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RESUMO 
 
 
BRIM, Juliana de Fatima Holm. O ensino de funções do 2º grau para alunos com 
deficiência visual: uma abordagem para a educação matemática inclusiva. 2018. 
147 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) ï Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. 

 

Esta pesquisa traz como tema principal o ensino de matemática para alunos com 
deficiência visual e a inclusão desses alunos na rede regular de ensino. Trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa, aplicada, e a abordagem para o seu 
desenvolvimento é o estudo de caso. Tem como objetivo geral desenvolver um 
procedimento metodológico que possibilite aos alunos com deficiência visual, inclusos 
em aulas regulares, a apropriação do conteúdo matemático Funções do 2° grau. 
Fundamenta-se principalmente no pressuposto sócio-histórico. O estudo foi efetivado 
em um colégio público no estado do Paraná, em uma turma do 1º ano do ensino médio 
onde estuda uma aluna com deficiência visual. A coleta de dados foi feita por meio de 
observações em sala de aula, entrevistas semiestruturadas com alunos, professores 
e equipe pedagógica que foram gravadas em áudio, anotadas e avaliadas. A partir da 
análise dos dados obtidos em entrevistas elaboramos um material didático e 
realizamos a intervenção pedagógica. A análise dos dados dessa pesquisa foi 
fundamentada na teoria sócio-histórica. Os resultados mostram que a aluna com 
deficiência visual apropriou-se dos conceitos referentes ao conteúdo Funções do 2º 
grau mediante o procedimento metodológico e instrumento mediador adequado. Além 
disso, comprovou-se que é possível ensinar matemática aos alunos deficientes visuais 
com os demais alunos da turma e contribuir para o ensino de matemática com vistas 
à promoção da inclusão escolar. Como produto final desta, apresenta-se material 
didático concreto intitulado ñFun»es do 2Ü grauò que configura um kit com todos os 
materiais utilizados na intervenção.  

 

Palavras -chave s: Deficiência visual. Inclusão. Ensino de matemática. Funções do 2º 
grau. 

 

  



 
 

 
  

ABSTRACT  

BRIM, Juliana de Fatima Holm. The teaching of quadratic function  for students 
with visual impairment: an approach to inclusive mathematics education. 2018.    
147 p. Dissertation (Master in Science and Technology Teaching) ï Federal 
University Technology of Paraná, Ponta Grossa, 2018. 

 

This research brings as a main theme the mathematics teaching for students with 
visual impairment and the inclusion of these students at regular school network. It is 
about a qualitative nature research, applied, and the approach for its development is 
the case study. It has as general objective to develop a methodological procedure that 
enable students with visual impairment included in regular classrooms, the 
appropriation of mathematical content Quadratic Function. It is mainly based on 
historical cultural assumption. The study was carried out in a public school in the state 
of Parana, in a first-year high school class where a visually impaired girl studies. The 
data collection was done through observations, in the classroom, semistructured 
interviews with students, teachers and pedagogical team, recorded in áudio, annotated 
and evaluated. From the analysis of data obtained in interviews we made a didactic 
material and we accomplish the pedagogical intervention. The analysis and 
interpretation of data from this survey, was performed by means of categories based 
on historical cultural theory. The research results show, that the student with visual 
impairment learned the concepts related to the content Quadratic Functions through 
the suitable methodological procedure and by means of an apprpriate mediating 
instrument. Besides that it has been proven that it is possible to teach mathematics to 
visually impaired students with the other students in the class and contribute for the 
teaching of mathematics with the aim of promoting school inclusion. As the final 
product of this concrete didatic material is presented "Quadratic Functions" which has 
a kit with all the materials used in the intervention. 

 

Keywords : Visual impairment. Inclusion. Mathematics teaching. Quadratic function. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A história relata diferentes tratamentos às pessoas com deficiência, que vão 

desde o extermínio à inclusão. Esses tratamentos revelam a concepção da sociedade 

e de homem de cada período. A organização social dos períodos históricos valorizava 

determinado tipo de habilidades, por exemplo, em uma sociedade não industrializada 

com agricultura de subsistência ou de exploração dos recursos naturais, não era 

exigido que as pessoas possuíssem conhecimentos acadêmicos. Essa sociedade 

exigia apenas homens fortes, capazes de caçar, plantar, colher e se proteger das 

intempéries da natureza ou de invasores. (SHIMAZAKI, 2006) 

É possível constatar, ao rever a história, quatro momentos diferentes na 

caminhada dos deficientes: o extermínio, segregação/institucionalização, integração 

e a inclusão. No período de extermínio às pessoas com deficiência, elas eram privadas 

do direito à vida, eram eliminadas. A segregação/institucionalização é marcada pelo 

assistencialismo e ações filantrópicas vinculadas principalmente à igreja católica, 

ambas as fases são consideradas pré-científicas, já a integração aparece como marco 

na defesa e promoção dos direitos humanos. (FERNANDES, 2013). Este último 

momento, a inclusão, é uma conquista recente que tomou força na década de 1990 e 

começou a ser implantada a partir de 2003 (KASSAR 2011). A declaração de 

Salamanca, resultado da ñConfer°ncia Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais: acesso e qualidadeò, ocorrida na Espanha em 1994 aponta que as escolas 

comuns devem acolher todas as crianças independente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.  

A criação das primeiras escolas para pessoas menos privilegiadas 

socialmente é recente na história da humanidade. Na realidade a história relata que a 

escola e a educação formal sempre foram um privilégio daqueles que detinham as 

formas de produção. Foi no período da Renascença, quando a educação tornou-se 

uma forma de ascensão social que se introduziu a obrigatoriedade escolar na Europa, 

oportunizando as crianças da camada popular o acesso à educação formal. Já as 

escolas para deficientes surgiram no século XVIII, na Europa. (BEYER, 2013).  

O século XVIII é reconhecido por estudiosos como o início da educação 

especial, porém é importante ressaltar que as escolas nesse período, tinham mais 

caráter terapêutico que educacional. (SHIMAZAKI, RIBEIRO, 2008). Para esse 

atendimento foram criadas as escolas especiais, e para o momento e de acordo com 
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a concepção de sociedade e trabalho houve diferentes formas de atendimento. Até a 

década de 1990 a pessoa deficiente era atendida em espaço restrito e não 

frequentava a mesma escola que os demais alunos, dessa forma os alunos deficientes 

tinham acesso à educação básica separadamente das demais pessoas consideradas 

normais.  

Após a Declaração de Salamanca, o Brasil, por ser signatário começou a 

discutir e implantar a inclusão de todos na escola, para isso escreveu decretos, 

resoluções e leis que deram força ao movimento de inclusão em território brasileiro, 

extinguindo dessa forma o termo ñintegra«oò da comunidade escolar.  

Atualmente no Brasil, fundamentado nas políticas inclusivas, é comum o 

professor ter em sua classe alunos com deficiência. E a procura desses alunos por 

escolas regulares tem crescido a cada ano. A figura 1 apresenta dados sobre a 

evolução do número de matrículas de pessoas deficientes na rede regular de ensino 

no período de 2007 a 2013, divulgados pelo Censo escolar de 2013 do Ministério da 

Educação ï MEC. 

 

Figur a 1- Evolução do número de matrículas de pessoas com necessidades especiais  
no ensino regular de 2007 a 2013.  

 

Fonte: MEC ï Ministério da Educação 1 

 

É possível observar, na figura 1, o aumento de alunos com deficiência dentro 

da rede regular de ensino nos últimos anos. Os dados comprovam que, teoricamente 

                                                           
1 Disponível em : <http://portal.mec.gov.br> Acesso em 10 de jun. de 2016 
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a inclusão está acontecendo, pois o ingresso e a permanência de alunos deficientes 

na rede regular de ensino estão assegurados, o que não está assegurado é 

apropriação do conhecimento. Há uma preocupação em relação à aprendizagem 

desses alunos, o fato de estarem inseridos nas escolas regulares não é sinônimo de 

aprendizagem, estar frequentando o ensino regular não garante a esses alunos a 

apropriação dos conhecimentos para prosseguirem em suas vidas acadêmicas. 

Conforme Viginheski (2013, p. 16), ñ[...] o que se verifica no interior das 

escolas, são professores desenvolvendo práticas hegemônicas, sem adaptações 

metodol·gicas para atender a todosò, dessa forma, dentro das escolas há o paradoxo 

da exclusão dentro da inclusão. Não há inclusão se não forem atendidas as 

necessidades de todos os alunos para que eles tenham acesso ao conhecimento 

escolar. Não é possível tratar os diferentes como se fossem iguais, principalmente no 

que diz respeito à aprendizagem, é preciso respeitar a individualidade e a forma de 

aprendizagem que cada pessoa possui.  

Todos os alunos devem ter acesso ao conhecimento, conforme Shimazaki e 

Pacheco (2012, p.8) ñ[...] a apropria«o do conhecimento ® a fun«o principal da 

educa«o escolarò, portanto não faz sentido um aluno deficiente frequentar uma 

escola apenas para a socialização, não que esta não seja importante, porém a 

acessibilidade ao conhecimento deve estar presente nas salas de aula com todos os 

meios possíveis para que isso ocorra.  A inclusão é a capacidade de conviver, 

aprender, compartilhar com pessoas diferentes, tratando-as de maneira igual, 

principalmente no contexto educacional. 

É importante evitar equívocos que possam ocorrer em relação à inclusão, faz-

se necessário salientar que educar de forma inclusiva não é sinônimo de educar de 

forma especial, é oferecer ao educando deficiente a oportunidade de aprender com 

os demais, mesmo que para isso sejam necessários recursos especiais, além disso a 

inclusão, muitas vezes, exigirá uma flexibilização de conteúdos e isso não significa 

esvaziar os conteúdos oferecidos a essas pessoas em relação aos demais alunos, 

nem mesmo promover a aprovação dos alunos deficientes para as séries posteriores, 

uma vez que não houve o acesso necessário ao conhecimento. 

O público alvo da educação especial é imenso, a inclusão escolar abrange um 

público amplo, é para o estudante com deficiência física, intelectual, mental ou 

sensorial, transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas 



16 
 

  

habilidades/superdotação, enfim para todas as pessoas, sem exceção, ela foca a 

educação para todos. Dentre estas pessoas estão os deficientes visuais, porém 

ñ[...] verifica-se que algumas pessoas com deficiência visual estão 
frequentando o mesmo espaço escolar que as demais, isto é, tem tido acesso 
e permanência na Escola de Ensino Regular, todavia muitas delas não tem 
se apropriado do conhecimento escolarò. (VIGINHESKI, 2013, p.1) 
  

A pessoa com deficiência visual pode encontrar dificuldades em se apropriar 

do conhecimento, na disciplina de matemática isso acontece não somente devido ao 

fato dos conteúdos possuírem grande quantidade de cálculos e fórmulas, mas 

principalmente, a forma como esses conteúdos vêm sendo transmitidos e a 

adequação metodológica utilizada. 

O interesse na pesquisa partiu do fato de que muitos professores ainda 

desenvolvem sua prática sem adaptações metodológicas necessárias, o que impede 

a apropriação dos conteúdos matemáticos pelos alunos com deficiência visual, 

conforme Viginheski (2013, p.17) ñ[...] esses professores, possivelmente, partem do 

princípio de que todos aprendem da mesma forma, e como consequência, verificam-

se alunos concluindo a formação básica sem o conhecimento matemático esperado 

para talò.  

Nesse sentido a pesquisa apresenta o seguinte problema: ñComo desenvolver 

procedimentos metodológicos necessários para que alunos com deficiência visual se 

apropriem dos conceitos matemáticos referentes ao conteúdo de fun»es do 2Á grau?ò 

O problema parte da hipótese de que o professor é aquele que usa de 

instrumentos e signos mediadores para a elaboração do conhecimento, que busca 

materiais e recursos didático-metodológicos, além dos já existentes para o ensino de 

matemática para alunos com deficiência visual e que estaria contribuindo para a 

apropriação dos conhecimentos matemáticos. 

Considerando que a instituição escolar tem como principal objetivo possibilitar 

o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade ao longo do tempo, o objetivo 

geral dessa pesquisa é desenvolver procedimento metodológico que possibilite aos 

alunos com deficiência visual incluídos em aulas regulares, a apropriação do conteúdo 

matemático de funções do 2° grau. 

São objetivos específicos: 

¶  Identificar como está ocorrendo o acesso ao currículo na área de 

Matemática às pessoas com deficiência visual. 



17 
 

  

¶ Sensibilizar os estudantes videntes participantes da pesquisa com um 

experimento envolvendo material utilizado para o ensino da matemática 

para alunos com deficiência visual. 

¶ Investigar e desenvolver um material concreto para trabalhar o conteúdo 

de Funções do 2º grau. 

¶ Realizar a intervenção pedagógica no 1° ano do ensino médio com uma 

aluna deficiente visual abordando o conteúdo de Funções do 2º grau.  

Ao elaborar a pesquisa, desejamos que os alunos com deficiência visual e 

videntes apropriem-se do conteúdo funções do 2º grau e contribuir com o processo de 

ensino e aprendizagem da matemática aos professores que tenham alunos com 

necessidades educativas especiais em suas turmas. 

Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, o trabalho está organizado 

em capítulos. O referencial teórico apresenta-se em dois capítulos e traz os principais 

pesquisadores que fundamentam-na, dos quais se destaca Vygotski por suas 

contribuições para o ensino e aprendizagem da pessoa com deficiência visual. 

O primeiro capítulo apresenta a introdução do trabalho trazendo a 

problematização, objetivos geral e específicos da pesquisa. O segundo capítulo, 

Educação Inclusiva, aborda primeiramente a função da escola e da educação, bem 

como a inclusão escolar e os aspectos históricos da sociedade em relação às pessoas 

com deficiência, esse capítulo finaliza fazendo uma retrospectiva da história da 

educação especial no Brasil até a educação inclusiva.  

O terceiro capítulo intitulado ñO Ensino da Matemática para Alunos com 

Deficiência Visualò traz primeiramente uma descrição do que é e quais os graus da 

deficiência visual, em seguida apresenta a abordagem vygotskiana no 

desenvolvimento e aprendizagem de alunos com deficiência visual, bem como o 

ensino da matemática para esses alunos, abordando também os materiais e 

ferramentas já existentes. O final deste capítulo traz um levantamento da produção 

acadêmica acerca do tema Ensino e aprendizagem de matemática para alunos com 

deficiência. 

A metodologia, quarto capítulo, descreve o delineamento da pesquisa, 

apresenta os participantes da pesquisa, local, instrumentos, procedimentos para 

coleta de dados e intervenção. A metodologia utilizada para esse estudo foi a pesquisa 

qualitativa sendo abordagem Estudo de caso. 
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O quinto capítulo, intitulado ñResultados e An§lisesò traz a análise e 

interpretação dos dados fundamentados na visão sócio-histórica de Vygotski. Além 

disso, aponta a descrição detalhada da intervenção pedagógica realizada e os 

resultados obtidos. Este capítulo apresenta o produto educacional, resultado desses 

estudos que configura um kit intitulado ñFun»es do 2Ü grauò com os materiais 

utilizados na intervenção. 

Nas considerações finais aparecem reflexões acerca dos resultados dessa 

investigação e conclusões a respeito das análises dos dados e sobre o ensino da 

matemática numa perspectiva inclusiva.  
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2  EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

Há milhares de anos o homem vem produzindo conhecimentos, buscando 

caminhos e estratégias para sobreviver e viver da melhor maneira possível. Essa 

imensidão de conhecimentos produzidos pelo homem foi sistematizado e organizado 

de forma que hoje podem ser divididas por áreas de conhecimento, como a 

matemática, geografia, biologia e etc. Com a transformação da sociedade a 

transmissão formal desses conhecimentos é dada por meio da instituição escolar, que 

carrega consigo a função do acesso ao conhecimento elaborado e a promoção do 

homem na busca da mudança social. O acesso à escola, ou seja, a educação formal 

é direito de todos, porém, infelizmente, dentro das escolas existem pessoas excluídas 

do acesso ao conhecimento científico, como é o caso de algumas pessoas com 

deficiência. O título a seguir descreve a importância da escola, do acesso ao 

conhecimento formal, bem como fatores que levam a exclusão de algumas pessoas 

ao conhecimento transmitido por ela. 

 

2.1 ESCOLA E EDUCAÇÃO 

 

A compreensão da natureza e seus fenômenos, bem como a garantia de sua 

subsistência, desde tempos mais remotos, sempre foi uma das preocupações do ser 

humano. O homem tende a produzir e reproduzir conhecimentos na busca por 

respostas às suas indagações advindas daquilo que o rodeia ou daquilo que está em 

seu interior. O que diferencia o homem dos demais seres vivos conforme Saviani 

(2015) é a necessidade de produzir continuamente a sua própria existência. E nesse 

processo de produção de sua própria existência surge o conhecimento. Segundo 

DôAmbr·sio (1996, p.18) ñ[...] todo conhecimento ® resultado de um longo processo 

cumulativo de geração, de organização intelectual, de organização social e de difusão, 

naturalmente n«o dicot¹micos entre siò. Sendo assim o conhecimento produzido pelo 

homem no decorrer da história, fruto de suas vivências e necessidades, foi se 

sistematizando de forma tão ampla que hoje é possível separá-los por áreas de 

conhecimento.  

As áreas do conhecimento existentes hoje, como a geografia, por exemplo, 

podem ser entendidas como setores da ciência que se relacionam com a educação,  
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[...] as diversas ciências tais como a Física, a Química, a Geografia, a 
Geologia, a Agronomia, a Biologia, a Psicologia, a Antropologia, a 
Historiografia, a Sociologia, a Economia, a Política e etc., são as maneiras de 
abordar facetas determinadas que a Ciência recorta na situação em que se 
insere ao homem. (SAVIANI, 2007, p.49). 
 

Atualmente a instituição escolar é responsável pela transmissão formal do 

conhecimento científico que a humanidade tem produzido ao longo da história e ele 

não deve ser trabalhado de forma fragmentada, deve ser sistematizado, enfim o saber 

metódico diretamente associado à ciência. Saviani (2015) aponta que o que torna 

necessária a existência da escola é a exigência da apropriação do conhecimento 

sistematizado, segundo ele (2015, p.288) ñ[...] a escola existe para propiciar a 

aquisição dos instrumentos que possibilitam acesso ao saber elaborado (ciência), bem 

como ao pr·prio acesso aos rudimentos desse saberò. Em concordância com Saviani, 

para Padilha e Oliveira (2014, p.24) ñ[...] a escola possui uma fun«o primordial, que 

® a transmiss«o do saber sistematizadoò.  

A função principal da escola é clara e não pode ser concebida como uma 

entidade autônoma, desvinculada de contexto histórico, cultural e social em que está 

inserida. A escola também é responsável por tratar de temas transversais e 

administrar conflitos, visando a aprendizagem dos alunos por meio das disciplinas 

compostas por conhecimentos sistematizados. Apesar de sistematizadas e 

planejadas, há momentos em que surgem indagações em sala de aula que vão além 

do que havia sido previsto, e por outro lado, a educação por ser um ato político 

transmite junto com o conhecimento valores que podem ser chamados de currículo 

oculto. Moreira em outra perspectiva teórica afirma que: 

 
ñ[...] o conceito de currículo oculto aponta para o fato de que o aprendizado 
incidental durante um curso pode contribuir mais para a socialização do 
estudante do que o conte¼do ensinado nesse cursoò (MOREIRA, 1997, p.14). 
 

Nesse sentido, a visão reducionista da função da escola pode ser substituída 

por uma visão mais ampla, onde conflitos, resistências, provocação da consciência 

crítica, enfim fatores que levam a mudança social desempenham papéis importantes 

por meio do conhecimento sistematizado. 

No que diz respeito ao conhecimento sistematizado Viginheski (2013, p. 22) 

diz que ñ[...] as escolas s«o as institui»es respons§veis pela dissemina«o desse 

conhecimento e pelo desenvolvimento de outros por meio da educa«o formalò. 

Devido à formalidade e sequencialidade a escola está incumbida da transmissão 

formal da chamada educação formal. Segundo Gadotti: 
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A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada 
principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz 
educacional centralizada, com estruturas hierárquicas e burocráticas, 
determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores dos ministérios 
da educação. (GADOTTI, 2005, p.2). 

A educação formal, em síntese, seria a apropriação do conhecimento 

desenvolvido pela humanidade, de forma intencional e planejada, tendo como função 

a promoção do homem. Para Saviani (2009, p. 38) promover o homem, ñ[...] significa 

tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação para 

intervir nela transformando-a no sentido de uma ampliação da liberdade, da 

comunica«o e da colabora«o entre os homensò.  

O mesmo autor aponta a existência de três tipos de educação, sendo elas: a 

ñeduca«o escolarò, ñeduca«o difusaò e ñeduca«o popularò, para ele a educação 

difusa é a que corresponde à cultura de massa, e a educação popular corresponde à 

cultura popular. A ñeduca«o escolarò, que denominamos educa«o formal, ® aquela 

que corresponde ¨ cultura erudita, conforme Saviani (2009, p. 83) ela ñRege-se pelos 

padr»es eruditos, sua finalidade ® formar o homem ñcultoò no sentido erudito da 

palavra, seu conteúdo e sua forma são eruditos, é enfim o principal meio de difusão 

da cultura eruditaò. Nesse sentido, a educação formal é aquela que permite ao homem 

o acesso à cultura e que desperta a sede ao conhecimento, tornando o homem melhor 

para si e para a sociedade. A educação formal, transmitida por meio da instituição 

escolar é fundamental na formação do ser humano, segundo Gadotti (2005, p.01) 

configura um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos tenham acesso ao 

conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade.  

Essas concepções sobre educação escolar levam ao entendimento de que a 

escola é o agente educativo responsável pelas mudanças intelectuais e morais dadas 

na sociedade. Conforme Branco (2007): 

A função eminentemente social da educação escolar exige a continuidade 
entre a vida na escola e a vida fora da escola tendo como ponto de partida a 
consideração da criança e do jovem como membros da sociedade e a 
ponderação do seu desenvolvimento em termos de competências sociais, 
com vista a uma plena integração na vida daquela. (BRANCO, 2007, p.207). 

Sendo assim, a educação escolar abre caminhos para o exercício da 

cidadania, ela deve possibilitar a expressão e a liberdade criadora do sujeito de forma 

que este busque a transformação da realidade e que desenvolva condições propícias 

à vivência da democracia, Viginheski (2013, p. 22) aponta que ñ[...] a escola precisa 
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formar alunos emancipados, capazes de posicionarem-se e defenderem suas ideias, 

pensamentos e suas concep»es em rela«o ao homem, ¨ sociedade e ao mundoò.  

Branco (2007, p.17) afirma que ñ[...] o modelo democr§tico de sociedade 

pressupõe, por conseguinte, um otimismo pedagógico, na medida em que acredita no 

aperfeiçoamento de possibilidades do homem e da sociedade não se conformando 

com o que est§ estabelecidoò. Esta vis«o democr§tica da educa«o é mencionada por 

Libâneo como:  

 
Ampliação das oportunidades educacionais, difusão dos conhecimentos e 
sua reelaboração crítica, aprimoramento da prática educativa escolar 
visando à elevação cultural e científica das camadas populares, 
contribuindo ao mesmo tempo, para responder as necessidades e 
aspirações mais imediatas (melhoria de vida) à sua inserção num projeto 
coletivo de mudança da sociedade. (LIBÂNEO, 2006, p.12). 

O fato é que a educação formal ou educação escolar possui uma relação 

estreita de interdependência com a democracia, pois segundo Branco (2007, p. 18) 

ñ[...] a construção da racionalidade do pensamento e o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos nos sujeitos, que possibilitam a instalação de uma cultura 

democr§tica e seu aperfeioamento progressivo, est«o dependentes da educa«oò. 

Sendo assim, a educação formal deve preparar indivíduos para a participação ativa e 

esclarecida da sociedade. Branco (2007) aponta que a experiência democrática, 

possui valor educativo fundamental, pois eleva a inteligência social mediante a um 

processo continuo de autocorreção.  

O documento de óSaberes e Práticas da Inclusão: Desenvolvendo 

competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos 

cegos e de alunos com baixa vis«oô (BRASIL, 2006), aponta a função da educação e 

da escola, evidenciado a importância de ambas para o indivíduo e para a sociedade. 

A educa«o ® considerada (BRASIL, 2006, p.188) ñ[...] o processo formal de 

favorecimento ao aluno do acesso, e apreensão do saber historicamente construído e 

sistematizadoò, por sua vez, conforme esse mesmo documento: 

[...] a escola é o espaço institucional que tem como função social promover a 
aquisição, a transmissão e a ampliação desse saber historicamente 
acumulado, visando a formação do indivíduo para a interpretação  
fundamentada e crítica do mundo e da sociedade, ou seja, para a 
instrumentalização de seu agir e pensar na qualificação das relações sociais 
e do homem. (BRASIL, 2006, p. 188). 

O acesso a ambas, educação e escola, está legitimado, todos tem direito a 

educação, a frequentar uma instituição escolar, aprender, conviver socialmente. É 
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direito de todos o acesso ao conhecimento, todas as pessoas, seja qual for sua 

condição podem e devem frequentar uma escola para a apropriação do conhecimento 

construído através da história, para o aperfeiçoamento individual e social com vista na 

convivência em sociedade, para a autonomia moral voltada ao exercício da cidadania, 

para o despertar da criatividade, do senso crítico e participação racional na sociedade 

democrática. (BRANCO, 2007).  

Porém, apesar do acesso à educação estar legitimado, existem pessoas que 

estão excluídas do acesso ao conhecimento na instituição escolar, um dos fatores que 

acarreta essa situação é dado pelo fato de a sociedade ser excludente. A raça, gênero, 

origem cultural, a deficiência são alguns fatores de exclusão. Conforme Viginheski 

(2013, p.23) ñ[...] algumas pessoas, mesmo aquelas que frequentam a escola, 

encontram-se em situações excludentes, marginalizadas do processo de ensino e 

aprendizagem, como no caso, as pessoas com defici°nciaò. Nesse sentido, entende-

se que o ingresso e a permanência do deficiente na escola estão assegurados, o que 

não está assegurado é a progressão escolar desses alunos. 

Não se pode tratar os diferentes como iguais, todo indivíduo possui suas 

particularidades e, portanto são diferentes em diversos aspectos, inclusive no aspecto 

de apropriação de conhecimento. A prática hegemônica exercida pela maioria dos 

professores contribui para a exclusão. O aluno deficiente precisa não somente ser 

respeitado, mas usufruir de condições apropriadas e favoráveis à aprendizagem. 

Sendo assim, faz-se necessário reconhecer as diferenças para que haja a formação 

de cidadãos inclusos e participativos na sociedade. 

 

2.2  INCLUSÃO ESCOLAR: EDUCAÇÃO PARA TODOS 

 

As pessoas com deficiência tem sua história marcada por quatro momentos 

denominados: extermínio segregação/institucionalização, integração e a inclusão. Os 

títulos a seguir resgatam alguns acontecimentos históricos acerca desses momentos 

e o desenvolvimento em uma ordem cronológica da legislação, que ampara as 

pessoas com deficiência até o momento denominando inclusão, sobretudo a inclusão 

escolar. 
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2.2.1 Aspectos Históricos da Sociedade em Relação à Deficiência 

 

A educação inclusiva é uma área relativamente nova nos campos de estudos 

e pesquisas. A história indica que até meados do século XVI a sociedade não se 

preocupava em fornecer atendimento educacional às pessoas que não eram 

consideradas ñnormaisò. No decorrer do tempo a humanidade apresentou diferentes 

posturas em relação a essas pessoas. Ao fazer uma análise histórica da caminhada 

da pessoa com deficiência desde a antiguidade até os dias de hoje é possível destacar 

quatro momentos marcantes, são eles: o extermínio, segregação/institucionalização, 

integração e a inclusão. (FERNANDES, 2013) 

Na antiguidade, período histórico compreendido entre o início das mais 

antigas civilizações até a queda do Império Romano do Ocidente, século V, se 

encontram os primeiros registros ao tratamento dado às pessoas com deficiência. 

Conforme Fernandes (2013, p.37) ñ[...] esse período é marcado pela condenação à 

morte das pessoas com deficiência, essa fase é denominada como período de 

exterm²nioò. Nesse per²odo, o poder pol²tico-econômico, no mundo greco-romano, 

encontrava-se nas mãos da nobreza e era fortalecido pelos herdeiros e pelos exércitos 

militares,  

 ñ[...] a d§diva de um corpo perfeito e forte para guerrear, dotado de 
habilidades excepcionais requeridas no fabrico das armas, era o critério para 
valorizar a força de trabalho de um homem, fundamental no poderio da classe 
dominante para ampliar seu exército de escravosò. (FERNANDES, 2013, 
p.37). 

 
As pessoas que fugiam a esse padrão eram consideradas sub- humanas, pois 

não possuíam utilidade para sociedade. 

São poucos os registros da existência de pessoas com deficiência na origem 

da humanidade, no período denominado extermínio as pessoas deficientes não 

tinham direito à vida. Os registros históricos existentes mostram que estas pessoas 

eram eliminadas, condenadas à morte, pois sem possuir bases científicas, acreditava-

se que tais não seriam úteis e prejudicariam a subsistência do grupo em que estavam 

inseridas. (FERNANDES, 2013)  

Pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência visível eram condenadas 

ao abandono e até mesmo exterminadas por trazerem riscos e custos àquela 

sociedade. No contexto brasileiro, há registros do extermínio de pessoas com 

deficiência em algumas tribos indígenas, por exemplo:  
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Antes mesmo do descobrimento do Brasil, em muitos relatos de historiadores 
e antropólogos, então registrados, já havia a prática da exclusão entre os 
indígenas quando nascia uma criança com deformidades físicas. Ao 
nascerem, eram imediatamente rejeitadas, acreditando-se que trariam 
maldição para a tribo. Uma das formas de se livrar delas era abandonar os 
recém-nascidos nas matas ou atirá-los de montanhas e, nas atitudes mais 

radicais, sacrificá-los nos chamados rituais de purificação. (FIGUIERA, 2013, 

p.10). 

A prática do extermínio ainda existe em algumas etnias indígenas. 

Na Idade média, período da história compreendido entre os séculos X e XV, 

marcada pelo teocentrismo, surgiram os questionamentos sobre o extermínio de 

pessoas deficientes, pois nesse período prevalecia a crença de que todas as pessoas 

eram criadas por Deus e que todas tinham direito à vida. Em contrapartida 

interpretava-se o nascimento de uma pessoa deficiente como um castigo de Deus, 

como uma punição devido aos pecados dos familiares, chegava-se ao extremo de 

interpretar as deformidades como possessões demoníacas. (FERNADNES, 2013). 

Alguns exemplos dessa crena s«o mencionados por Fernandes (2013, p.40) ñ[...] as 

crises de epilepsia, que as pessoas sofriam, ou suas atitudes psicóticas, como não 

podiam ser explicadas cientificamente, eram interpretadas como ato de feitiçaria ou 

possess»es do diaboò. Al®m disso, pessoas que apresentavam deformidades, eram 

usadas como fontes de diversão para entretenimento popular e distração dos nobres. 

Crendo que atos de caridade conduziriam à salvação, surgem em meados do 

século XVI, as primeiras iniciativas de assistência às pessoas com deficiência. Esse 

período histórico é denominado segregação. As pessoas que não eram consideradas 

normais eram afastadas da sociedade e passavam a viver em instituições de 

assistencialismo. Para Fernandes (2013, p. 41) ñ[...] o chamado período da 

segregação das pessoas com deficiências em instituições, tinha o objetivo de 

enclausurar aqueles que n«o se encaixavam nos padr»es de normalidadeò.  

No contexto brasileiro o período da segregação é marcado pelas chamadas 

ñRodas dos Expostosò, esse sistema configurou umas das primeiras alternativas para 

proteção à criança exposta que apresentava algum tipo de deficiência ou abandonada, 

e funcionou no Brasil no período de 1726 a 1950. Conforme Figueira (2013, p.14) 

essas Rodas ñtiveram origem na It§lia durante a Idade M®dia a partir do trabalho de 

uma Irmandade de Caridade e da preocupação com o número de bebês encontrados 

mortosò. 
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No Brasil as ñRodas dos expostosò instalaram-se nas Santas Casas de 

Misericórdia de Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, surgindo outras, em 

outras cidades durante este período. (FIGUEIRA, 2013). Para Jannuzzi (2012) a roda 

dos expostos pode ter dado início a educação especial no Brasil. Segundo Jannzzi 

(2012, p. 09) ñ[...] havia a possibilidade de n«o s· serem alimentadas, mas tamb®m 

receberem alguma educa«oò. As freiras das Santas Casas não somente acolhiam, 

mas educavam as crianças abandonadas. 

Com a perda do poder absoluto da igreja católica, o pensamento 

fundamentado nas crenças da visão teológica começa a ser questionado, dando 

espaço então a uma explicação científica de alguns fenômenos que eram tomados 

como verdade absoluta pela igreja Católica, dentre esses fenômenos, o caso das 

pessoas que possuíam algum tipo de deficiência.  

A primeira explicação científica à condição de deficiência determinava 
herança genética como origem de distúrbios físicos e intelectuais. Aos 
ñdefeitosò humanos foi atribu²da uma condição inata, inerente aos sujeitos 
determinada geneticamente e, portanto imutável. (FERNANDES, 2013, 
p.43). 

Na revolução Industrial, acontecimento histórico marcante nos séculos XVIII 

e XIX, que trouxe a substituição da produção por processos de manufatura para a 

produção por máquinas, detinha o poder nas mãos da burguesia e os trabalhadores 

se tornaram meros operadores dessas máquinas. Grande parte dos trabalhadores 

encontrava-se à margem dessa nova sociedade que se encontrava dividida em 

classes e pautava-se na relação capital-trabalho. (FERNANDES, 2013). Com a 

substituição da mão de obra humana por máquinas, aos poucos os deficientes são 

integrados no mercado de trabalho, segundo Fernandes (2013, p. 43) ñ[...] são 

integradas à produção poucos trabalhadores com deficiência, preferencialmente as 

sensoriaisò. 

Diante desse momento onde predominava o comércio e a produção, na 

chamada sociedade capitalista, houve a retirada dos indivíduos que não se ajustavam 

às condições impostas pela determinação econômica dessa época. Foram criados 

então, nos séculos XVIII e XIX os primeiros espaços educacionais específicos às 

pessoas com deficiência. Começando na Europa: 

[...] centenas de instituições com caráter filantrópico proliferam, sobretudo na 
América nas quais o foco seria o aproveitamento de seres ñdesviantesò para 
o treinamento industrial. As instituições funcionavam como asilos, 
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alimentando e abrigando os internos; como escolas, oferecendo instrução 
básica na leitura, escrita e cálculos; como oficinas de produção, pois as 
pessoas com deficiências constituíam mão de obra barata no processo inicial 
de industrialização.(FERNANDES, 2013, p.44). 

Muitas instituições filantrópicas e religiosas ofereciam atendimento 

assistencial aos deficientes e nesse contexto, durante muito tempo acreditou-se que 

manter os deficientes separados das demais pessoas era a melhor maneira de educá-

los. Foi nesse período, entre os séculos XIX e XX que se inicia o processo de transição 

entre o assistencialismo e a educação especial. Conforme Shimazaki e Lemes (2008, 

p.14) ñ[...] no início do século XIX, surge outro paradigma em âmbito mundial: o da 

institucionalização especializada, reconhecida por estudiosos como início da 

educa«o especial propriamente ditaò. Por®m no in²cio, apesar da denominação, a 

educação especial tinha mais caráter assistencialista do que educacional. 

As instituições responsáveis pela educação especial eram localizadas 

distantes da civilização, dos povoados, sendo assim a segregação continuava. Isso 

acontecia porque a sociedade entendia que as pessoas consideradas normais não 

poderiam ficar expostas juntas daquelas com deficiência, dessa forma, as instituições 

educacionais ficavam isoladas com o intuito de proteger os ñnormaisò dos deficientes 

e os deficientes dos ñnormaisò. Esse per²odo segundo Shimazaki e Lemes (2008, p.14) 

ñ[...] foi marcado pela contradição no sentido de proteger a pessoa normal de 

deficiente e, por outro lado, de proteger o deficiente da sociedade que podia trazer 

preju²zos a eleò. 

O início do século XX, foi o momento em que se começou a pensar na 

educabilidade dos deficientes, segundo Fernandes (2013), esse período é marcado 

pela transição de um modelo que segregava para uma abordagem educacional 

voltada para as primeiras tentativas de convívio das pessoas com e sem deficiência. 

Um dos responsáveis pela mudança dos discursos teóricos acerca das 

pessoas com deficiência, nesse mesmo período foi Vygotski (1896-1923), que durante 

a década de 1920 fundou o Instituto de Defectologia Experimental, no qual estudava 

o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso dos deficientes. Dos estudos de 

Vygotski e seus colaboradores, resultou a obra Fundamentos da defectologia, que 

relata que o organismo do deficiente trabalha de forma compensatória, se estimulado, 

no sentido de superar o defeito. E essa visão conforme Shimazaki e Lemes (2008, 

p.16) ñ[...] modificou os estudos e as a»es educativas para as pessoas com 
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deficiência, direcionando-os à minimização das dificuldades oriundas das deficiências 

e ¨ °nfase para foras e capacidades que compensavam as mesmasò. 

Segundo Fernandes (2013, p.47) as instituições especializadas passaram a 

ser denominadas ñescolas especiaisò na segunda metade do s®culo XX. H§ registros 

de alunos deficientes matriculados nas escolas regulares desde o século XIX 

(KASSAR 2011). Porém a escola regular, nesse período, se eximia da 

responsabilidade do fracasso escolar dos alunos, alavancando a educação especial 

no sentido de que a responsabilidade da educação, numa forma terapêutica, era dos 

profissionais da educação especial.  

Pela origem do fracasso escolar ser explicada com base em argumentos 
orgânicos (deficiências, doenças, distúrbios e etc.), caberia à educação 
especial desenvolver ações de normalização (baseadas na reabilitação de 
funções comprometidas) para uma possível reintegração do aluno ao 
sistema. (FERNANDES, 2013, p.50). 

Aos poucos a legislação começou a amparar os deficientes legitimando seus 

direitos na busca da superação da segregação. Em 1948 é promulgada a Declaração 

Universal de Direitos Humanos, que retomando os ideais da Revolução Francesa 

(1748), cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade, passou a nortear as políticas 

públicas dos países. Esse documento assegura que nenhum tipo de discriminação 

ocorra contra as minorias sociais.  

Após a Declaração de Direitos Humanos, muitos outros decretos e leis foram 

promulgados, os quais têm estruturado e legitimado os direitos dos deficientes e a 

educação especial. O próximo tópico faz um apanhado histórico da educação especial 

no Brasil e sua trajetória até os dias de hoje, baseado na legislação nacional e da 

influência de conferências mundiais. 

 

2.2.2 História da Educação Especial no Brasil até a Educação Inclusiva. 

 

A história da educação especial no Brasil é marcada por vários momentos, há 

relatos de que ela tenha surgido em território brasileiro de forma institucionalizada 

entre os séculos XVIII e XIX. Figueira (2013, p.23) divide essa história em três 

momentos distintos: 1º) a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854; 

2º) o desenvolvimento de legislações específicas; 3º) a era da Inclusão Escolar e 

Social. Os relatos históricos a seguir se baseiam nessa divisão proposta por Figueira 

(2013). 
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O marco do primeiro momento da história da educação especial no Brasil foi 

a criação da primeira instituição educacional organizada exclusivamente para atender 

pessoas deficientes, o Imperial Instituto de Meninos Cegos, fundado em 1854 na 

cidade do Rio de Janeiro. Em 1857, também na cidade do Rio de Janeiro, foi fundado 

o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. Essas instituições funcionam até hoje e 

atendem pelos nomes Instituto Benjamim Constant e Instituto Nacional de Educação 

de Surdos ï INES, respectivamente. (SHIMAZAKI e RIBEIRO, 2008).  

A criação dessas instituições representou um avanço no que diz respeito ao 

direito dos deficientes à educação especial, porém não eram todas as pessoas que 

necessitavam desse atendimento que tinham acesso a essas instituições. Segundo 

Shimazaki e Ribeiro (2008, p.16) elas ñ[...] atendiam somente a minoria elitizada, 

embora nesse período, a educação no Brasil, fosse fundamentada na primeira 

Constituição do Brasil, datada de 1824, que já proclamava a Instrução primária 

gratuita a todos os cidad«osò.   

O segundo momento é caracterizado pela criação das escolas especiais na 

década de 1950 e pelo surgimento de legislações específicas que representam a 

conquista legal dos direitos das pessoas com deficiência, marcado por decretos e leis. 

Foi criada em 1954 a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, propagando-

se rapidamente. Houve uma grande expansão no número de estabelecimentos de 

ensino especial na década de 1950 e essas instituições contribuíram para a 

estruturação na área da educação especial. (SHIMAZAKI  e RIBEIRO, 2008). 

Alguns decretos e leis que marcaram esse segundo momento da história da 

educação especial no contexto brasileiro é apresentado a seguir em uma ordem 

cronológica.  

Em 20 de dezembro de 1961 é aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei 4024/612, que faz referência à educação dos excepcionais 

em seus Artigos 88 e 89. 

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 

Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos 

                                                           
2 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm> Acesso em 14 de março 2017 
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poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 
empréstimos e subvenções.(BRASIL, 1961). 

A Lei de Diretrizes e Bases, LDB de 1961, passou por algumas mudanças e 

em 1971 é promulgada a 2ª LDB, Lei 5.692/713 que em seu capítulo I, artigo 9º 

delibera que: 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontram em atraso considerável quanto a idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial de acordo com as normas 
fixadas pelos Competentes Conselhos de Educação. (BRASIL, 1971). 

 
Esse artigo ressalta o tratamento educacional diferenciado à pessoa com 

deficiência física, mental, em atraso considerável ou superdotados.  

Outro documento importante, datado antes da Constituição da República 

Federativa do Brasil é a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975)4  que 

rediz: 

As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico e 
funcional, incluindo-se aí aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação 
médica e social, educação, treinamento vocacional e reabilitação, 
assistência, aconselhamento, serviços de colocação e outros serviços que 
lhes possibilitem o máximo desenvolvimento de sua capacidade e habilidades 
e que acelerem o processo de sua integração social. (BRASIL, 1975) 

 

Na década de 1970, a educação especial no Brasil era voltada para um 

modelo terapêutico,  

ñ[...] era um modelo educacional-médico, ou seja, instituições que mantinham 
equipes multidisciplinares, formadas por professores especializados, 
médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais , 
psic·logos e outros profissionais menos comunsò. (FIGUEIRA, 2013, p.27). 
 

As crianças deficientes eram então, preparadas por profissionais para 

posteriormente serem integradas à sociedade. Nesse sentido os deficientes ainda 

ficavam ñescondidosò dos considerados normais at® que estivessem prontos, ou seja, 

eles deveriam se adaptar à sociedade e não a sociedade se adaptar a eles. Esse 

modelo teve forte aceitação e durou muitos anos. 

Um levantamento realizado na década de 1980 revela que em 58 países a 

educação especial era dada predominantemente em escolas especiais separadas, o 

que gerou preocupação, resultando em um relatório da UNESCO o qual afirma que a 

                                                           
3 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm> Acesso em 18 de março de 
2017 
4 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf> Acesso em 18 de março de 
2017 
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educação e formação das pessoas deficientes não podem satisfazer-se unicamente 

em centros especiais, devido às proporções da demanda e os escassos recursos 

disponíveis. (KASSAR, 2011). 

A Constituição da República Federativa do Brasil5, promulgada em 1988, a 

qual se encontra em vigor, em seu artigo 208, incisos I e III declara que o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: 

I ï Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não 
tiverem acesso a idade própria; 

III ï atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 
preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988).  

 

A era da inclusão social no Brasil, o terceiro momento da história da educação 

especial no Brasil, tem como marco o resultado da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, realizada na Espanha em 1994, a Declaração 

de Salamanca. Essa declaração foi elaborada em uma conferência que reuniu 

representantes oficiais de 88 países e 25 organizações internacionais, onde foi 

reafirmado o compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a 

urgência de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Esse documento anuncia 

que as escolas regulares devem atender e acolher todas as crianças, sem distinção.  

A partir da declaração de Salamanca o conceito de inclusão escolar e social 

tomou força. Se referindo a essa declaração Figueira aponta que: 

Antes, essas pessoas (deficientes) eram habilitadas ou reabilitadas para 
fazerem todas as coisas que as demais, sendo que por meio da integração 
social passavam a conviver conosco em sociedade. Agora, na inclusão social, 
as iniciativas são nossas. Somos nós que estamos preparando, criando 
caminhos permitindo que elas venham conviver conosco. (FIGUEIRA, 2013, 
p.28) 

 

Em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a 

LDBEN (9394/96)6, devido ao compromisso assumido pelo Brasil, em Salamanca, 

1994, apresenta o capítulo V, referente à integração de alunos deficientes  

 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:           

                                                           
5 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
Acesso em 18 de março de 2017 
6 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>  Acesso em: 22 maio 2016  
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I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 1996). 

 
O parágrafo I garante técnicas e métodos para atender as necessidades dos 

educandos com deficiência, ou seja, a aprendizagem deverá ser dada de forma 

diferenciada, buscando-se novos caminhos por meio de ferramentas que possibilitem 

um ensino satisfatório. No parágrafo II está o respaldo legal, para aqueles que não 

conseguirem atingir o nível exigido. O parágrafo III assegura professores 

especializados e capacitados para atender os educandos com deficiência, de modo 

que colaborem para a integração desses alunos no ensino regular, isso remete a 

necessidade de que se tenha interesse e incentivo aos docentes em preparar-se para 

a diversidade, estando estes, de certa forma, com a responsabilidade de manter 

educandos com deficiência em classes regulares.  

Em 1999, a Lei nº 7.853/897 (BRASIL, 1989), que dispõe sobre a política 

nacional para a integração da pessoa deficiente, é regulamentada pelo Decreto  

3.298/998, passa a estabelecer que: 

Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino 
público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou 
permanente, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado 
no sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas exclusivamente 
quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as 
necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-
estar do educando. (BRASIL,1999). 

                                                           
7 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm> Acesso em 18 de março de 2017 
8 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm> Acesso em 18 de março de 
2017 
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A mesma lei, em seu Artigo 8°, inciso I, constitui crime punível com reclusão 

de dois a cinco anos e multa: 

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou 
fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer 
curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; 
(BRASIL,1999). 

O quadro 1, apresenta alguns dos decretos, leis e resoluções, mais recentes 

que vieram a partir do ano 2000 regulamentar a educação especial e a inclusão no 

Brasil.  

Quadro 1 ï Leis, decretos, resoluções que vieram regulamentar a educação especial e inclusiva 
no Brasil, a partir do ano 2000  

 

2001 ¶ Decreto 3.956/2001 Resultado da Convenção de Guatemala, 
promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras 
de Defici°ncia. (ainda se utilizava o termo ñportadorò). 

¶ Lei 10.172 Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
provid°ncias, que em seu cap²tulo 8, p.56 destaca que ño grande 
avanço que a década deveria produzir será a construção de uma 
escola inclusiva que garanta o atendimento a diversidade 
humanaò. (BRASIL, 2001) 
 

2002 ¶ Resolução CNE/CP 1/2002 Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação de professores da educação Básica, 
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, que 
enfatiza que a forma«o do professor deve incluir ñconhecimentos 
sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluída as 
especificidades dos alunos com necessidades educacionais 
especiais e das comunidades ind²genasò. (BRASIL, 2002, p.3) 

2006 ¶ Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ï Elaborado 
pelo Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça, 
UNESCO e Secretaria Especial de Direitos Humanos. Objetiva, 
dentre as suas ações, fomentar, no currículo da educação básica, 
as temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver 
ações afirmativas que possibilitem inclusão, acesso e 
permanência na educação superior. (BRASIL, 2006) 

2007 ¶ Decreto 6.094/07 - Dispõe sobre a implementação do Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, 
em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e 
Estados, e a participação das famílias e da comunidade, 
mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, 
visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da 
educa«o b§sica, que garante ño acesso e permanência das 
pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes 
comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional 
nas escolas públicasò.(BRASIL, 2007, art. 2) 
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2008 ¶ Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva ï Documento que apresenta o histórico da 
inclus«o escolar no Brasil e que ñvisa construir pol²ticas p¼blicas 
promotoras de uma educação de qualidade para todos os 
estudantesò. (BRASIL, 2008, p. 1). 

2009 ¶ Resolução 4 CNE/CEB, documento elaborado pelo Ministério da 
Educação (MEC), Conselho Nacional da Educação, Câmara de 
Educação Básica, institui diretrizes operacionais para o 
atendimento educacional especializado na Educação Básica 
(AEE). (BRASIL, 2009) 

¶ Decreto 6.949 - Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
(BRASIL, 2009) 

2014 ¶ Plano Nacional da Educação (PNE) (2014-2024) Em sua meta 4 

pretende άuniversalizar, para a população de quatro a dezessete 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente 
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.ò(BRASIL, 
2014, p. 33)  

2015 ¶ Lei nº 13.146/15 que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para 
dispor sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento, 
na educação básica e na educação superior, de alunos com altas 
habilidades ou superdotação. (BRASIL, 2015) 

Fonte:  MEC ï Ministério da Educação 9 

 

Verifica-se que na história da educação especial até educação inclusiva, o 

Brasil passou por vários momentos e aos poucos os deficientes estão ocupando 

alguns lugares na sociedade. A procura pelas escolas regulares pelos alunos com 

deficiência está crescendo a cada ano, o ingresso e a permanência destes alunos nas 

redes regulares de ensino estão assegurados. Como mencionado nos parágrafos 

anteriores, as pessoas com deficiência, em território brasileiro, têm todo amparo legal 

em relação ao acesso à escola. O que não está assegurado é a apropriação do 

conhecimento. 

A luta atual é pela verdadeira inclus«o n«o somente no ñpapelò, mas a vivência 

da inclusão nas salas de aula. Se a inclusão é o direito igual a todas as pessoas 

                                                           
9 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br> Acesso em: 01 jul. 2017 
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independente de origem, cultura, condições físicas e intelectuais, esse direito se 

estende ao acesso ao conhecimento e conteúdos escolares de forma igualitária. 

Conforme Beyer (2013, p.36) ñ[...] o direito à educação comum, isto é a inclusão 

escolar, não é de forma alguma um valor maior do que o direito ao atendimento 

educacional adequado, conforme as necessidades específicas de cada alunoò. A 

grande questão agora é transformar em prática aquilo que é deliberado em leis, sem 

dúvidas, uma das formas é promover o acesso ao conhecimento escolar a todas as 

pessoas, sendo assim, faz-se necessário adaptar e/ou elaborar instrumentos e 

adequar a linguagem. 

O capitulo três, a seguir, aborda especificamente a deficiência visual e o 

ensino da matemática para alunos com esta deficiência. Mostra como ocorrem os 

processos de ensino e aprendizagem na abordagem vygostkiana. Além disso, 

apresenta alguns materiais existentes para o ensino da matemática para alunos com 

deficiência visual e um levantamento da produção acadêmica acerca do tema ensino 

e aprendizagem de matemática para esses alunos. 
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3 O ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS  

 

3.1 DEFICIENTES VISUAIS 

 

A educação especial, segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

nacional, lei 9394/1996, é uma modalidade de educação escolar oferecida pelo 

sistema educacional para o atendimento de pessoas que possuem necessidades 

educacionais especiais, ou seja, o público alvo da educação especial (BRASIL, 1996). 

O público alvo da educação especial são as pessoas que apresentam deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação/altas habilidades (BRASIL, 

2009). A convenção de Guatemala, convenção Interamericana para a eliminação de 

todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, 

internalizada por meio do decreto 3956/0110, em seu artigo 1º, define o termo 

deficiência: 

O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de 
natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social. (BRASIL, 2001). 

Conforme dados fornecidos pelo Instituto Benjamin Constant11 considera-se 

deficiente a pessoa que apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de 

sua estrutura, ou função anatômica, fisiológica, psicológica ou mental, que gerem 

incapacidade para certas atividades dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano. 

A resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, resolução que institui as Diretrizes 

Operacionais para o atendimento Educacional Especializado na Educação Especial 

Básica, modalidade Educação Especial no Brasil, são considerados público alvo do 

atendimento educacional especializado os alunos que apresentam: 

I ï Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  

II ï Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 

                                                           
10 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm> Acesso em: 31 maio 
2016 
11 Disponível em: <http://www.ibc.gov.br/?itemid=396> Acesso: em 01 junho 2016. 
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de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.  

III ï Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade.(BRASIL, 2009, p.01)12 

Cientificamente a deficiência representa a disfunção de algum campo na 

estrutura biológica do ser humano, por outro lado a deficiência pode ser considerada 

uma condição social, caraterizada pela limitação ou impedimento da participação da 

pessoa diferente nas diferentes instâncias do debate de ideias e de tomada de 

decisões na sociedade. (ARANHA, 2001). 

As deficiências podem ser classificadas em congênitas ou adquiridas. A 

deficiência congênita é aquela em que o indivíduo nasce com algum tipo de anomalia 

ou malformação. São consideradas congênitas as que ocorrem durante o nascimento 

ou no primeiro mês de vida. A deficiência adquirida é aquela que ocorre após o 

nascimento e pode ser consequência de algum trauma ou doença.  

A deficiência visual é caracterizada pela perda ou redução da capacidade 

visual em ambos os olhos em caráter definitivo, que não pode ser corrigida com o 

auxílio de lentes ou auxílio cirúrgico. Conforme Instituto Benjamin Constant (2005) 

essa deficiência pode ser classificada em dois grupos: cegueira ou visão subnormal, 

mais conhecida como baixa visão.  

A definição da deficiência visual envolve uma avaliação da acuidade visual e 

do campo visual, e esse processo de avaliação é indispensável, pois existem pessoas 

diagnosticadas como cegas que possuem um resíduo visual,  

[...] é, pois, muito importante estabelecer uma relação entre mensuração e 
uso prático da visão, uma vez que mais de 70% das crianças identificadas 
como legalmente cegas possuem alguma vis«o ¼tilò. (SÁ, CAMPOS, SILVA, 
2007, p.16). 
 

A cegueira é a ausência total da visão, já a baixa visão é caracterizada pelo 

resíduo visual que possibilita enxergar impressos a tinta ampliados. O Instituto 

Benjamin Constant13 (2005) diz que uma pessoa é considerada cega quando a visão 

corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se ela pode ver a 

                                                           
12 Conforme a publicação do Manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais 5º edição ï
DMS-5, a síndrome de Rett já não faz mais parte dos transtornos globais do desenvolvimento TGD e o 
Autismo, Síndrome de Asperger e TGD sem especificações passaram  a ser denominada de Transtorno 
de Espectro Autista. 
13 Disponível em: <http://www.ibc.gov.br> Acesso em 01 junho de 2016 
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20 pés (6 metros) o que uma pessoa de visão normal pode ver a 200 pés (60 metros), 

ou se o diâmetro mais largo do seu campo visual subentende um arco não maior de 

20 graus, ainda que sua acuidade visual nesse estreito campo possa ser superior a 

20/200. Nesse contexto, caracteriza-se como portador de visão subnormal ou baixa 

visão aquele que possui acuidade visual de 6/60 e 18/60 (escala métrica) e/ou um 

campo visual entre 20 e 50º. 

Dentro do ambiente escolar, é fundamental que os profissionais, 

principalmente professores, conheçam e saibam diferenciar a cegueira e a baixa 

visão, pois distinguir os dois casos auxilia na tomada de atitudes corretas em relação 

ao planejamento de suas aulas, construções de materiais didáticos e adaptações de 

ambientes para esses indivíduos. O aluno que possui a cegueira congênita precisa 

dos outros sentidos para criar imagens em sua mente, aqueles que possuem a 

cegueira adquirida, os que perderam a visão, podem acionar as lembranças para fazer 

associações a novas aprendizagens, ou seja, eles já possuem as imagens formadas, 

portanto as adaptações educacionais podem ser voltadas a retomada dessas imagens 

na memória, pois: 

[...] uma criança que nasce cega necessita essencialmente da audição e do 
tato para obter conhecimentos e formar imagens mentais. Já a criança que 
se torna cega depois do nascimento, ou seja, que teve a visão por um período 
da vida, retém imagens visuais que a torna capaz de relacioná-las mais 
facilmente com imagens auditivas e táteis. (TESSARO, 2011, p.39) 

Porém as imagens e lembranças que a pessoa com deficiência visual 

adquirida possui podem ir ñsumindoò da mem·ria conforme o passar do tempo. No 

livro ñUm antrop·logo em Marteò do neurologista ingl°s Oliver Sacks, conta-se a 

história de um de seus pacientes que se torna daltônico devido a um acidente. Sacks 

(1995) relata que após um ano do acidente o paciente ainda associava as cores aos 

objetos, contudo passados cinco anos as cores de, por exemplo, grama, semáforos, 

objetos familiares eram frequentemente esquecidas. Essa situação estende-se a 

pessoa com deficiência visual adquirida. Conforme Sacks (1995, p.29) ñ[...] tais efeitos 

também foram registrados na cegueira retiniana comum, em que após alguns anos 

pode haver uma perda generalizada das memórias visuais, incluindo a das coresò. 

Nesse sentido é importante haver o estímulo para que essas imagens sejam ativadas 

frequentemente no cérebro.  
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Os alunos que enxergavam normalmente, porém, por algum motivo perderam 

a visão, podem apresentar mais dificuldades que os alunos que nasceram com a 

deficiência visual, pois esses têm de passar por adaptações e um processo de 

ñreaprendizagemò e isso pode acarretar n«o s· consequ°ncias pedag·gicas, como 

também emocionais. Aquele que convive com a falta de visão há mais tempo está em 

situação diferente daquele que ainda se encontra sob o impacto emocional de uma 

perda recente. (BRASIL, 2006). 

Os professores, ao se depararem com alunos deficientes visuais em suas 

classes, devem ter consciência da legislação que os ampara e que esses alunos têm 

direito em se apropriar de forma igualitária de todo conhecimento que a escola tem 

por finalidade transmitir. Porém, os documentos legais não produzem uma 

transformação ou reforma educacional que priorize a aprendizagem de um aluno 

deficiente visual ou com qualquer outra necessidade educativa especial. (BEYER, 

2013) 

A participação de todos os profissionais que atuam em uma escola, bem como 

das pessoas que convivem são fundamentais para que o processo de aprendizagem 

do aluno com deficiência visual se efetive.  

Se não houver o comprometimento, a disposição, a convicção dos sujeitos, 
pais, professores e gestores, de que a educação inclusiva é o melhor caminho 
para uma inclusão social mais afetiva das crianças com deficiência, com o 
esforço e o sacrifício compartilhado entre cada um desses agentes, tal projeto 
fracassará. (BEYER, 2013, p.63). 
 

As diferenças precisam ser analisadas de forma individual, para isso é 

necessário um olhar e um agir diferenciado, a pessoa com deficiência visual possui  

potencialidades e habilidades, mas em contrapartida possui adversidades e 

dificuldades como qualquer outro ser humano. As práticas homogêneas não podem 

ocorrer em uma classe inclusiva, em uma escola inclusiva, pois: 

[...] alunos com deficiência educativa especiais tem direitos iguais, mas não 
são iguais aos outros alunos. Portanto para que eles tenham condições de 
aprendizagem equivalentes aos outros alunos, é preciso garantir que tenham 
acesso ao conteúdo escolar pelo veículo que lhes permite significar o mundo, 
demorando o tempo necessário. (REILY, 2004, p.161). 

Muitos encaminhamentos metodológicos precisam ser adaptados para que 

haja a compreensão por parte dos alunos deficientes visuais, porém isso não pode 

ser entendido como banalização ou esvaziamento dos conteúdos. O que deve ocorrer 
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é a flexibilização dos conteúdos para que haja o acesso ao conhecimento. Os 

professores precisam atender todos os alunos, sejam eles com deficiência ou não. 

 

3.2 A ABORDAGEM VYGOTSKIANA NA APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Ao pensar em adaptações e flexibilização de conteúdos para que a pessoa 

com deficiência visual se aproprie deles, faz-se necessário primeiramente, uma 

análise de como ocorre o processo de aprendizagem desse indivíduo para 

compreender o processo de apropriação dos conhecimentos desses alunos.  

Vygotski (1997), como já mencionado no capítulo anterior, contribui para o 

entendimento psicológico de crianças com deficiência visual, porém antes de adentrar 

nas especificidades do desenvolvimento psicológico das pessoas com deficiência 

visual, concebidas por Vygotski, faremos um relato da visão histórico-cultural do 

desenvolvimento humano proposta por este teórico. 

Na busca da compreensão da psicologia no início do século XX, Vygotski 

dedicou-se, por meio de seus estudos e experimentos, a demonstrar a medição social 

existente no desenvolvimento das funções psicológicas. Segundo Oliveira (1993) os 

ñpilaresò b§sicos para a compreens«o da abordagem de Vygotski, encontram-se em 

três ideias centrais: 

As funções psicológicas tem um suporte biológico, pois são produtos da 
atividade cerebral; 
O funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o 
indivíduo e o mundo exterior, as quais desenvolvem-se num processo 
histórico; 
A relação homem/mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos. 
(OLIVEIRA, 1993, p.23)  

O relacionamento entre as pessoas, o estar inserido em um grupo social, na 

visão vygotskiana, é o que potencializa os processos de desenvolvimento do homem, 

pode-se assim dizer que o desenvolvimento humano vai no sentido do social para o 

individual e não o contrário. Segundo Vygotski: 

 
Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e 
sendo dirigidas a objetivos definidos, são retratadas através do prisma do 
ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 
passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto 
de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social. (VYGOTSKI, 1991, p.24). 
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As interações sociais são então fundamentais na construção das estruturas 

cognitivas complexas, sendo assim a relação do homem com o mundo não é direta, 

mas mediada. Essa mediação é feita por meio de instrumentos e por outro ser 

humano, é o que irá permitir significar o mundo.  

Vygotski (1991) distinguiu dois tipos de elementos mediadores que 

impulsionam o desenvolvimento: os instrumentos e os signos. O instrumento é 

elaborado com um objetivo específico, na busca de ampliar as possibilidades na 

modificação da natureza, como por exemplo, um machado, segundo Oliveira (1994, 

p. 29) ñ[...] o instrumento é pois, um objeto social e mediador da relação entre o 

indivíduo e o mundoò. 

A invenção dos signos é análoga à invenção dos instrumentos, porém na área 

psicológica, para Oliveira (1993, p.30) ñ[...] são orientados para o próprio sujeito, para 

dentro do indivíduo; dirigem-se de ações psicológicas, seja  do próprio indivíduo, seja 

de outras pessoasò. Em outras palavras os signos s«o os mediadores entre o indivíduo 

e o mundo, já os instrumentos são objetos, desenvolvidos pelo homem com fins 

específicos, para Vygotski (1991, p. 84) ñ[...] os signos são orientados internamente, 

uma maneira de dirigir a influência psicológica para o domínio do próprio indivíduo; os 

instrumentos, por outro lado são orientados externamente, visando o domínio da 

naturezaò. 

Fica evidente a importância da medição dada por meio dos instrumentos e 

signos, conforme Vygotski, no desenvolvimento humano, e essas são estendidas ao 

campo educacional do ensino e aprendizagem, na importância dos professores que 

fazem uso dos artefatos que configuram os instrumentos e signos que irão conduzir a 

compreensão e a apropriação do conhecimento transmitido pela instituição escolar. 

Nesse sentido é interessante refletir sobre o desenvolvimento da pessoa que possui 

algum tipo de defici°ncia. Segundo Galv«o Filho (2009, p.116) ñ[...] as limita»es do 

indivíduo com deficiência tendem a tornarem-se uma barreira para esses processos 

de significa«o do mundo por meio da media«o do outroò.   

Dentro do ambiente escolar, com vistas para a educação formal, é necessário 

por parte dos educadores uma busca detalhada em como ocorrem os processos de 

significado do mundo pelos alunos com deficiência. Com um olhar sobre as 

especificidades de cada deficiência, seja ela visual, auditiva ou motora, por exemplo. 

O entendimento mais aprofundando dessas questões irá nortear o professor acerca 
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de quais recursos metodológicos ou tecnológicos de acessibilidade, instrumentos e 

signos irão auxiliar seu aluno.  

As interações sociais, outro aspecto que segundo Vygotski é a base do 

desenvolvimento humano, também são afetadas nas pessoas/alunos deficientes. 

Vygotski (1991, 1997) ressalta a importância das interações sociais para o processo 

de desenvolvimento e destaca que o aprendizado resulta em desenvolvimento 

cognitivo, levando em consideração que novos processos de desenvolvimento surgem 

através da interação da criança com outras pessoas. A partir dessa visão, Vygotski 

(1991) prop¹s o conceito da ñzona de desenvolvimento proximalò. Nesse conceito o 

teórico mostra, por meio de experimentos, que para compreender o desenvolvimento 

psicológico humano não se pode considerar apenas o desenvolvimento real da 

criança, mas também o desenvolvimento potencial, que seria a capacidade de 

desempenhar tarefas com o auxílio ou através das instruções de um adulto. 

(VYGOTSKI, 1991).   

Essa possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa pela 
interferência de outra é fundamental na teoria de Vygotski. Em primeiro lugar 
porque representa, de fato, um momento do desenvolvimento: não é qualquer 
indivíduo que pode, a partir da ajuda de outro realizar qualquer tarefa. Isto é, 
a capacidade de se beneficiar de uma colaboração de outra pessoa vai 
ocorrer num certo nível de desenvolvimento, mas não antes. [...] Em segundo 
lugar essa ideia é fundamental na teoria de Vygotski porque ele atribui 
importância extrema à interação social no processo de construção das 
funções psicológicas humanas. (OLIVEIRA, 1993, p.59). 
 

O conceito de ñzona de desenvolvimento proximalò é o que caracteriza o 

desenvolvimento da criança prospectivamente,  

ñ[...] a zona de desenvolvimento proximal permite-nos delinear o futuro 
imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando 
o acesso não somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, 
como também àquilo que está em processo de matura«oò.(VYGOTSKI, 
1991, p.98).  
 

Sendo assim, esse conceito evidencia a natureza social do aprendizado 

humano, mostrando que a criança não pode ser avaliada pelas atividades que pode 

ou consegue desempenhar sozinha, mas que é de extrema importância detectar seu 

nível de desenvolvimento proximal, pois esse nível irá conduzir a compreensão dos 

processos que estão em amadurecimento, que serão consolidadas até que se chegue 

ao nível do desenvolvimento real.  

Considerando a ñzona de desenvolvimento proximalò, o professor pode pensar 

na flexibilização de conteúdos e na acessibilidade que precisa proporcionar aos 
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alunos com deficiência, ou mesmo aos que apresentam algum tipo de dificuldade, pois 

esta seria uma forma de neutralizar as barreiras que podem ser causadas pela 

deficiência. É de extrema importância que a potencialidade desses alunos seja levada 

em consideração, ou seja, o professor deve procurar encaminhamentos 

metodológicos em suas aulas que proporcionem ambientes ricos para a 

aprendizagem e desenvolvimento, tendo sempre em vista o potencial do aluno, àquilo 

que o aluno irá conseguir alcançar. É preciso pensar de forma individualizada, as 

ações dos professores devem ser pensadas no âmbito individual, conforme Vygostki: 

Não se pode construir uma teoria e um sistema de educação somente sobre 
a base de bons desejos, assim como não se pode construir uma casa sobre 
a areia. Pode-se dizer agora que ña tarefa da educa«o ® uma educa«o 
harmoniosaò e essa harmonia ® ña manifestação de uma individualidade 
criativaò (VYGOTSKI, 1997, p.69) 
 

Indo para o campo da matemática, por exemplo, ao se trabalhar com a 

operação de multiplicação, traz-se uma situação-problema em sala de aula 

envolvendo essa operação. Se o aluno reconhece que é esta operação que deve 

utilizar para solucionar a situação-problema, mesmo que tenha que recorrer as 

instruções do professor, significa que este aluno encontra-se na ñzona de 

desenvolvimento proximalò. Cabe ao professor identificar aquilo que o aluno já sabe e 

o que não sabe, buscando os instrumentos e signos adequados para a consolidação 

do conhecimento para que o desenvolvimento real seja alcançado. Nesse caso o 

professor deve considerar que apesar de, a princípio, esse aluno não conseguir 

solucionar a opera«o sem ñajudaò, ele reconhece o caminho para chegar à solução. 

(VYGOSTKI, 1991) 

Vygotski não fazia separação no desenvolvimento psicológico entre crianças 

com e sem deficiência, ele atribui à psicologia a busca pela compreensão do 

desenvolvimento dessas crianças levando em consideração as características de 

cada deficiência. (BEYER, 2013) 

Considerando o estado patológico da criança com deficiência, o olhar sobre o 

planejamento metodológico para a transmissão da aprendizagem deve ser 

diferenciado, para Vygotski (1997): 

A dialética do desenvolvimento da criança anormal consiste, entre outras 
coisas, em que não se realizam por via direta senão indireta. Como já se tem 
dito das funções psíquicas surgidas no processo de desenvolvimento 
histórico da humanidade e cuja estruturação depende da conduta coletiva da 
criança constituem o campo que admite em maior medida possibilidades para 
a influência educativa [...] O essencial é que o desenvolvimento incompleto 
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dos processos superiores não está condicionado pelo defeito de modo 
primário senão secundário, e por conseguinte representam o nível mais débil 
de toda a cadeia de sintomas da criança anormal; portanto, é o lugar que 
devem estar orientados todos os esforços a fim de romper a cadeia nesse 
lugar, o mais débil. (VYGOTSKI, 1997, p.222). 

A história da educação especial é marcada pela institucionalização, pela 

reclusão dos deficientes pelos próprios familiares, e pela escolarização segregadora. 

Porém o espaço mais frutífero, considerando seu desenvolvimento, para uma criança 

estar é a escola, é nesse espaço que ocorrerão a maior parte das interações sociais, 

que são fonte para o desenvolvimento psicológico. (BEYER, 2013).  Em sua obra 

Fundamentos da Defectologia, o teórico defende o atendimento dos deficientes em 

escolas regulares, criticando as escolas especiais, comparando-as de certa maneira, 

a um hospital, essas comparações encontram-se nas páginas 84 e 125, no que se 

refere à educação do cego e surdo, respectivamente. (VYGOSTKI, 1997).  Para o 

teórico: 

Sem dúvida a escola especial cria uma ruptura sistemática do contato com o 
ambiente normal, aliena o cego e o situa num microcosmo estreito e fechado, 
onde tudo está adaptado ao defeito, onde tudo está calculado por sua 
medida, onde tudo lhe recorda. Este ambiente artificial não tem nada com o 
mundo normal no qual o cego deve viver. Na escola especial se cria muito 
prontamente uma atmosfera insalubre, um regime de hospital. O cego se 
move dentro do estreito âmbito dos cegos. Neste ambiente cego. Por sua 
natureza a escola especial é antissocial e educa para a antissociabilidade, 
tudo alimenta o defeito, tudo fixa o cego em sua cegueira e o ñtraumatizaò 
precisamente nesse ponto [...] O cego tem que viver uma vida comum com 
os videntes, portanto deve estudar na escola comum. Por suposto que certos 
elementos do ensino e da educação especial devem conservar-se ou 
introduzir-se na escola comum. Porém, como princípio deve ser criado o 
sistema combinado da educação especial e comum [...] O ensino especial 
deve perder seu caráter especial e então passar a fazer parte do trabalho 
educativo comum. (VYGOTSKI, 1997, p.84 e 85). 

No trecho citado acima, o teórico se refere às pessoas com deficiência visual, 

mas a interpretação leva a compreensão de que a escola especial pode privar as 

pessoas com deficiência das interações sociais. As teorias de Vygotski possibilitam a 

confirmação da importância da convivência, e isso se aplica ao campo educacional. 

Essa teoria pode ser estendida justificando a inclusão escolar. Os indivíduos com 

deficiência devem estar inseridos na sociedade, principalmente no que diz respeito ao 

aprendizado, ou seja, dentro das escolas regulares, pois a interação social dentro do 

ambiente escolar proporciona a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo a partir 

da mediação do próximo.(BEYER, 2013). Esse posicionamento de Vygotski é claro: 

Agora resulta evidente o quão profundamente antipedagógica é a regra 
segundo o qual por comodidade, selecionamos coletividades homogêneas de 
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crianças atrasadas. Ao proceder assim, não apenas vamos contra tendência 
natural no desenvolvimento das crianças, senão que ï o que é muito mais 
importante ï ao privar a criança mentalmente atrasada da colaboração 
coletiva e da comunicação com outras crianças que estão (intelectualmente) 
acima dela, não atenuamos senão que acrescentamos a causa imediata que 
determina o desenvolvimento incompleto de suas funções superiores. [...] 
Essa diferença de níveis intelectuais é uma condição importante da atividade 

coletiva. (VYGOTSKI, 1997, p.225). 

Ao estudar o desenvolvimento de crianças com deficiência, Vygotski (1997) 

constatou que existe uma dimensão oposta às limitações causadas pela deficiência. 

Todo defeito cria os estímulos para elaborar uma compensação. Por isso o 
estudo dinâmico da pessoa deficiente não pode limitar-se a determinar o nível 
e a gravidade da insuficiência, mas inclui obrigatoriamente a consideração 
dos processos compensatórios, ou seja subjetivos, superestruturados e 
nivelados, no desenvolvimento e a conduta da criança. (VYGOTSKI, 1997, 
p.14). 

Em suas pesquisas, o teórico concluiu que os princípios fundamentais do 

desenvolvimento de uma criança deficiente são os mesmos de uma criança 

considerada normal, e que as limitações devido à deficiência permitem que o 

organismo trabalhe de forma compensatória.  

[...] desses estudos, resultou o entendimento de que a educação de pessoas 
deficientes deve se fundamentar no fato de que, também, existem as 
tendências psicológicas de orientação opostas à deficiência, em que estariam 
as possibilidades compensatórias para superar o defeito. (SHIMAZAKI e 
RIBEIRO, 2008, p.16). 

 

Essa visão mudou o pensar sobre a educação de pessoas com deficiência 

passando o foco a ser nas forças que compensam as dificuldades. 

Os estudos de Vygotski foram comprovados não somente na dimensão 

psicológica, mas também na dimensão biológica. Estudos científicos têm mostrado 

que o cérebro trabalha com vias compensatórias, atrav®s da ñplasticidade cerebralò14,  

[...] estudos tem demonstrado que, a partir de uma lesão ocorrida, o cérebro 
é capaz de realizar novas conexões entre os neurônios saudáveis, as quais 
permitem que esse cérebro passe a comandar e controlar, a partir da 
estimulação desses neurônios saudáveis, as mesmas atividades motoras, 
por exemplos, que normalmente só poderiam ser executadas em decorrência 
das conexões dos neurônios que foram lesados. (GALVÃO FILHO, 2009, 
p.123). 
 

Considerando a visão de Vygotski (1997), crianças com deficiência podem 

apresentar o mesmo nível de desenvolvimento psicológico que as consideradas 

                                                           
14 Capacidade que o cérebro tem em se remodelar através das experiências do sujeito, reformulando 
suas conexões em função das necessidades e dos fatores do meio ambiente. Disponível em 
http://www.cerebro.weebly.com>Acesso em 30 de janeiro de 2018 
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normais se forem corretamente estimuladas, e esses estímulos ocorrem no ambiente 

de aprendizagem, na escola, por meio das interações com outras crianças e também 

com o professor. (GALVÃO FILHO, 2009). Nesse sentido o professor deve pensar na 

melhor maneira de estimular o aluno com deficiência em sala de aula, para que as 

experiências escolares não se tornem obstáculo, mas sim ambientes ricos em 

aprendizagem.  

Adentrando agora no entendimento do desenvolvimento psicológico da 

pessoa com deficiência visual, o qual é foco deste trabalho, ainda considerando as 

possibilidades compensatórias, Vygotski (1997) afirma que: 

 A cegueira, ao criar uma nova e peculiar configuração da personalidade, 
origina novas forças, modifica as direções normais das funções, reestrutura 
de forma criativa e organicamente a psique do homem. Portanto a cegueira 
não é apenas um defeito, uma deficiência, uma fraqueza, mas também de 
certa forma, uma fonte de revelação de capacidades, uma vantagem, uma 
força. (VYGOTSKI, 1997, p.99). 

As concepções de Vygotski mostram que a carência de um dos órgãos é 

compensada pelo funcionamento e desenvolvimento acentuado dos outros órgãos. 

Para as pessoas com deficiência visual percebe-se que elas possuem os outros 

sentidos aguçados, como a audição e o tato. Ao entregar um objeto nas mãos de uma 

pessoa deficiente visual ela será capaz de fornecer detalhes da estrutura física deste 

objeto de tal forma que um vidente não o faria, ela é capaz de ouvir e participar 

atentamente de conversas, mesmo que muitas vezes, o lugar onde está acontecendo 

o diálogo esteja repleto de outros sons, e sua capacidade de percepção é totalmente 

apurada, Vygotski chama essa capacidade de sexto sentido dos cegos.(VYGOSTKI, 

1997). O teórico (1997, p.227) aponta que uma das formas de combater as 

consequências da cegueira é a utilização do chamado sexto sentido dos cegos ñ[...] 

consiste no que o cego de certa maneira especial, desconhecida para a pessoa 

vidente, percebe a distância dos objetos de grande tamanho que se encontram diante 

delesò.  

Os sentidos que são apurados nas pessoas com deficiência visual, não 

substituem a visão. É errado pensar ou tratar uma pessoa nessas condições, 

esperando que ela compreenda o mundo como se estivesse com os olhos vendados. 

Por exemplo, um professor de matemática, com um aluno com deficiência visual em 

sua classe, jamais poderá apenas explicar com palavras as formas geométricas 

espaciais, ou dizer, ñno quadro negro está representada a figura de um cuboò. O aluno 
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ouvirá as palavras do professor, porém essas palavras não farão sentido algum para 

ele, pois apesar de ouvir atentamente ele não visualizou a imagem do cubo e em sua 

mente não há nada a que ele possa associar que venha dar sentido a essa figura. A 

não ser que seja lhe apresentado algum instrumento ou signo que lhe permitirão 

significar a palavra cubo. (VYGOTSKI, 1997) 

Vygotski (1997) aponta que há um desenvolvimento mais acentuado da 

memória da pessoa com deficiência visual, o que também é considerado uma 

compensação, segundo ele (1997, p.105) ñnos cegos existe a tend°ncia a um 

desenvolvimento elevado da memória [...] No cego a memória se desenvolve sob a 

pressão das tendências a compensar a deficiência criada pela cegueiraò. Nesse 

sentido a memória apurada atua de forma colaborativa no aprendizado desses alunos, 

os professores devem ficar atentos ao expor um conceito nos termos e exemplos que 

serão utilizados, para que sejam os mais claros possíveis. O teórico alerta para as 

consequências que uma educação incorreta pode causar no desenvolvimento de uma 

criança. VYGOTSKI (1997). 

Muitos professores, com alunos com deficiência visual, podem considerar 

exposi«o verbal do conhecimento o ñtrunfoò de suas aulas, o uso da linguagem é 

fundamental, porém há um alerta muito sério transmitido por Vygotski (1997) acerca 

dessa questão, pois a fala pode ser insuficiente no processo de aprendizagem, não 

gerando significado ao que se pretende transmitir. Segundo Vygotski: 

[...] a compensação descrita acima, deste ponto de vista dos conceitos, leva 
a dois perigos que serão apontados brevemente. O primeiro e fundamental 
perigo é o verbalismo, amplamente difundindo entre as crianças cegas. O 
verbalismo é o emprego de palavras as quais não tem sentido algum e cujos 
significados permanecem vazios. O verbalismo é extremamente utilizado no 
desenvolvimento da criança cega e constitui um dos principais obstáculos no 
curso do seu desenvolvimento. (VYGOTSKI, 1997, p. 228-229).    

Nesse sentido, é possível compreender que além da linguagem utilizada como 

com os videntes, a pessoa com deficiência visual precisa de outras estratégias para 

que a aprendizagem seja efetiva, isso se estende ao ramo da matemática, que possui 

uma espécie de vocabulário pr·prio com palavras ¼nicas como ñequa»esò, 

ñf·rmulasò, ñper²metroò, ñfun»esò, ñlogaritmosò, ñinequa»esò, que se forem lanadas 

pelos professores apenas verbalmente serão apenas palavras vazias, insuficientes de 

representação, sem sentido algum. Deve ser ensinado o conceito dessas palavras. 

Para o professor, o entendimento de como funciona o desenvolvimento do 

aluno com deficiência visual e a compreensão da compensação originada de 
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estímulos irão auxiliá-lo na busca das estratégias metodológicas corretas, as quais 

envolvem a busca por materiais concretos e flexibilização de conteúdos, que 

possibilitarão a esses alunos atribuir significado aos conceitos adquiridos. 

Pode-se dizer que as teorias de Vygotski já mencionadas respaldam a 

inclusão escolar, mostram que as crianças com deficiência, dentre elas as com 

deficiência visual, devem estar inseridas nas escolas regulares, aprendendo por meio 

das interações sociais, mediadas pelos instrumentos e signos, pois elas, como as 

demais crianças apresentam o mesmo desenvolvimento psicológico, desde que sejam 

estimuladas corretamente. A noção da compensação mostra aos professores, 

incluindo os professores de matemática, que alunos com deficiência visual são 

capazes de aprender como os videntes, basta que sejam estimuladas as suas 

potencialidades e que o auxílio de materiais concretos e uma linguagem específica e 

clara no processo de significação dos conceitos contribuem para o desenvolvimento 

desses alunos. (GALVÃO FILHO, 1999). 

 

 

3.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A matemática é considerada um tipo de conhecimento que vem sendo 

utilizado há milhares de anos auxiliando o homem desde problemas simples do 

cotidiano até situações mais complexas como dentro da comunidade científica. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, ela pode ser definida como: 

[...] a ciência que estuda todas as possíveis relações e interdependências 
quantitativas entre grandezas, comportando um vasto campo de teorias, 
modelos e procedimentos de análise, metodologias próprias de pesquisa, 
formas de coletar e interpretar dados. (BRASIL, 1997, p.23). 
 

Tem-se acesso a base desse conhecimento na escola por meio da educação 

formal.  

A trajetória do desenvolvimento do conhecimento matemático apresenta 

diferentes tratamentos dependendo do momento histórico. No contexto brasileiro o 

ensino de matemática passou por vários momentos, e foi influenciado por diferentes 

tendências as quais são descritas conforme Fiorentini (1995) como sendo a Tendência 

Formalista Clássica, Empírico-ativista, formalista moderna, tecnicista e suas 
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variações, construtivista e socioetnocultural, cada uma, conforme o autor, com suas 

particularidades. 

Na tendência Formalista Clássica, acreditava-se que a matemática não fora 

criada, mas que as ideias matemáticas que estavam adormecidas na mente são 

descobertas. Conforme Fiorentini (1995) ñ[,,,] o ensino nessa tendência pedagógica 

foi acentuadamente livresco e centrado no professor e no seu papel de transmissor e 

expositor do conte¼do atrav®s de prele»es ou desenvolvimentos te·ricos na lousaò. 

E por parte dos alunos, a aprendizagem estava centrada na memorização e repetição. 

A tendência empírico-ativista também defendia a ideia de que conceitos 

matemáticos eram obtidos por descobertas, porém, conforme Fiorentini (1995), o 

professor deixa de ser elemento fundamental do ensino, tornando-se orientador ou 

facilitador da aprendizagem. Essa tendência unificou a matemática em uma única 

disciplina e favoreceu o surgimento de livros didáticos com figuras ou desenhos sob 

uma abordagem mais pragmática, além de valorizar o processo de aprendizagem e o 

envolvimento dos alunos em atividades. 

Com a participação de professores brasileiros em congressos internacionais, 

em meados de 1950, chamado movimento da matemática moderna (MMM) e com a 

busca pelo progresso científico-tecnológico surge a tendência formalista moderna, 

que conforme Fiorentini (1995) parecia visar não a formação do cidadão, mas a 

formação do especialista matemático. O ensino era autoritário, centrado no professor, 

e o aluno apenas reproduzia o que lhe era passado. 

Na tendência tecnicista, considerada a tendência oficial do regime militar, 

defendia-se conforme Fiorentini (1995) que a escola tinha a função de tornar o 

indivíduo útil e capaz de se inserir na sociedade. Dava ênfase às tecnologias de 

ensino. Nessa tend°ncia predominava a ñinstru«o programadaò, que conforme o 

autor, deu início à era da informática. O ensino matemático era dado em passos 

sequenciais com exerc²cios do tipo ñresolva seguindo o modeloò. 

Já para o construtivismo, o conhecimento matemático não resulta nem 

diretamente do mundo físico nem de mentes humanas isoladas do mundo, mas da 

ação interativa/reflexiva do homem com o meio ambiente e/ou com atividades, 

Fiorentini (1995). Essa tendência valoriza mais o processo do que o produto do 

conhecimento, a matemática é vista como uma construção resultante da dinâmica do 

homem com o meio. Nesse ideário existe um olhar sobre como o aluno constrói 

determinados conceitos matemáticos. 
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A tendência socioetnocultural, em relação à educação matemática, se apoia 

na etnomatemática e em seu principal idealizador Ubiratan DôAmbr·sio. Conforme 

DôAmbr·sio (1990; p. 81) a etnomatem§tica ® ña arte de explicar, de conhecer, de 

entender, nos diversos contextos culturaisò. Essa tend°ncia leva em considera«o o 

conhecimento do aluno vindo de suas vivencias e de seu contexto sociocultural. 

Conforme Fiorentini (1995) a relação professor-aluno é dialógica e o método de ensino 

preferido por essa tendência é a problematização. 

Ao verificar as tendências citadas, surge o questionamento de qual delas seria 

a tendência correta. Acreditamos que no ensino da matemática todas são importantes, 

porque é preciso valorizar o conhecimento que o aluno já elaborou fora da escola nas 

mais diferentes interações, conhecimentos esses provenientes do contexto 

sociocultural onde estão inseridos, todavia a função da escola é partir desse 

conhecimento que Vygotski (2001) chama de conceito espontâneo e transformá-los 

em científicos e para isso, muitas vezes é necessário utilizar fórmulas e repeti-las, 

assim como elaborar materiais para determinados conteúdos. O professor deve 

adequar as maneiras diferentes de ensino, priorizando o aluno e considerando as 

diferenças, pois há formas diferentes de apropriação de conteúdos e quando se trata 

de pessoas com deficiências essas diferenças se tornam mais acentuadas. 

O professor de matemática precisa conhecer os alunos e a turma em que  

atua. Cada turma possui características próprias e cada aluno possui seu ritmo e 

forma de aprendizagem diferenciada. Nesse caso, o ensino da Matemática 

compreende uma interligação entre as tendências para atender as particularidades de 

cada turma e de cada aluno. 

Com alunos com deficiência visual a situação não é diferente, o professor de 

matemática deve analisar o aluno e também cada conteúdo buscando formas para 

proporcionar a melhor compreensão dos conceitos por eles. Os alunos com 

deficiência visual também precisam, muitas vezes, memorizar fórmulas, fazer uso de 

materiais, aprender com situações problema de seu cotidiano e etc., sendo assim as 

tendências podem auxiliar na busca dos encaminhamentos adequados. 

Nesse sentido o ensino da matemática pode ser igualitário, da mesma 

maneira que o professor faz o planejamento de suas aulas para os alunos videntes, 

ele pode planejar as aulas para o aluno com deficiência visual, fazendo uso das 

tendências pertinentes a cada conteúdo.  
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A inclusão respeita as diferenças, conforme Viginheski (2013, p. 40) ñ[,,,] o 

ensino inclusivo é aquele que respeita os diferentes ritmos de aprendizagem, as 

necessidades individuais, que considera outros aspectos al®m do cognitivoò. O ensino 

inclusivo deve considerar a aprendizagem de todos, ao adaptar o encaminhamento 

metodológico para a transmissão de um conteúdo e buscar novas estratégias de 

ensino, o professor favorece a todos. 

O professor de matemática que visa o ensino inclusivo, que considera a 

diversidade e valoriza as potencialidades de seus alunos, promove as interações entre 

todos em suas aulas, proporciona momentos de aprendizagem com a participação 

dos alunos. Nesse sentido o professor deve estar atento às adaptações curriculares 

necessárias que devem ser feitas no ensino inclusivo.  (VIGINHESKI, 2013). 

É importante ressaltar que adaptações curriculares não caracterizam retiradas 

de conteúdos do programa da disciplina ou banalização deles, mas configuram 

propostas de novas formas e metodologias com o intuito de alcançar todos na escola 

inclusiva. Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Especial: 

Modificações que são necessárias realizar em diversos elementos do 
currículo básico para adequar as diferentes situações, grupos, pessoas para 
as quais se aplica. As adaptações curriculares são intrínsecas ao novo 
conceito de currículo. De fato um currículo inclusivo deve contar com 
adaptações para atender a diversidade das salas de aula, dos alunos. 
(PARANÁ, 2006). 
 

A flexibilização dos conteúdos devem ser pensadas conforme as 

necessidades dos alunos, de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação 

Especial:  

ñ[...] a utilização de metodologias alternativas para o ensino da Matemática, a 
utilização de recursos específicos, o redimensionamento do tempo e espaço 
escolar, garantido a todos o direito de acesso ao conhecimento, em igualdade 
de oportunidades e condi»esò. (PARANÁ 2006). 
 

A ausência de materiais concretos, manipuláveis, nas aulas de matemática 

pode privar o aluno com deficiência visual da igualdade de oportunidades, a disciplina 

de matemática que contém conteúdos visuais como gráficos, tabelas, formas 

geométricas precisa ser representada fisicamente no concreto, para gerar significado 

a esses alunos, pois: 

O aluno com deficiência visual pode apresentar uma boa memória auditiva, 
porém, mesmo assim, não é possível que armazene a enorme quantidade de 
conceitos e informações que são trabalhados na escola. Ele precisa tomar 
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notas. Precisa conferir se as suas anotações são compatíveis com os 
apontamentos de professor na lousa. (VIGINHESKI, 2013, p.52). 
  

O ensino da matemática para o aluno com deficiência visual poderá se tornar 

cansativo se não contar com o auxílio de materiais manipuláveis, pois se não for 

explorado o tato como já mencionado na seção anterior, o aluno se restringe a ouvir, 

não participando de forma ativa da aprendizagem, sendo assim:  

[...] o ensino de matemática de maneira geral fica disperso e inconsistente se 
n«o adotar meios de ñvisualiza»esò de gr§ficos, equa»es, figuras 
geométricas. Enfim precisa de muito apoio visual para melhor ensinar e ser 
compreendido pelos alunosò. (FERREIRA. et al. 2013, p.167). 
 

Conforme o Documento de Saberes e Práticas da Inclusão: 

É evidente que um ensino da matemática que é calcado apenas em 
exposições teóricas, sem experiência concreta e significativa, em que falte a 
participação direta do aluno por insuficiência de recursos didáticos 
adequados, tenderá a desenvolver em qualquer educando, uma atitude 
desfavorável à assimilação, à compreensão do conteúdo desenvolvido. 
(BRASIL, 2006, p.134). 
 

O professor precisa conhecer os graus da deficiência visual, isso pode ser 

feito por meio do diálogo com seus alunos e por meio de laudo médico, dessa forma 

buscará as melhores ferramentas que auxiliem na transmissão e apropriação do 

conhecimento. 

 

3.4 FERRAMENTAS EXISTENTES PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA AOS 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Existem algumas ferramentas que contribuem para o acesso e a apropriação 

do conhecimento das pessoas com deficiência visual que podem e devem ser 

utilizados nas aulas de matemática, pois irão colaborar para a compreensão de 

conceitos matemáticos. Na sequência encontra-se a descrição das mais conhecidas 

e utilizadas. 

 

3.4.1 Braile 

 

O código braile, código universal de leitura tátil, idealizado por Louis Braille, é 

um sistema composto por seis pontos combinados entre si que permite as pessoas 
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com deficiência visual o acesso à informação e ao conhecimento em várias áreas do 

cotidiano, nas ciências e na matemática. A pessoa com deficiência visual reconhece 

a escrita braile por meio do tato, e esse código tem estado cada vez mais presente 

em diversos lugares e objetos do cotidiano promovendo a acessibilidade. (BRASIL, 

2006) 

O sistema braile, segundo o documento de saberes e práticas da inclusão  

[...] consta do arranjo de seis pontos em relevo, dispostos em duas colunas 
de três pontos, configurando um retângulo de seis milímetros de altura por 
dois milímetros de largura. Os seis pontos formam o que convencionou 
chamar ñcela braileò. (BRASIL, 2006, p.63). 

A figura 2, mostra como é dada a disposição dos pontos no sistema. 

Figura 2 ï ñcela braileò 

 

Fonte: Documento de saberes e práticas da inclusão  
(Brasília -2006) 

 

Dentro da ñcela braileò, os pontos s«o combinados entre si, formando assim 

as letras, por exemplo, o ponto em alto relevo, na posi«o 1, representa a letra ñaò. 

Torna-se fácil memorizar as letras nesse sistema, pois elas sempre ocuparão a 

mesma posição. A figura 3 apresenta o alfabeto completo em braile. 
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Figura 3 ï Alfabeto Brai le 

 

Fonte: Sá, Campos, Silva ( 2007, P. 23) 
 

Esse sistema é essencial no processo de ensino e aprendizagem da pessoa 

com deficiência visual. Desde crianças essas pessoas precisam ter acesso a essa 

ferramenta, pois o quanto antes conseguirem compreendê-la, mais cedo obterão 

conquista pela independência na leitura, considerando que atualmente muitos 

materiais, como livros, apostilas, medicamentos, alimentos já possuem adaptação ao 

código. Segundo o documento de saberes e práticas da inclusão: 

O que deve ficar claro, entretanto, é que no caso da educação de crianças 
cegas, independente da concepção pedagógica ou linha metodológica 
adotada pela escola, não se pode negligenciar o desenvolvimento integral, a 
utilização de técnicas e recursos específicos fundamentais ao êxito e eficácia 
do processo de aprendizagem da leitura e escrita, pelo Sistema Braille. 
(BRASIL, 2006, p.59) 

Em 1837, numa edição editada do código, Louis Braille propôs sua aplicação 

no campo da matemática, com novos símbolos os quais são fundamentais para a 

aritmética e geometria. O braile abrange o sistema de numeração, existem símbolos 
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para representar os números, símbolos das operações, como soma, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e etc., é possível utilizá-lo até mesmo na 

matemática do ensino superior, pois existem símbolos específicos para derivadas, 

integrais e etc. (BRASIL, 2006) 

A escrita braile é feita por meio de uma máquina de escrever denominada 

Perkins, conforme mostra a figura 4, com seis teclas, que correspondem a cela braile, 

a qual vai perfurando o papel deixando marcado em relevo nos pontos específicos de 

cada letra. (BRASIL, 2006) 

Figura 4 ï Perkins: máquina de escrita braile  

 

Fonte: Sá, Campos, Silva (2007, p. 24) 

 

O aluno com deficiência visual, com o auxílio da máquina de escrever, pode 

tomar notas dos conceitos matemáticos apresentados na sala de aula pelo professor, 

assim como os alunos videntes fazem em seus cadernos, para que posteriormente 

em suas casas, possam voltar e revisar aquilo que foi estudado em sala. Conforme 

Viginheski (2013, p.52): 

O aluno com deficiência visual pode apresentar uma boa memória auditiva, 
porém, mesmo assim, não é possível que armazene a enorme quantidade de 
conceitos que são trabalhados na escola. Ele precisa tomar notas. Precisa 
conferir se as suas anotações são compatíveis com os apontamentos do 
professor na lousa.  

O professor de matemática precisa, portanto, buscar conhecer o sistema 

braile e incentivar o seu uso nas aulas de matemática, pois se trata da leitura e escrita 

dos alunos com deficiência visual, e diante de todas as terminologias, fórmulas e 

símbolos que a disciplina de matemática traz, torna-se fundamental tomar nota desses 

conceitos, e a ferramenta que possibilitará o aluno a fazer suas anotações é o braile. 
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3.4.2 Soroban 

 

O soroban é uma espécie de ábaco e consiste em uma ferramenta utilizada 

especificamente para o cálculo. Esse instrumento possibilita a realização das 

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, além da potenciação, 

radiciação, fatoração e porcentagem. Ele foi adaptado para o uso de pessoas com 

deficiência visual e atualmente configura um excelente instrumento auxiliador para o 

ensino da matemática.  

 
O uso do soroban contribui para o desenvolvimento do raciocínio e estimula 
a criação de habilidades mentais. Permite o registro das operações, que só 
são realizadas, com sucesso, caso o operador tenha domínio e a 
compreensão do conceito de número e das bases logicas do sistema de 
numeração decimal. (BRASIL, 2006, p.11) 
 

O professor ao trabalhar com o soroban precisa conhecer suas funções e as 

possibilidades de conceitos matemáticos que podem ser transmitidos aos alunos por 

meio dessa ferramenta, além de manuseá-lo corretamente.  

 
O soroban se constitui como mais um instrumento disponível para o ensino 
da matemática para as pessoas com deficiência visual que depende, no 
entanto, de uma metodologia adequada, que leve o aluno a construir os 
conceitos do cálculo, compreender suas ações contextualizando-as nas 
situações do cotidiano. (VIGINHESKI, 2013, p.53) 
 

Esse instrumento matemático é de fácil manuseio, é composto por duas 

partes que s«o separadas, no sentido horizontal pela ñr®gua de numera«oò. Na parte 

inferior à régua, encontram-se 4 contas em cada eixo, e sobre a régua, de três em três 

eixos há um ponto destinado a separar a classe dos números. Os sorobans podem 

apresentar 13, 21 ou 27 eixos, sendo que o mais comum entre as pessoas com 

deficiência visual é o de 21 eixos. (BRASIL, 2006) 

A figura 5 traz a ilustração do soroban e as partes que o compõe, seguido da 

legenda, segundo o documento de saberes e práticas da inclusão: 
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Figura 5 ï Ilustração do soroban  

 

Fonte: Documento de saberes e práticas da inclusão  (2006, p.120) 
 

Legenda da figura 5: 

1. Moldura assentada sobre suportes de borracha , na parte inferior da base do 

soroban, pois devido ao fato de ser uma adaptação da versão original, para a 

pessoa com deficiência visual, evita deslizamento desnecessário das contas. 

2. Régua de numeração que divide o soroban em duas partes: parte superior e 

parte inferior. 

3. Parte superior. 

4. Parte inferior. 

5. Eixos, hastes verticais sobre os quais se movimentam as contas. 

6. Contas , situadas na parte superior da régua, sendo uma em cada eixo. 

7. Contas situadas na parte inferior da régua, sendo quatro em cada eixo. 

8. Pontos em relevo existentes ao longo da régua de numeração, localizando 

cada um de três em três eixos dividindo-a em sete espaços iguais ou sete 

classes, consideradas da direita para a esquerda. 

9. Borracha colocada em cima da base da moldura do soroban, adaptação para 

a pessoa com deficiência visual, impede que as contas deslizem livremente, 

isto é, sem que o operador as tenha manipulado. 

O soroban foi idealizado para pessoas videntes, porém foi adaptado para 

pessoas com deficiência visual, contribuindo assim para a aprendizagem e 

desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático desses alunos. 

 

3.4.3 Tecnologias Assistivas e Recursos Computacionais 

 

A evolução tecnológica tem mostrado inúmeras  possibilidades de acessar 

não só conhecimentos, mas maior participação das  pessoas com dificuldades na 
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sociedade. Observamos no dia a dia ferramentas tecnológicas desenvolvidas ou 

adaptadas pelo homem com o intuito de facilitar ou executar algumas tarefas. Como 

exemplo é possível citar desde um simples lápis de escrever até um computador 

avançado, capaz de solucionar problemas matemáticos em segundos. 

Dentre os recursos tecnológicos já existentes, estão os destinados a facilitar 

ou ampliar a mobilidade de pessoas com deficiência, promovendo assim a autonomia 

e a inclusão, esses recursos são denominados, Tecnologia Assistiva ï TA. Segundo 

Bersch e Tonolli: 

ñTecnologia Assistiva ï TA é um termo ainda novo, utilizado para identificar o 
arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 
promover vida independente e inclus«oò (BERSH e TONOLLI, 2006, p. 01) 

 

Os avanços tecnológicos possibilitaram às pessoas com deficiência visual 

acesso a diversos softwares, que são tecnologias assistivas, desenvolvidas para 

promover a acessibilidade e inclusão digital delas.  

Um dos softwares desenvolvido mais difundido no Brasil é o DOSVOX15, que 

é um programa operacional composto por mais de setenta programas organizados da 

seguinte forma: sistema de síntese de fala, editor, leitor e impressor de textos e em 

braile, jogos, internet, programas multimídia, ampliador de tela para visão reduzida e 

leitores de janelas para Windows. (VIGINHESKI, 2013). O DOSVOX, pode ser obtido 

gratuitamente a partir do ñdownloadò no site do projeto DOSVOX. 

Há outros softwares como o VIRTUAL VISION16, desenvolvido no Brasil pela 

Micropower, e o JAWS, desenvolvido nos Estados Unidos que é disponível em vários 

idiomas incluindo o português. O primeiro está aberto para ñdownloadò gratuito por 

meio do site do programa, já o segundo não possui distribuição gratuita no Brasil, 

porém configura o leitor de tela mais completo e avançado conhecido 

mundialmente.(SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007).  

As escolas que possuem laboratórios de informática podem adquirir um dos 

programas citados para que o aluno disponha de mais uma ferramenta, para 

compreender os conteúdos trabalhados na escola. Os softwares configuram mais uma 

fonte de contribuição para o ensino e aprendizagem. Algumas escolas da rede pública 

                                                           
15 Disponível em :<http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox> . Acesso em: 21 maio 2017 
16 Disponível em :<http://micropower.com.br>.Acesso em: 21 maio 2017 
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de ensino têm à disposição notebooks para os alunos, e estes já possuem os 

programas específicos para os alunos com deficiência visual. 

Nas aulas de matemática, é possível contar com a calculadora sonora, trata-

se de uma ferramenta para o cálculo que emite som, com ela o aluno com deficiência 

visual pode efetuar cálculos complexos de forma rápida juntamente com os demais 

alunos (VIGINHESKI, 2013). 

 

3.4.4 Multiplano 

O multiplano é um material didático utilizado para o ensino e aprendizagem 

de matemática. É constituído por um tabuleiro retangular de dimensões 28 x 32 x 8cm, 

no qual são encaixados pinos, hastes, elásticos e corpos circulares, que permitem o 

trabalho com construção de gráficos, tabuadas, operações, frações, figuras 

geométricas regulares e irregulares, simetria, trigonometria, geometria plana e 

espacial, estatística dentre outros. Nas peças os números aparecem em braile, 

conforme mostra a figura 6. 

Figura 6 ï Multiplano  

 

Fonte: Extraído da página do multiplano 17  

Esse material foi desenvolvido pelo professor de matemática Rubens 

Ferramoto. Em 1998, Rubens era professor, no ensino superior, do curso de Ciências 

da Computação e se deparou com um aluno deficiente visual em sua classe. O 

professor percebeu que apenas a explicação oral dos conteúdos matemáticos àquele 

aluno não seria suficiente, ele constatou que precisaria de algo a mais, que utilizasse 

                                                           
17  Disponível em <http://www.multiplano.com.br> Acesso em 30 de out de 2017. 
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o tato. O professor desenvolveu o material, conhecido hoje como multiplano, e o aluno 

ñcobaiaò do experimento obteve sucesso na aprendizagem.  

O material, a princípio, era desenvolvido de forma artesanal. A procura pelo 

multiplano foi se ampliando de tal maneira que atualmente é fabricado de forma 

industrial. Esse material é uma excelente ferramenta de ensino de matemática para 

alunos com deficiência visual, é fácil de manipular, explora a percepção tátil e abrange 

muitos conteúdos como construção dos números, tabuadas, operações, frações, 

figuras geométricas, simetria, trigonometria, geometria plana e espacial, estatística e 

muitos outros. Porém, infelizmente, não são todas as instituições de ensino com 

alunos deficientes visuais que tem acesso ao material, devido ao custo, principalmente 

as escolas pertencentes à rede pública de ensino.  

 

3.4.5 Geoplano 

O geoplano é um material concreto muito utilizado no ensino da matemática, 

principalmente para os conteúdos de geometria. Proporciona o desenvolvimento do 

conhecimento por meio de atividades concretas e pode ser utilizado com alunos 

deficientes visuais para apropriação de conceitos de geometria. Esse material é muito 

utilizado com alunos videntes também. 

Esse material é formado por uma placa de madeira com pinos, pregos ou 

parafusos cravados sobre a placa. A distância entre os pinos, tanto na horizontal como 

na vertical é sempre a mesma. As figuras geométricas são construídas com fios ou 

elásticos. A figura 7 apresenta a imagem de um geoplano. 
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Figura 7 ï Geoplano  

 

Fonte:  Extraído da p ágina Ensinando Matemática 18   

 
Esse material encontra-se disponível para a compra, porém na maioria das 

vezes, ele é fabricado de forma artesanal. Em muitos casos é o próprio professor de 

matemática que o confecciona. É necessário tomar os devidos cuidados com a 

construção e uso desse material com deficientes visuais, pois se for utilizado pregos 

ou parafusos inadequados podem ferir os dedos desses alunos, pois estes têm grande 

sensibilidade nos dedos. 

 

3.5 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Mesmo com algumas tecnologias e ferramentas disponíveis para o ensino de 

matemática para alunos com deficiência visual, verificamos uma carência e falta de 

acesso aos materiais para auxiliar na transmissão dos conhecimentos matemáticos. 

A demanda de conteúdos matemáticos que fazem parte do programa escolar não é 

condizente aos materiais existentes, ainda há muito que pesquisar e desenvolver para 

que esses alunos tenham em mãos ferramentas específicas para apropriação de todo 

conhecimento matemático dado na educação formal. 

Passos, Passos e Arruda (2013), realizaram uma busca por trabalhos 

publicados especificamente em revistas, que envolvessem a produção de materiais 

                                                           
18 Disponível em <http://www.ensinandomatematica.com> Acesso em 30 de out. de 2017 
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para o ensino da matemática para deficientes visuais. Segundo esses autores, a 

escolha pela pesquisa em revistas foi realizada porque muitos trabalhos apresentados 

em congressos, dissertações e teses são publicados em revistas. As revistas 

selecionadas por eles para essa busca foram: Boletim do Gepem, Bolema, Zetetiké e 

Educação Matemática Pesquisa. A seguir, o quadro 2, ilustra a produção de artigos 

publicados nessas revistas sobre educação matemática e inclusão. 

 
Quadro 2 - Artigos publicados em revistas sobre Educação Matemática e Inclusão  

 

 
Fonte: Passos, Passos e Arruda, 2013  

 

O quadro 2 mostra que houve pouca produção até o ano de 2013 para a 

contribuição do ensino da matemática para alunos com deficiência visual, e dos quatro 

artigos apontados no quadro 2, três são voltados para alunos com deficiência visual, 

o outro é para o ensino de matemática para alunos surdos. 

Para acrescentar aos dados levantados por Passos, Passos e Arruda (2013), 

realizamos uma pesquisa sobre as produções dos mestrados profissionais, do estado 

do Paraná, voltadas ao ensino e aprendizagem de matemática para alunos com 

deficiência visual, o que compreende a produção de materiais. O estado do Paraná, 

até o primeiro semestre de 2017, conta com 39 programas de mestrados profissionais 

que estão distribuídos em universidades federais, estaduais e privadas. A partir de 

uma busca nas páginas dos programas na internet obtivemos os resultados 

apresentados no quadro 3. 

 

 

 

 

 

  

Silgla ou nome da 
Revista 

Total de 
Artigos 

Total de artigos sobre o 
assunto investigado 

Gepem 322 1 

Bolema 260 1 

Zetetiké 184 1 

EMP 141 1 

TOTAL 907 4 
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Quadro 3ï Produções de materiais para o ensino e aprendizagem de matemática por alunos     
com deficiência visual nos mestrados profissionais no estado do Paraná  

Instituição e programa Dissertação 

Universidade Estadual do Centro-
Oeste: Programa de Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática 

Modelagem no ensino de 
matemática: Um estudo de caso com 
estudantes cegos tem como objetivo geral 
conhecer e investigar o potencial metodológico 
da Modelagem Matemática para o ensino de 
Matemática para estudantes do ensino 
fundamental com deficiência visual. 
Especificamente, desenvolver e discutir 
atividades adaptadas, mediadas pela 
Modelagem Matemática, para os estudantes 
cegos (OLIVEIRA, 2016). O produto 
educacional é um manual, que descreve a 
aplicação das atividades desenvolvidas com 
os alunos, e um vídeo, que apresenta algumas 
atividades norteadas pela modelagem 
matemática, em que foram utilizados alguns 
recursos como: soroban, MULTIPLANO e fita 
métrica. 

Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná: Programa de Pós-graduação em 
Ensino de Ciência e Tecnologia 

Uma abordagem para o ensino de 
produtos notáveis em uma classe inclusiva: O 
caso de uma aluna com deficiência visual teve 
como objetivo o desenvolvimento de 
procedimentos didático - metodológicos que 
possibilitem aos deficientes visuais inclusos no 
ensino regular a apropriação dos 
conhecimentos matemáticos, assim como os 
demais alunos. O produto educacional 
desenvolvido foi um material confeccionado 
em madeira, chamado Produtos Notáveis, que 
possibilita a percepção tátil das dimensões das 
peças pelo aluno cego. As placas de madeira 
contidas no material são indicadas para a 
formação do conceito quadrado da soma e 
quadrado da diferença (VIGINHESKI, 2013) 

 

Fonte:  Oliveira (2016), Viginheski (2013)  

 

Três programas de mestrados profissionais das universidades pesquisadas, 

não disponibilizaram as produções em suas páginas, possivelmente por serem 

programas novos, com menos de dois anos. 

Os dados apresentados no quadro 2 mostram produção reduzida de 

pesquisas e materiais que contribuam para o ensino e aprendizagem da matemática 

por alunos com deficiência visual no ambiente escolar.  

  



64 
 

  

4 METODOLOGIA 

 
Para tornar válida uma pesquisa e verificar resultados, é necessário 

determinar os métodos que norteiam o encaminhamento da investigação a ser 

realizada,   

ñ[...] s«o, pois, m®todos desenvolvidos a partir de elevado grau de abstra«o, 
que possibilitam ao pesquisador decidir acerca do alcance de sua 
investigação das regras de explicação dos fatos e da validade de suas 
generaliza»esò. (GIL, 2008, p.09). 
 

A metodologia de pesquisa descrita nesse capítulo visa esclarecer o processo 

de investigação, o qual se baseia essa pesquisa, na busca de respostas que 

contribuam para o ensino da matemática para alunos deficientes visuais assim como 

para os videntes, promovendo a inclusão escolar. 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, envolve o contato direto do 

pesquisador com os participantes da pesquisa e aproxima-se do contexto desses 

participantes. Segundo L¿dke e Andr® (1986, p.11) ñ[...] a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumentoò. Nessa pesquisa os dados são extraídos diretamente da fonte através do 

contato com os alunos, professor, pedagoga e o ambiente escolar, fato que fornece a 

pesquisadora possibilidades de interpretações e contextualizações além de exprimir 

a concepção dos participantes da pesquisa   

A abordagem qualitativa se apoia na postura interpretacionista, conforme 

Moreira (2002, p. 46) o interpretacionismo ñ[...] defende que as especificidades do ser 

humano praticamente exigem para seu estudo um conjunto metodológico diferente 

que leve em conta que o homem não é um organismo passivo, mas sim que interpreta 

continuamente o mundo em que viveò. A vis«o interpretacionista defende que as 

pessoas s«o diferentes e segundo o mesmo autor (2002, p.46) ñ[...] o estudo do 

comportamento humano requer uma metodologia que leve em conta tais diferenasò, 

essa postura leva o estudo do homem a métodos qualitativos. A pesquisa qualitativa 

não requer um modelo teórico metodológico pronto e acabado. 
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Ao se falar em abordagens qualitativas não é possível se referir a uma forma 

de fazer pesquisa, mas sim diversas formas, dentre as quais se encontra o estudo de 

caso. Essa abordagem possui seus contornos claramente definidos, conforme LÜDKE 

e ANDR£ (1986, p.17) ñ[...] o caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo 

distinto, pois tem um interesse pr·prio singularò. Segundo as mesmas autoras (2002, 

p. 18-19) o estudo de caso apresenta as seguintes características: 

1.Os estudos de caso visam à descoberta. 
2.Os estudos de caso enfatizam a ñinterpreta«o em contextoò. 
3.Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma      completa e 
profunda. 
4.Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação. 
5.Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem generalizações 
naturalísticas. 
6.Estudos de caso: os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista 
presentes em uma situação social. 
7.Os relatos de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 
acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 
 
 

A pesquisa qualitativa mediante a abordagem Estudo de caso foi a estratégia 

que melhor atendeu a essa pesquisa pelo fato de ser um estudo sobre a apropriação 

de conceitos matemáticos referentes ao conteúdo Funções do 2º grau por uma aluna 

com deficiência visual inclusa em uma classe regular de ensino. Sendo assim, podem 

haver casos similares, mas o caso especificamente pesquisado é distinto. 

É uma pesquisa aplicada, pois envolve a prática do conhecimento, para GIL 

(2008, p.27) as pesquisas aplicadas ñ[...] tem como caracter²stica fundamental o 

interesse na aplicaç«o, utiliza«o e consequ°ncias pr§ticas do conhecimentoò. 

Considerando que pouco tem se pesquisado sobre o ensino da matemática 

para pessoas com deficiência visual, a pesquisa é de caráter exploratório, pois 

conforme Gil (2008, p.27) ñ[...] as pesquisas exploratórias tem como principal 

finalidade desenvolver esclarecer e modificar conceitos e ideiasò ainda conforme esse 

autor ñ[,,,] pesquisas exploratórias são desenvolvidas para proporcionar uma visão 

geral de determinado fato, especialmente quando o tema escolhido é pouco 

exploradoò. 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 
A pesquisa foi realizada em um colégio estadual na cidade de Ponta Grossa-

PR, fundado em 1948, tendo autorização de funcionamento mediante portaria n° 1281 
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de 05 de junho de 195319. O colégio conta com alunos com necessidades 

educacionais especiais sendo dois deles com deficiência visual. A direção do colégio 

apresentou grande interesse na pesquisa, pois ela  contribui para a qualidade de 

aprendizagem desses alunos. 

 

4.3 PARTCIPANTES DA PESQUISA 

 
A presente pesquisa foi desenvolvida nas aulas da disciplina de matemática 

de uma turma do 1º ano do ensino médio, composta de 34 alunos, 22 do sexo feminino 

e 12 do sexo masculino. A escolha da turma para o desenvolvimento da pesquisa foi 

dada pelo fato de a turma contar com uma aluna com deficiência visual. 

 

Quadro 4: Participantes da pesquisa  
 

Participante Sexo Idade 

A F 16 

B F 15 

C F 14 

D F 15 

E M 15 

F F 15 

G F 16 

H F 15 

I M 16 

J F 16 

K M 16 

L F 15 

M F 15 

N F 15 

O F 15 

P F 15 

Q F 15 

R M 15 

S M 15 

                                                           
19 Disponível em <http://www.pgoepaminondasribas.seed.pr.gov.br> Acesso em 10 de junho de 2016 
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T M 15 

U F 15 

V M 16 

W F 16 

X F 15 

Y F 15 

 
Fonte: Elaborado  pela autora  

 

Dos alunos matriculados e cursando o 1º ano do ensino médio, 25 alunos 

apresentaram as devidas autorizações assinadas para participarem da pesquisa, 

portanto a pesquisa em si e a apresentação dos resultados será dada levando em 

consideração os 25 alunos autorizados a participarem. O quadro 4 apresenta a idade, 

o sexo e a letra do alfabeto que representa cada um desses 25 alunos. A aluna com 

defici°ncia visual ® identificada no quadro 4 pela letra ñBò. 

Também configuram como participantes dessa pesquisa, o professor de 

matemática da turma e a pedagoga da escola.  

 
 

4.4 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa foi encaminhada ao comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sendo aprovado por meio do parecer 

nº 1.914.730, conforme o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética ï CAAE 

nº 62594316.4.0000.5547, de 10 de fevereiro de 2017.  Com a aprovação da 

Secretaria da Educação do Estado do Paraná, e com a permissão da escola e das 

professoras orientadoras desse projeto, os termos de consentimento e os termos 

livres esclarecidos já foram apresentados aos participantes dessa pesquisa que por 

sua vez já fizeram a devolutiva.  

Os procedimentos utilizados para a coleta de dados desse estudo foram: 

observações simples; entrevistas semiestruturadas com aluna deficiente visual, 

professor de matemática e pedagoga; áudios; registros e anotações e avaliação inicial 

e final, antes e após a intervenção pedagógica, respectivamente. 

A coleta de dados desta pesquisa teve início com as observações que foram 

do tipo simples,  
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[...] por observação simples entende-se aquela em que o pesquisador, 
permanecendo alheio à comunidade grupo ou situação que pretende estudar, 
observa de maneira espontânea os fatos que ai ocorrem. Neste 
procedimento, é muito mais um espectador que um ator. [...] A observação 
simples apresenta uma série de vantagens que podem ser assim sintetizada: 
a)Possibilita a obtenção de elementos para a definição de problemas da 
pesquisa. 
b)Favorece a construção de hipóteses acerca do problema pesquisado. 
c)Facilita a obtenção de dados sem produzir querelas ou suspeita nos 
membros da comunidade, grupos ou instituições que estão sendo estudadas. 
(GIL, 2008, p.100). 

 

As observações ocorreram nas aulas da disciplina de matemática, não 

interferindo no encaminhamento das aulas, com o objetivo de coletar informações 

importantes como a relação professor alunos, professor e aluna com deficiência visual 

e alunos e aluna com deficiência visual. Ocorreram no decorrer de 6 aulas. Foi tomado 

nota dos fatos relevantes ocorridos no decorrer das observações para as futuras 

análises.  

As entrevistas, semiestruturadas, não se restringiram às questões predefinidas. 

Foram realizadas entrevistas com a pedagoga, professor de matemática e aluna com 

deficiência visual. A entrevista voltada à pedagoga teve como objetivo coletar dados 

acerca do Projeto Político Pedagógico da escola, bem como o posicionamento e as 

dificuldades enfrentadas pela escola a respeito da inclusão. O professor de 

matemática foi entrevistado com o objetivo de obter informações sobre sua formação, 

concepções que ele possui ao que se referem à inclusão, dificuldades enfrentadas e 

encaminhamentos metodológicos que ele utiliza para ensinar matemática para a aluna 

com deficiência visual. A entrevista com a aluna com deficiência visual objetivou obter 

informações sobre a deficiência visual, as dificuldades encontradas para aprender 

matemática, relacionamento com os colegas e professores, bem como as estratégias 

pedagógicas que a auxiliam na aprendizagem.  

Os áudios das entrevistas foram gravados e posteriormente transcritos para a 

análise das falas. Os entrevistados não demonstraram dificuldades ou desconforto e 

demonstraram prontidão para dar respostas às perguntas das entrevistas (anexos IV, 

V e VI). 

A entrevista com a pedagoga foi realizada em sua sala, em horário de aula. A 

entrevista com o professor de matemática foi realizada em sua hora/atividade, e a 

pedagoga cedeu sua sala para a realização da entrevista. As entrevistas da pedagoga 

e do professor aconteceram no mesmo dia. 
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 A entrevista com a aluna ñBò, foi realizada uma semana ap·s as entrevistas 

com professor e pedagoga. A entrevista da aluna ñBò foi realizada na biblioteca da 

escola, no horário da aula de matemática, o professor de matemática permitiu que a 

aluna se ausentasse de sua aula por alguns minutos para que ela participasse da 

entrevista.  

Não houve dificuldades para agendar as entrevistas e obter as respostas às 

questões levantadas. Os participantes demonstraram interesse e colaboração a 

pesquisa. 

 

4.4.1 Avaliação Inicial  

 

Durante o período das observações constatamos que o professor de 

matemática ensinou o conteúdo Funções do 2° grau. Para ensinar esse conteúdo aos 

alunos, as aulas foram expositivas e o professor fez uso do quadro de giz e 

explanação oral. 

Com o objetivo de identificar os conhecimentos que os participantes da 

pesquisa possuíam sobre Funções do 2º grau, foi aplicada uma avaliação inicial, 

abordando os conceitos básicos para a análise e compreensão deste conteúdo. Após 

o término das intervenções pedagógicas a mesma avaliação foi reaplicada com o 

objetivo de analisar as possíveis mudanças conceituais ocorridas durante o 

desenvolver da pesquisa.  

O quadro 5 apresenta as questões da avalição inicial e final. Essas questões 

foram elaboradas com base nos requisitos necessários para compreender o 

desenvolvimento de uma Função do 2° grau, como por exemplo: termos da função do 

2Ü grau, sinal do coeficiente ñaò, an§lise do sinal do discriminante D, nome da curva 

que representa a função e a posição de sua concavidade. 

  



70 
 

  

Quadro 5 ï Avaliação Inicial  

Nome: _____________________________________data: ___/___/___ 

  

1. Considerando a função do 2º grau cbxaxxf ++= 2)(  complete as sentenças: 

a) O gráfico de uma função do segundo grau é sempre representado por uma curva a qual é 
denominada: 
_________________________________________________________________________________ 
 
 b) Se o coeficiente ñaò da fun«o ® maior que zero a concavidade da curva que representa seu 
gráfico é     voltada para_________________________. 
 
c) Se o coeficiente ñaò da fun«o ® menor que zero a concavidade da curva que representa seu 
gráfico é  voltada para_________________________.  

 
d) Se o coeficiente ñaò da fun«o do 2Ü grau ® maior que zero o gr§fico da fun«o apresenta ponto 
de__________________________. 

 
e) Se o coeficiente ñaò da fun«o do 2Ü grau é menor que zero o gráfico da  função apresenta ponto 
de ____________________________. 
 
 
2) Associe a primeira coluna com a segunda: 

(a) 0>D  (     ) A função não tem raízes reais, portanto a parábola não determina 

nenhum ponto no eixo dos x. 

(b) 0=D  (     )  A função tem raízes reais e determina dois pontos distintos no eixo dos 

x. 

(c) 0<D   (     )  A função tem raízes reais e iguais, portanto a parábola tangencia o eixo 

dos x. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora  

 

4.4.2 Intervenção Pedagógica  

 
Após as observações, entrevistas e aplicação da avaliação inicial foram 

realizadas as intervenções pedagógicas, que segundo Damiani, Rocheort, Castro, 

Dariz, Pinheiro (2013): 

ñ[...] são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 
interferências (mudanças, inovações) destinadas a produzir avanços, 
melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam 
e posteriormente avaliação dos efeitos dessas interferênciasò. (DAMANI. et 
al. 2013, p.58). 

As intervenções pedagógicas ocorreram no período de 4 aulas e abordaram 

encaminhamentos metodológicos para o ensino de funções do 2º grau para alunos 

com deficiência visual e para alunos videntes, objetivando o trabalho conjunto e uma 

possível inclusão escolar. O encaminhamento metodológico foi desenvolvido de 
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acordo com as observações e entrevistas. O áudio das intervenções foram gravados 

e registradas as análises.  

A seguir, nos quadros 6, 7, 8 e 9, estão os planos das aulas correspondentes 

às intervenções pedagógicas, com os objetivos, recursos e encaminhamentos 

utilizados. A escolha das atividades e o desenvolvimento das aulas que compõe essa 

intervenção foram elaborados nas observações e entrevistas considerando os 

conhecimentos que os alunos já possuíam sobre o assunto. 

 
Quadro 6 ï Aula 01  

Aula 01  

Ativida de  

Cálculo dos zeros da função do 2º grau 

Objetivos  

¶ Reconhecer uma função do 2º grau 

¶ Revisar os métodos para se obter as raízes de uma equação do 2º grau, mais 

especificamente a fórmula de bhaskara. 

¶ Identificar que as raízes da equação do 2° grau são os zeros de uma função do 2º 

grau e que nem todas as funções terão zeros reais. 

¶ Discutir outras formas de determinar as raízes de uma equação do 2º grau. 

Recursos  

¶ Folhas impressas com funções do 2º grau e a fórmula de bhaskara.  

¶ O mesmo material adaptado em braile. 

¶ Cola relevo, caderno, lápis, borracha. 

Encaminhamento  

Separar os alunos em duplas, explanação oral detalhada de como é composta a função do 

2Ü grau, destacando os coeficientes ñaò, ñbò e ñcò,  aplica«o da f·rmula de bhaskara, 

utilizando esses coeficientes. Desenvolvimento dos cálculos necessários para obter os 

zeros das funções do 2º grau. Discutir e levar os alunos a interpretar e compreender que as 

raízes da equação do 2º grau estão associadas aos zeros da função do 2º grau, e que nem 

toda função do 2º grau possui zeros reais. 

 
Fonte ï Elaborado  pela autora  
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Quadro 7 - Aula 02  
 

Aula 02  

Atividade  

An§lise da concavidade da par§bola a partir do coeficiente ñaò da fun«o do 2Ü grau e 

análise dos zeros da função a partir do valor de D. Estudo do comportamento do gráfico 

da fun«o do 2Ü grau atrav®s do coeficiente ñaò e do valor de D. 

Objetivos  

¶ Identificar o coeficiente ñaò da fun«o do 2Ü grau 

¶ Reconhecer que a posição da concavidade da parábola está relacionada ao sinal 

do coeficiente ñaò da fun«o do 2Ü grau. 

¶ Reconhecer que a parábola intercepta, ou não, o eixo x conforme o valor deD.  

¶ Posicionar corretamente a par§bola no plano cartesiano conforme o coeficiente ñaò 

e o valor de D. 

Recursos  

¶ Folhas com os eixos x e y impressos, o mesmo material adaptado com cola relevo. 

¶ Parábola feita de material concreto, para o manuseio e posicionamento nos eixos 

xy impressos. 

Encaminhamento  

Separar a turma em grupos de 2 ou 3 alunos, distribuir o material e a partir das orientações 

estabelecidas pelo professor o aluno deverá posicionar corretamente a parábola nos eixos 

xy do plano cartesiano. Discutir o posicionamento da parábola em relação aos eixos xy 

conforme os valores do coeficiente ñaò e do discriminante D das funções. 

 
Fonte: Elaborado  pela autora  

 
 

Quadro 8 ï Aula 03  
 

Aula 03  

Atividade  

Análise dos principais fatores que precisam ser determinados para a construção do 

gráfico da função do 2º grau ï parábola ï como: coordenadas do vértice, concavidade da 

parábola, zeros da função, simetria da curva, pontos de máximo e mínimo. 

Objetivos  

¶ Reconhecer se a função tem ponto de máximo ou de mínimo. 

¶ Determinar as coordenadas do vértice da função do 2º grau. 
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¶ Identificar se a parábola intercepta o eixo x e se tem concavidade voltada para 

cima ou para baixo. 

Recursos  

¶ Atividade de competição com funções do 2º grau. 

¶ Caderno, lápis e borracha. 

Encaminhamentos  

Separar os alunos em duplas, distribuir a atividade de competição com funções do 2º grau. 

Destinar metade da aula para a aplicação da atividade, deixar os alunos discutirem e 

interagirem durante a atividade. A outra metade da aula será destinada para o cálculo das 

coordenadas dos vértices das funções apresentadas na atividade de competição com 

funções do 2º grau. Discutir sobre as funções apresentadas na atividade, destacando a 

concavidade, os pontos de máximo ou mínimo, os zeros das funções levando o aluno a 

interpretar e ter a noção de como seria a representação gráfica dessas funções em um 

plano cartesiano. 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

Quadro 9 ï Aula 04  

Aula 04  

Atividade  

Construção de gráficos de funções do 2º grau 

Objetivos  

¶ Construir e analisar gráficos de funções do 2º grau. 

Recursos  

¶ Material concreto adaptado para construção de gráficos de funções do 2º grau. 

Encaminhamentos  

Cada aluno receberá um material concreto desenvolvido para a construção dos gráficos 

das funções. As funções utilizadas para a construção dos gráficos são as mesmas funções 

trabalhadas na aula anterior, com a atividade do jogo das funções do 2° grau, portanto os 

alunos já sabem as coordenadas dos vértices, concavidades, zeros e etc.  Os alunos irão 

localizar os pontos, em seguida construir as parábolas. Em uma das construções os alunos 

videntes serão vendados, realizando dessa forma a atividade explorando o tato. 

 
Fonte: Elaborad o pela autora  
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Para cada uma das atividades elaboradas e postas nos planejamentos da 

intervenção pedagógica, pensou-se em um material concreto que permitisse a 

participa«o da aluna ñBò em todas as atividades. Esses materiais, posteriormente, 

foram reunidos e constituem o produto educacional didático dessa pesquisa, 

explorado mais detalhadamente nos próximos títulos.   
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5  RESULTADOS E ANÁLISES  

Após a coleta dos dados de uma pesquisa é necessário analisá-los e 

interpretá-los. A fase da análise e interpretação é de extrema importância, porque  é 

ela que irá apontar os resultados finais, sendo eles satisfatórios ou não. A análise e a 

intepretação estão diretamente relacionadas. Para GIL (2008, p.156) 

A análise tem como objetivo sumariar os dados de tal forma que possibilitem 
o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. Já a 
interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das 
respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos antes 
obtidos.  

Nesse sentido a análise e interpretação dos dados dessa pesquisa foram 

fundamentadas na teoria sócio-histórica e aparecem com mais detalhes no decorrer 

das análises e interpretações com o respaldo do próprio teórico. 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada a partir de observações, 

entrevistas, áudios das intervenções, avaliação inicial (antes da intervenção) e 

avaliação final (após a intervenção). Para a interpretação, a pesquisadora fez 

comparativos de respostas, análise do comportamento e fala dos alunos durante as 

observações e intervenção com respaldo teórico. 

 

5.1 OBSERVAÇÕES 

A observação exerce um papel relevante nas pesquisas de natureza 

qualitativa, ela configura uma forma de coleta de dados que permite o conato pessoal 

e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que representa uma série 

de vantagens. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

Nessa fase da pesquisa, vale ressaltar que um fenômeno observado pode ter 

interpretações diferenciadas, pois depende do ñponto de vistaò do observador e 

daquilo que ele compreende acerca do fenômeno. As interpretações das observações 

dessa pesquisa foram baseadas principalmente em seu referencial teórico e na prática 

docente da pesquisadora. 

As observações ocorreram no período de duas semanas, nas aulas de 

matemática, não interferindo no andamento das aulas. Os fatos relevantes 

acontecidos durante esse período foram anotados em um diário. Esses dados 
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contribuíram para a análise dos resultados da pesquisa e nos apresentaram um pouco 

do cotidiano escolar da aluna ñBò em alguns aspectos como a sua relação com colegas 

e professores, além de como é o acesso da aluna ñBò aos ambientes da escola. 

Primeiramente observamos que a aluna ñBò ® pontual e ass²dua. Senta-se na 

primeira carteira em frente à mesa do professor. A aluna possui a máquina Perkins20, 

e tem domínio do braile. A máquina fica na secretaria da escola, antes de iniciar a aula 

a aluna, com sua colega, aluna ñOò, retiram a máquina na secretaria e no final da aula 

a devolvem. Verificamos, no período observado, que a máquina é a única ferramenta 

utilizada pela aluna nas aulas de matemática. Consideramos o uso desse instrumento 

fundamental, pois a aluna o manuseia com muita destreza, porém nos preocupamos 

com a pobreza de recursos de acessibilidade ao conhecimento matemático. 

Três dias da semana a aluna frequenta a Associação de Pais e Amigos do 

Deficiente Visual ï APADEVI, no contraturno, onde tem acesso à ferramentas voltadas 

à aprendizagem matemática para o aluno com deficiência visual, como por exemplo, 

o Soroban. Na APADAVI a aluna realiza diversas atividades, não só da disciplina de 

Matemática, professores de outras disciplinas do colégio encaminham atividades para 

que ela resolva na instituição. 

Constatou-se que a alua ñBò ® reservada e tímida, tem pouco contato com os 

colegas e durante as aulas e explicações do professor quase não demonstra reação 

permanecendo, muitas vezes, com a cabeça baixa e olhos fechados, como quem 

dorme. Em alguns momentos os alunos, principalmente as alunas ñOò e ñQò tentavam 

aproximar-se da aluna, fornecendo-lhe respostas de exercícios propostos, 

sensibilizadas pela situação, mas a aluna mantinha um posicionamento introvertido. 

Percebemos a falta de interação da aluna ñBò com os colegas e com o professor e 

mediante a visão sócio-histórica, acreditamos que a falta das interações sociais 

podem prejudicar a aluna ñBò na potencializa«o dos processos de desenvolvimento. 

O professor, no período observado, estava concluindo o conteúdo de Funções 

do 1º grau e dando início à transmissão e o desenvolvimento do conteúdo Funções 

do 2º grau. Para isso o professor utilizou o quadro de giz, apresentando funções do 2º 

grau e construindo seus respectivos gráficos. As atividades requeridas pelo professor 

                                                           
20 Perkins ï máquina de escrever braille. 
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aos alunos eram referentes a construção gráfica das funções do 2º grau e foram 

desenvolvidas no caderno. 

A turma em que a aluna ñBò está matriculada é grande e agitada, o que dificulta 

o trabalho do professor em atendê-la. Um fato relevante ocorrido deu-se em uma das 

aulas, em um determinado momento enquanto os alunos desenvolviam uma atividade 

no caderno, o professor sentou-se ao lado da aluna e deu como tarefa um exercício 

para ser desenvolvido com a professora da APADEVI, a tarefa pedia que a aluna ñBò 

construísse o gráfico da função, ²)( xxf = . Percebemos a preocupação do professor 

em atender a aluna ñBò e tentar incluí-la ao processo de aprendizagem com os demais 

alunos. 

A aluna ñBò trouxe a atividade resolvida algumas aulas depois, quando já havia 

iniciado a intervenção pedagógica dessa pesquisa, provavelmente isso acontece 

porque outros professores também solicitam atividades para ela desenvolver na 

APADEVI o que demanda tempo.  

Em relação à locomoção da aluna pelos ambientes da escola, observamos 

que ela não consegue acessar sozinha, precisa do auxílio da aluna ñOò, para sair ao 

intervalo das aulas, ir ao banheiro entre outros. Durante as aulas de matemática a 

aluna ñQò dita os enunciados dos exercícios à aluna ñBò que os copia, guarda em sua 

pasta, mas não os resolve. 

Observamos que a ausência de instrumentos para a apropriação dos 

conhecimentos matem§ticos dificulta a aprendizagem da aluna ñBò. Consideramos 

que se lhe fosse estimulado o uso do tato, nas aulas de matemática, as possibilidades 

compensatórias estariam sendo exploradas, potencializando a aprendizagem. 

De um modo geral, infelizmente, reparamos que aluna ñBò ® inclusa no espaço 

físico, mas ela encontra-se excluída do processo de aprendizagem. Obviamente que 

essa situação não é proposital e muito menos premeditada, ocorre possivelmente, 

pela falta do entendimento de como é dado o processo de aprendizagem de alunos 

com deficiência visual, da importância das interações sociais e pela falta de 

acessibilidade aos conteúdos e ambientes do colégio. 
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5.2 ENTREVISTAS 

As entrevistas foram realizadas com a pedagoga, professor de matemática e 

aluna com deficiência visual, aluna ñBò. Seguiram um roteiro previamente, mas 

permitiram que outras questões fossem abordadas nos momentos das conversas, 

sendo assim trata-se de entrevistas semiestruturadas. (ANEXOS IV, V e VI) 

 

5.2.1  Entrevista com a Pedagoga 

No decorrer da entrevista com a pedagoga (ANEXO V), verificamos que há 

um esforço em acolher, de forma correta os alunos deficientes, porém o que lhe falta, 

conforme ela mencionou, várias vezes, é o conhecimento sobre o assunto. A fala da 

pedagoga revela uma situação vivenciada por muitos professores e pedagogos que 

não receberam a formação necessária para o trabalho com a educação especial e 

inclusão em seus cursos de graduação. Há alguns anos as grades dos cursos de 

graduação em licenciaturas e pedagogia não ofereciam disciplinas especificas 

voltadas à educação especial, atualmente os cursos oferecem, mas  apresentam a 

carga horária dessas disciplinas reduzidas e insuficientes para a formação do 

professor ou do pedagogo. 

A pedagoga relatou que o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola 

contempla questões sobre a inclusão, porém não são específicas para o tratamento 

pedagógico dos diferentes casos da deficiência, como por exemplo, dos deficientes 

visuais. Ela apontou que existem muitas situações novas, que ocorrem no dia a dia 

em sala de aula, as quais o PPP não contempla e que ela e os professores precisam 

aprender e buscar encaminhamentos para administrar. 

Não h§ uma ñreceitaò para trabalhar com alunos com necessidades 

educacionais especiais, para cada aluno há uma maneira de pensar nos 

encaminhamentos para o ensino e aprendizagem, é necessário pensar de forma 

individualizada (VYGOSTKI, 1997). Observou-se que apesar de a pedagoga alegar 

não possuir preparo para tratar esses alunos, ela busca, da melhor maneira 

administrar as situações do cotidiano escolar, conhecendo seus alunos e suas 

deficiências para tomar atitudes que promovam o aluno e a sua inclusão no ambiente 

escolar. 
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Em relação à assessoria para o trabalho com a inclusão o Colégio conta 

apenas com a APADEVI que auxilia a escola no tratamento dos alunos deficientes 

visuais fazendo traduções para o braile de textos e trabalhos. Seria ideal que a escola 

contasse com salas de recursos multifuncionais, mais especificamente com as salas 

do tipo II, conforme o Manual de Orientação: programa de implantação de sala de 

recursos multifuncionais (BRASIL, 2010, p.10) ñ [...] a escola de ensino regular deve 

ter matrícula de aluno(s) cego(s) em classe comum, registrado(s) no Censo 

Escolar/INEP, para a implanta«o da sala tipo IIò. A escola possui dois alunos com 

deficiência visual matriculados, esses alunos poderiam estar usufruindo desse 

recurso. As salas de recursos multifuncionais do tipo II possuem recursos de 

acessibilidade para alunos com deficiência visual como, por exemplo, impressora 

braile, soroban, calculadora sonora entre outros. Em relação à ausência das salas de 

recursos, conforme Viginheski (2013 p.70) ñ[...] o servio prestado ® moroso e o aluno 

pode ser prejudicado com issoò 

Conforme a pedagoga, a comunidade escolar aceita bem a presença de 

alunos com deficiência, porém os professores e demais pedagogos sentem-se 

apreensivos em algumas situações, devido ao despreparo para o trabalho com os 

alunos deficientes.  Se referindo a esses alunos, nas palavras da pedagoga ñ[...] 

quase, ou melhor, não tivemos nenhum preparo para recebê-los, o governo nos impôs 

a inclus«o, mas n«o nos preparou para issoò. De fato a inclusão escolar gerou um 

impacto na maioria dos profissionais da educação, aconteceu repentinamente, em um 

momento que as escolas regulares não possuíam, ou possuíam poucos alunos com 

deficiência e em segundo momento passaram a ter. Realmente não houve um preparo 

vindo do ñgovernoò para professores e pedagogos para receber corretamente esses 

alunos. 

Quanto às dificuldades enfrentadas no trabalho com a inclusão, a pedagoga 

apontou novamente a falta de preparo de professores e pedagogos. Ressaltou que 

para que possa acontecer o trabalho com esses alunos no colégio, os professores 

buscam, por conta, conhecimentos e estratégias que possam de alguma forma ajudar.   

Ao pedir que a pedagoga relatasse fatos relevantes com os alunos deficientes 

na escola, ela mencionou apenas a diferença de comportamento dos dois alunos 

deficiente visuais. Apontou que o aluno deficiente visual tem uma desenvoltura maior 
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em termos de relacionamento e locomoção em relação à aluna ñBò. Observou-se que 

ao ter a oportunidade de relatar fatos relevantes a pedagoga mencionou apenas a 

diferença de comportamentos entre os alunos com deficiência visual, problemas e 

dificuldades para trabalhar com esses alunos. 

A entrevista revela que a pedagoga se posiciona a favor da inclusão, defende 

a promoção, porém o que também é evidente é a falta de preparo, vinda de pessoas 

especializadas, o que na visão da pedagoga deveria ser uma iniciativa governamental. 

No que se refere a formação de professores para atuar em Educação Especial, a 

quest«o, de fato,  permanece em aberto, para Saviani (2009, p. 152) ñ[...] o lugar onde 

esse tipo de formação poderia ser contemplado em sua especificidade seria o curso 

de Pedagogiaò. Por®m a resolu«o de CNE/CP 1, de 2006, que define as diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de Pedagogia, menciona apenas duas vezes e de 

ñpassagemò a quest«o da educa«o especial, e essa refer°ncia à Educação Especial, 

para Saviani(2009) é claramente secundária. (SAVIANI, 2009)  

 

5.2.2    Entrevista com o Professor 

Na entrevista com o professor de matemática (ANEXO IV), ele relatou ser 

graduado em Licenciatura Plena em Matemática, e atua como professor há 28 anos. 

O professor comentou que o currículo de sua graduação não contemplava questões 

a respeito da diversidade. 

No ano de 2017, o professor comentou ter apenas a aluna ñBò com deficiência 

visual, mas que em anos anteriores além dela teve também o outro aluno do colégio 

com deficiência visual. O professor mencionou nunca ter recebido nenhuma 

orientação ou ajuda para a prática docente com alunos deficientes visuais, e que nos 

momentos de extrema dificuldade teve que pesquisar e procurar a APADEVI, indo até 

a instituição, para receber auxílio para atendê-los. Quando questionado sobre  as 

dificuldades encontradas ao ensinar matemática para os deficientes visuais, o 

professor respondeu ñtodas as poss²veisò. 

 De fato a formação do professor em relação à educação especial é falha, 

como Saviani (2009), menciona ainda que é uma questão em aberta, ficando em 

segundo plano, infelizmente. Porém a formação docente é um processo contínuo, é 
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importante que o professor esteja sempre buscando referencias teóricas e práticas 

que contribuam para o seu crescimento em conhecimentos. A atitude do professor em 

buscar o auxílio na APADEVI é extremamente favorável, faz parte dessa formação 

contínua buscar ajuda com pessoas que entendem como é a aprendizagem de alunos 

com deficiência visual, apesar de ser uma busca individual. Além disso, atualmente 

existem inúmeros cursos de aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação que 

complementem a formação do professor em relação à educação especial, no entanto 

a maioria são oferecidas por instituições privadas.  

Quanto às adaptações utilizadas no encaminhamento de suas aulas para o 

ensino do deficiente visual, o professor apontou que na medida do possível procura 

trazer alguns materiais simples como: folhas vincadas, segmentos de arames, 

recortes, réguas maleáveis para a fixação de conceitos. Em relação à avaliação 

desses alunos, o professor mencionou que os avalia pela participação e por aquilo 

que ele verifica que o aluno conseguiu compreender, destacou ainda que os alunos 

deficientes visuais são atenciosos e dedicados e possuem melhor absorção de 

conteúdos e conceitos que os demais alunos. A fala do professor ratifica que o aluno 

com deficiência visual pode aprender como os alunos videntes desde que sejam 

estimulados corretamente e utilizados os signos e instrumentos adequados para isso, 

a inclusão escolar de alunos com deficiência é possível. 

Ao pedir que comentasse a respeito da inclusão escolar o professor 

respondeu que é uma imposição do governo, mas que compreende que ela é 

necessária para a socialização dos alunos com deficiência e apontou  a necessidade 

de professores de apoio permanente para acompanhar os alunos com deficiência 

visual em sala de aula do ensino regular. Observa-se que o professor busca 

encaminhamentos para ensinar a aluna ñBò, por®m repete o discurso predominante 

nas escolas a respeito da inclusão ser importante apenas para a socialização e não 

ao conteúdo escolar. 

O professor finalizou a entrevista relatando que quando ele traz um material 

manipulável, mesmo que simples, mas bem explorado para a aluna ñBò percebe a sua 

alegria em compreender o que lhe é ensinado, disse que consegue ñver um sorriso no 

canto dos lábios da alunaò, o que lhe é gratificante. 



82 
 

  

É possível afirmar, pela entrevista do professor, uma certa indignação, assim 

como o da pedagoga, em receber alunos com deficiência sem o preparo para isso, 

como uma imposição. O professor apoia a inclusão, desenvolve procedimentos para 

que ela se efetive, mesmo sem perceber, mas como muitos professores apresenta 

uma visão distorcida da inclusão. A inclusão não diz respeito apenas à socialização, 

ela é muito além disso, se trata da igualdade de oportunidades para que todos 

aprendam os conteúdos que a humanidade produziu ao longo da história, no mesmo 

espaço físico. Porém este professor tem buscado aquilo que ele julga correto, visto 

que não recebeu instruções adequadas para isso, desenvolver um trabalho de forma 

que o aluno cego aprenda os conteúdos  nas aulas de matemática. 

 

5.2.3     Entrevista com a Aluna Deficiente Visual  

Na entrevista realizada com a aluna deficiente visual (ANEXO VI), ela  relatou 

sobre sua deficiência visual, contou que nasceu cega devido a sequela de uma 

rubéola que sua mãe adquiriu durante a  gestação. Contou que foi alfabetizada aos 6 

anos de idade e que sempre frequentou a escola regular. 

Em sua trajet·ria escolar a aluna ñBò mencionou que do 1Ü ao 5Ü ano do ensino 

fundamental frequentou uma escola municipal, na cidade de Ponta Grossa, 

acompanhando sempre a mesma turma e que nesse per²odo tinha uma ñtutoraò, uma 

professora que a acompanhava e adaptava os conteúdos escolares da melhor forma 

para que ela pudesse compreender. 

Já do 6º ano ao 9º ano foi preciso mudar de escola, visto que as escolas 

municipais de Ponta Grossa atendem apenas até o 5° ano, foi encaminhada a um 

colégio da rede estadual de ensino onde passou a não ter mais um professor 

permanente, ñtutorò para auxiliá-la. A aluna comentou que a mãe procurou órgãos 

públicos na busca de um professor, mas não disponibilizaram, nas palavras da menina 

ñ[...] disseram que tutor é apenas para que tem deficiência do tipo que precisa de 

cadeira de rodasò se referindo à deficiência motora. A aluna apontou que nesse 

per²odo ñàs vezes os professores me ajudavamò. 

No ensino m®dio a aluna ñBò mudou novamente de escola devido ao fato de 

que sua antiga escola atendia apenas até o 9° ano do ensino fundamental. Passou a 
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frequentar o Colégio Estadual o qual se realizou a pesquisa. Mencionou que assim 

como no outro colégio, às vezes, os professores a ajudam e ressaltou que tem a ajuda 

de duas amigas, que sentam perto da menina durante as aulas e que ditam os 

conteúdos estudados para que ela transcreva para o braile para posteriormente 

estudá-los. 

A aluna diz ter um bom relacionamento com professores e colegas, porém nas 

observações constatamos que aluna é retraída e quase não interage com os demais 

alunos da turma, esse fato foi confirmado pela aluna durante a entrevista que 

mencionou, em suas palavras ñ[...] mas n«o sou de ficar falando, sou quieta, sempre 

fui quietaò. As pessoas que a aluna ñBò tem mais contato na sala s«o as alunas ñOò e 

ñQò, sendo que a primeira a auxilia na locomo«o pelo col®gio e a segunda a auxilia 

ditando os conteúdos.  

O que a aluna necessita para o acesso aos conteúdos e aos espaços da 

escola são recursos de acessibilidade, observou-se pela fala da aluna ñBò que alguns 

conte¼dos s«o transmitidos a ela por meio de ñditadosò de colegas e que o acesso aos 

ambientes da escola também é realizado com o auxílio de colegas. É importante 

ressaltar o que a resolução 04/2009 - Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, em 

seu parágrafo único diz acerca dos recursos de acessibilidade: 

[...] Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na 
educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos 
alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos 
materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e 
equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes 
e dos demais serviços. (BRASIL, p.01, 2009) 

Na opini«o da aluna ñBò, o col®gio n«o apresenta condi»es para receber 

alunos deficientes visuais, pois possui muitos degraus e não possui piso tátil, e que 

apesar de ela não utilizar bengala, mencionou que esse tipo de piso faz falta. Essa 

entrevista foi realizada na biblioteca do colégio, para o acesso à sala há três degraus. 

Para o acesso à cantina há dois degraus. A sala de aula em que a aluna estuda é no 

piso térreo, não há degraus para acessá-la. Em nenhum ambiente da escola há piso 

tátil. A fala da aluna ñBò ratifica a pedagoga, que apesar de não ter mencionado a falta 

de recursos de acessibilidade no colégio, mencionou a falta de preparo para receber 
































































































































