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RESUMO:  

Este artigo tem como objetivo desencadear uma importante reflexão sobre a 

configuração atual da educação inclusiva na educação infantil em nosso país. Levando 

em consideração que a educação inclusiva é um modelo educacional referendado por 

políticas públicas, contudo ainda é uma realidade distante da vivência escolar que nos 

deparamos no dia a dia. A reflexão é no sentido de pensar em mudanças necessárias, 

principalmente no que diz respeito à educação infantil, por ser esta a primeira etapa da 

educação básica e, portanto, um período essencial no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem de crianças com deficiência. A construção da escola inclusiva implica em 

pensar em seus espaços, tempos, profissionais, recursos pedagógicos etc., voltados para 

a acessibilidade, permanência e desenvolvimento pleno também dos alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais. O texto aborda, entre outros aspectos a 

necessidade ainda maior de se repensar a prática pedagógica, sendo está o elemento 

fundamental da inclusão escolar na educação infantil. Por meio de pesquisas realizadas 

sobre inclusão escolar (RODRIGUES, 2006; CARVALHO, 2008; VYGOTSKI, 2003), 

observa-se que este movimento de inclusão ainda está em fase de construção e de 

desenvolvimento dentro das escolas e é preciso percorrer um longo caminho para se 

alcançar uma educação inclusiva de qualidade em nosso país. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Educação Infantil. Prática Pedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

O direito à educação é um dos direitos humanos fundamentais. Segundo o artigo 

205 da Constituição Brasileira, todos, sem exceção, têm direito à educação, tendo em 

vista a busca pelo desenvolvimento pessoal e sociedade de cada indivíduo.  

Os alunos têm sua frequência às escolas garantida por lei, mas, infelizmente, 

nem sempre o ambiente é inclusivo, o que impossibilita o desenvolvimento destes. 

Assim acontece com os alunos que possuem necessidades educacionais especiais, quer 

seja por apresentarem alguma deficiência, doença, síndrome, transtorno ou outras 

diferenças significativas (temporárias ou não) em seu processo de aprendizagem. 

Geralmente, a definição de deficiência encontrada nos dicionários remete à falta 

ou defeito – falta de eficiência, de qualidade, algo que funciona de maneira 

problemática, ineficiente. A dificuldade em escolher e usar uma palavra adequada para 

definir um conceito de desenvolvimento humano mais inclusivo já mostra como esse 

assunto tem muito ainda a ser discutido e difundido em nossa sociedade. Onde ainda 

existe, na atualidade, uma visão retrógrada que permeia a nossa sociedade, cheia de 

preconceitos e discriminação em relação às pessoas que apresentam necessidades 

especiais.  

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. (BRASIL, 2011, p. 26) 

Nesse sentido, para além da norma e do padrão de corpos e comportamentos, a 

convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência afirma que todas as pessoas 

têm direito à participação e devem usufruir dos benefícios construídos pela sociedade. 

Além disso, afirma que deficiência é um conceito em evolução que se baseia numa 

perspectiva social. As deficiências, ou melhor dizendo, os diferentes impedimentos 

físicos, sensoriais, intelectuais ou mentais, como tantas outras características, passam a 

ser considerados como parte da diversidade humana. 
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Na perspectiva da educação como direito humano de todas e todos sem exceção, 

a ideia da educação inclusiva vai ganhando força e tornando cada vez mais incoerente a 

defesa e manutenção de uma educação segregada para as pessoas com deficiência. 

No que se refere à educação, podemos destacar, entre outros aspectos, que o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, 

configura como crime passível de multa e detenção a recusa de matrícula de crianças e 

adolescentes com deficiência no ensino regular, tanto na rede pública quanto na rede 

particular de ensino. Sem dúvida, isso é um grande avanço, mas não é necessário apenas 

incluí-los nas instituições de ensino, antes é preciso tornar esse ambiente inclusivo e 

acessível ao pleno desenvolvimento destes cidadãos. 

 

ESCOLA INCLUSIVA  

A diversidade e a diferença é a grande marca da escola inclusiva. A escola, 

enquanto lugar de desenvolvimento social, pessoal e de formação de cidadãos, deve 

identificar as necessidades educacionais da criança, jovem ou adulto e oferecer os 

recursos necessários para que as barreiras de aprendizagem sejam removidas e para que 

todos tenham sucesso na aprendizagem. 

A escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva, e sua 

pedagogia tem como mote questionar, colocar em dúvida, contrapor-

se, discutir e reconstruir as práticas que, até então, têm mantido a 

exclusão por instituírem uma organização dos processos de ensino e 

de aprendizagem incontestáveis, impostos e firmados sobre a 

possibilidade de exclusão dos diferentes, à medida que estes são 

direcionados para ambientes educacionais à parte. A escola comum se 

torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do 

processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, 

adotando novas práticas pedagógicas. (ROPOLI et al., 2010, p. 9)  

No paradigma da inclusão, em vez de se partir do conceito de normalização, 

parte-se da noção do direito. Se todos têm direito a acessar a escola, é fundamental 

prever que alguns utilizam cadeira de rodas e, portanto, devem ser construídas rampas. 

Outros são surdos, portanto, podem ser necessárias formas diversas de comunicação. 

Fica claro, portanto, que uma educação ideal só é possível com base 

em um ambiente social orientado de modo adequado e que os 

problemas essenciais da educação só podem ser resolvidos depois de 

solucionada a questão social em toda a sua plenitude. Daí deriva 

também a conclusão de que o material humano possui uma infinita 

plasticidade se o meio social estiver organizado de forma correta. 

Tudo pode ser educado e reeducado no ser humano por meio da 
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influência social correspondente. A própria personalidade não deve 

ser entendida como uma forma acabada, mas como uma forma 

dinâmica de interação que flui permanentemente entre o organismo e 

o meio. (VYGOTSKI, 2003, p. 200). 

A Inclusão parte do pressuposto que todos são diferentes, e que a escola deve 

atuar nessas diferenças. Desta forma, a escola inclusiva busca, não apenas como meta, 

mas como princípio, compreender as diferenças entre os alunos para traçar seu projeto 

pedagógico. Percebendo que a construção de um ambiente inclusivo propicia condições 

para que todos os envolvidos no processo educacional (não apenas professores e alunos) 

possam dirigir a atenção sobre si mesmos, aprendendo a escutar o outro e enxergar a 

capacidade e o conhecimento existente em cada aluno. 

A acessibilidade física é um dos primeiros requisitos para a universalização do 

ensino, e, portanto, essencial para iniciar o processo de educação inclusiva, já que ela 

garante a possibilidade, a todos, de chegar até a escola, circular por suas dependências, 

utilizar funcionalmente todos os espaços, frequentar a sala de aula, nela podendo atuar 

nas diferentes atividades. Mas somente a adaptação das estruturas físicas ou aquisição 

de materiais ou equipamentos adequados não é o suficiente para estabelecer esse 

patamar de ensino.   

A escola que pretende ser inclusiva deve se planejar para gradativamente 

implantar as adequações necessárias para garantir o acesso de alunos com necessidades 

educacionais especiais à aprendizagem e ao conhecimento, adaptando não só estruturas, 

mas seu contexto educacional, suas atitudes, suas normas (como o Projeto Político 

Pedagógico) e seu relacionamento com a sociedade.  

Escola inclusiva é uma escola onde se celebra a diversidade, 

encarando-a como uma riqueza e não como algo a evitar, em que as 

complementaridades das características de cada um permitem avançar, 

em vez de serem vistas como ameaçadoras, como um perigo que põe 

em risco a nossa própria integridade, apenas porque ela é 

culturalmente diversa da do outro, que temos como parceiro social 

(CÉSAR, 2003, p. 119). 

Um importantíssimo aspecto da escola inclusiva, presente no Parecer 441/2002, 

é que esta deve compreender seu caráter inclusivo não apenas por receber alunos com 

NEE, mas sim por ser uma instituição que se mostra e está disposta a criar condições 

(pedagógicas, didáticas, ambientais, curriculares...) para acolher e acompanhar todo e 
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qualquer aluno em sua escolarização, seja ele uma criança com NEE ou qualquer outra 

criança em situação de vulnerabilidade. 

Para que uma escola se torne de fato inclusiva precisa-se contar com a 

participação efetiva, consciente e responsável de todos os atores que permeiam o 

cenário educacional: gestores, professores, familiares e membros da comunidade na 

qual cada aluno vive. Sabendo que essa parceria entre escola e sociedade é capaz de 

promover os ajustes e condições necessárias para o estabelecimento da educação 

inclusiva na sociedade. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Conhecer e entender essas diferenças de desenvolvimento é fundamental para 

planejar diferentes estratégias de ensino que atendam a todos os alunos em sala de aula, 

principalmente dentro da educação infantil. Certamente, não é uma tarefa fácil, mas é 

imprescindível para a implantação da educação inclusiva infantil um novo olhar sobre 

as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos educadores. 

Atualmente, novos transtornos são identificados constantemente, pois emergem 

dessa relação entre os seres humanos e a cultura, por isso como educador é importante 

se conscientizar que é impossível classificar as pessoas em categorias delimitadas, 

portanto, deve-se ter o cuidado de conhecer cada aluno, suas habilidades e necessidades, 

sem rótulos. 

O que importa para a escola e para os educadores, não é a definição clínica exata 

da deficiência existente, mas sim, o importante é possibilitar que cada aluno possa 

aprender do seu modo, e nesse sentido, é preciso estabelecer estratégias mais eficazes 

para derrubar as barreiras que se interpõem à aprendizagem. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 9.394 de 1996, 

traz conquistas importantes para a educação de alunos com deficiência. O texto mostra 

avanços no que se refere à oferta de ensino especializado sempre que necessário e o 

início da oferta da educação especial na faixa etária do zero a seis anos de idade 

(CARVALHO, 2008). Isso mostra a importância do ensino infantil também desenvolver 

uma educação inclusiva.  
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Considerando essa proposta de educação inclusiva, entendemos que o 

movimento de reorganização da escola tem que começar pela educação infantil por ser 

esta, conforme prescrito na lei, a primeira etapa da educação. Segundo Mendes (2010, p. 

47-48): 

Os primeiros anos de vida de uma criança têm sido considerados cada 

vez mais importantes. Os três primeiros anos, por exemplo, são 

críticos para o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da 

linguagem, da socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento 

cerebral durante o primeiro ano de vida é mais rápida e mais extensiva 

do que qualquer outra etapa da vida, sendo que o tamanho do cérebro 

praticamente triplica neste período. Entretanto, o desenvolvimento do 

cérebro é muito mais vulnerável nessa etapa e pode ser afetado por 

fatores nutricionais, pela qualidade da interação, do cuidado e da 

estimulação proporcionada à criança. 

O trabalho pedagógico deve ser pautado pela organização de estratégias de 

trabalho condizentes com cada turma, pelo estabelecimento de ações para aguçar a 

curiosidade, pela vontade de conhecer dos estudantes e por outras formas de trabalho 

caracteristicamente para a idade deles, possibilitando que a inclusão escolar ocorra de 

fato, mesmo em tenra idade. 

Atividades lúdicas são importantes instrumentos que podem ser utilizados em 

sala de aula para auxiliar o desenvolvimento, despertando o interesse das crianças com 

necessidades educacionais especiais e permitindo o desenvolvimento global da criança, 

por meio da estimulação de diferentes áreas. 

No item 5.1., sobre orientações gerais para creches e pré-escolas, a LDB 

recomenda que, para atender as crianças com necessidades educacionais especiais, é 

preciso:  

- Disponibilizar recursos humanos capacitados em educação especial/ 

educação infantil para dar suporte e apoio ao docente das creches e 

pré-escolas ou centros de educação infantil, assim como possibilitar 

sua capacitação e educação continuada por intermédio da oferta de 

cursos ou estágios em instituições comprometidas com o movimento 

da inclusão; 

- Realizar o levantamento dos serviços e recursos comunitários e 

institucionais, como maternidades, postos de saúde, hospitais, escolas 

e unidades de atendimento às crianças com NEE, entre outras, para 

que possam constituir-se em recursos de apoio, cooperação e suporte;  

- Garantir a participação da direção, dos professores, dos pais e das 

instituições especializadas na elaboração do projeto pedagógico que 

contemple a inclusão; 
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- Promover a sensibilização da comunidade escolar, no que diz 

respeito à inclusão de crianças com NEE;  

- Promover encontros de professores e outros profissionais com o 

objetivo de refletir, analisar e solucionar possíveis dificuldades no 

processo de inclusão; 

- Solicitar suporte técnico ao órgão responsável pela Educação 

Especial no estado, no Distrito Federal ou no município, como 

também ao MEC/SEESP; 

- Adaptar o espaço físico interno e externo para atender crianças com 

NEE, conforme normas de acessibilidade. (BRASIL, 2001, p. 24-26). 

Para dar conta dessa verdadeira empreitada educativa, os instrumentos mais 

eficazes estão dentro do escopo de seu próprio fazer docente: seus saberes enquanto 

professor, seus conhecimentos em sua área de estudos, seus conhecimentos acerca das 

relações humanas, sua capacidade de diálogo com os estudantes e suas famílias. 

A prática pedagógica inclusiva deverá constituir-se pela junção do conhecimento 

adquirido pelo professor ao longo de sua trajetória e da disponibilidade em buscar novas 

formas de agir e atuar em sala de aula, considerando a diversidade dos alunos e as suas 

características individuais, pois cada criança tem sua forma de aprendizagem. 

Não se trata de elaborar outro currículo e sim de trabalhar com o que 

foi adotado, fazendo nele os ajustes necessários (flexibilização nos 

objetivos, conteúdos, metodologias de ensino, temporalidade, e nas 

práticas de avaliação da aprendizagem) de modo a oferecer a todos, a 

verdadeira igualdade de oportunidades de construir conhecimentos 

(CARVALHO, 2008, p. 105). 

Em caso de alunos com necessidades educacionais especiais, cada característica 

específica de aprendizagem deve ser levada em consideração, passando por ações 

práticas na realização da aula, buscando metodologias, estratégias e recursos 

condizentes com as necessidades individuais, culminando em uma avaliação formativa 

que considere a evolução de cada um.  

A respeito do ensino às crianças de 0 a 5 anos, Mahoney e Almeida (2005) 

afirmam que o processo de ensino aprendizagem é singular, em que a relação professor-

aluno é um fator decisivo, sendo um recurso fundamental do professor. As atribuições 

sobre afetividade nesse processo é um recurso importante para aumentar sua eficiência e 

programas de formação de professores. 

A aprendizagem ocorre quando existem a colaboração e uma interação positiva 

entre alunos e professor. Assim, a partir da aproximação e conhecimento dos alunos, o 
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professor pode oferecer oportunidades singulares para desenvolver as potencialidades 

individuais de seus alunos, favorecendo uma eficiente adaptação e ação sobre o 

aprender.  

Segundo Balbino e Santos (2015), os alunos com NEE demandam recursos 

pedagógicos e metodológicos específicos para ter compreensão da aprendizagem. A 

aprendizagem das crianças com NEE ganha muito mais sentido se ela estiver 

constantemente ativa dentro de um ambiente que lhe garanta o convívio e a 

participação. 

Com isso, a criança mesmo pequena, ao adentrar em um espaço escolar em que 

as diferenças são bem vindas, aprenderá de forma natural a valorizar o outro por aquilo 

que ele é, pelo que ele é capaz de realizar e não por suas possíveis limitações, pois para 

a aprendizagem humana não há limites. 

Não há docência se os educandos não aprimoram sua inteligência e 

aptidão mental, se não compreendem estes conhecimentos de modo 

pessoal ou se não são capazes de aplica-los na prática, sendo nas 

atividades, avaliações realizadas em sala ou mesmo na vida 

(LIBÂNEO, 1998). 

Contudo, os professores da educação especial ou regular não podem sustentar as 

cargas de uma classe inclusiva sozinhos. Todas as pessoas envolvidas na experiência de 

inclusão devem se dedicar para fornecer educação com excelência para todos os alunos, 

pois todos têm sua parcela de contribuição para o desenvolvimento das crianças no 

ambiente escolar e para a construção de uma nova visão sobre educação inclusiva. 

 

CONCLUSÃO 

A educação inclusiva faz uma espécie de chamamento aos educadores para 

aceitar o desafio de abandonarem a ideia homogeneizadora, de aluno ideal ou normal, e 

quebrarem as barreiras entre estudantes reais e o conhecimento, pois este é ilimitado e 

tem diversas e diferentes formas de ser manifestado em sala de aula. 

As escolas de educação infantil devem oferecer um ensino de qualidade, onde o 

desenvolvimento da criança aconteça levando-se em consideração a formação de um 

cidadão participativo, crítico e consciente de seu papel na sociedade, pois mesmo dentro 
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dessa complexidade das relações humanas, o papel da educação é inigualável e 

insubstituível para o processo de ensino-aprendizagem. 

Todos os níveis, etapas e modalidades de ensino devem trabalhar para promover 

uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos. A 

inclusão na educação infantil não é diferente, a escola de educação infantil precisa 

oferecer uma aprendizagem de forma ampla e colaborativa, disponibilizando 

oportunidades iguais para todos e estratégias para cada um, de modo que todos possam 

desenvolver seu potencial. 

A inclusão educacional acontece de fato, e principalmente, quando é ofertada a 

formação continuada aos professores, conscientes de que estes são indispensáveis neste 

contexto, pois é o professor que está frente aos desafios com os alunos, e sua maior 

qualificação possibilitará grandes melhorias para enfim se alcançar uma educação 

inclusiva de qualidade e de verdade. 
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