quando tinha quatro anos, Ele e negro, gordo seus olhos 

sao pretos e cabelos pretos encaracolados. Ele tem sets anos estuda no segundo 

ano e quer ser jogador de futebol. Gosta de usar camiseta vermelha e calpa cmza. 

Dezinho veio da regiao Amazonica quando tinha dois anos. E filho de indio e 

na floresta. Ele e magro, muito bonito, tem olhos e cabelos 
morava em uma oca 

, niinndo morava na oca usava roupas mdigenas, agora gosta de usar pretos lisos. Uuanuu 

. camiseta amarela. Tem sets anos e estuda para ser engenheiro calga jeans e camibtna 

ambiental. 

descripao de cada urn pesquisamos sobre as profissoes, como vivem 

At • o nn lapao as criangas indlgenas e assim como cada urn dos 
as criangas na Arnca, K , , _ 

lo Hp aula. Fizemos uma releitura de como vivemos. Essa 
alunos da minha sa 

_j, minha nratica como professora pesquisadora se tornando urn 
discussao ennqueceu . „ . 

porttp nnis com informagoes dos alunos de suas vivencias fora 
momento muito importante pois. 

• r nhtive urn melhor entendimento de algumas questoes do 
do ambiente escola 

■ ^rfprpm na nossa relagao em classe, tais como; cnangas sem o 
cotidiano que interre 

^ nrdpm licoes de casa incompletas, ausencia de alguns pais em 
material escolar em o(u«. , v 

. oinnns alunos nas aulas em conjunto relacionamos possiveis 
reunioes, falta de a y 

r-rmhlptnas enfocando os temas responsabilidade, direitos e 
solugoes desses prooie.n 

deveres. 

N s nossas pesquisas usamos fabulas, poesias, poemas, as tiras das 
c-irinhnc; de Mauricio de Sousa, criamos nossas historias com nossos 

historias em quadnnnut. 
roaii/amos leitura de gibis, estudamos os valores, mas nao personagens, reau 

,,car a sala de informatica na escola junto com os alunos. conseguimos usar a bdip 

No projeto de pesquisa com os nossos objetivos foram; 
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Analisar a importancia de um trabalho realizado com 

generos textuais na alfabetizagao priorizando as histonas em 

quadrinhos. 

Explorar generos textuais e as historias em quadrinhos 

como uma linguagem diferente de outros generos com finalidade de 

alfabetizar. 

Identificar os generos textuais e as historias em 

quadrinhos como uma linguagem que faoilitara a insergao de valores. 

Tornar-se os generos textuais e historias em quadrinhos 

uma linguagem que tenha significado. 

Elaborar tiras e historias em quadrinhos resgatando e 

enfocando os valores proporcionando um melhor convivio social 

Estimular um ambiente harmonioso em sala de aula 

atraves de vivencias a construgao de praticas sobre valores. 

nrooostos nas Reunioes de Pais e Educadores, eles 
Alcangamos os o j 

1 ego as atitudes dos filhos em casa sentmdo-se admirados 
me questionaram com r v 

■ m nela comida feita, pedido de favor quando queria um 
em ver que agraaecidi k 

- uma mae relatou o incomodo de nao conseguir dormir 
simples copo de agua 

mc^nnia achar o livro que seu filho ma usar na aula seguinte, este 
porque ela nao consey 

. ,,,, irresDonsavel se chegasse a classe sem o mesmo. Essa 
estava sentindo-se inc k 

- Micivpl quando observo as atitudes das crianpas na escola 
confirmapao e vibiv 

^ nq funcionarios, com os colegas na classe e outros alunos na relacionando com os iu 

escola. 

Conseguimos responder as perguntas formuladas e participamos 

xpondo divulgando nossos trabalhos na VI Feira Cientifica promovida pela 

Faculdade de Educapao da Universidade Estadual de Campinas e a Secretaria 

Municipal de Educapao de Campinas que foi avaliada por eles como um espapo de 

aprendizagem na interapao com as pesquisas realizadas por outras escolas. 
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Figura 18 

** 

Figura 19 

Nos ultimos anos terho realizado um trabalho em que procuro olhar o 

aluno individualmente e sempre procurando trazer para sala de aula o que ha de 

melhor e interessante para sua aprendizagem, mas ainda sinto que os recursos 

tecnologicos oferecidos sao limitados. 

Em 2009 tomes convidadas para apresentar esse trabalho para uma 

turma do sdtimo periodo de Pedagogia da Faculdade Metrocamp. 

As alunas e a professora ficaram muito motivadas nos questionaram sobre o 

desenvolvimento de pesquisa com alunos, pois era um trabalho que elas ainda nao 

conheciam e acreditavam ser muito dificil realizar pesquisa com criangas do 

primeiro e segundo ciclos, assim como, nos antes de frequentar o Curso de 

Especializagao A pesquisa e a tecnologia na formagao docente. 

A educa^ao esta inserida em uma sociedade que as necessidades e os 

valores nao sao os mesmos, a configuragao familiar aponta para outros caminhos; a 

escola como uma instancia poderosa deve adaptar-se, desvendando esse enigma 

e proporcionar o que ha de melhor a esse educando presente nessa sociedade tao 

diferenciada. 

Como alfabetizadora vejo grandes desafios, mas nao cruzo os bragos, 

procuro atualizar-me, embora ainda valorizando alguns conceitos vividos em minha 

alfabetizagao tais como: leitura, musica, brinquedos, brincadeiras, a alegria e o 

poder de ensinar. 
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Consideragoes Finals 

O estudo demonstrou a importancia do professor pesquisador na sua propria 

pratica e sinalizou sobre a importancia de estar em constante estudo procurando 

aplicar em sala de aula com os alunos projetos de pesquisa usando a metodologia 

cientifica e de forma interdisciplinar visando a busca de aprendizagem e 

conhecimento dos alunos, com objetivo de atender os deficientes, excluidos, com 

dificuldades de aprendizagem e todos que estao na escola. 

Quando apontamos para transformagoes e mudangas na escola, devemos 

pensar em uma proposta que envolva todo o coletivo humano nela existente, ou 

seja, toda equipe de trabalho da escola assim como os pais dos alunos. Sao 

propostas pedagogicas que atendam os diferentes niveis de escolaridade, avaliagao 

mais direcionada para a aprendizagem de cada urn, condigoes materiais e fisicas, 

politicas publicas e atemesmo o envolvimento da sociedade. 

A escola deve viabilizar projetos que envolvam a participagao da familia no 

contexto educacional. 

Para a escola, a inclusao ainda e um desafio a ser vencido com quebra de 

barreiras, de uma forma natural sem que seja necessaria a imposigao, superando as 

resistencias por parte de todos, funcionarios e da familia, buscando um processo 

escolar de qualidade e desenvolvimento humano. 

Em alguns casos de deficiencia a escola devera promover acordos com 

outras redes de apoio, atraves de parcerias com a saiide, assistencia social e 

assessoramento as familias envolvidas. 

Sendo assim, temos um enorme desafio pela frente no que se diz respeito a 

inclusao, mas atraves da educagao e do empenho de todos os envolvidos e possivel 

um avango do estagio onde estamos. 
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