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APRESENTAÇÃO

O e-book “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as 
Políticas Públicas” reuni pesquisas entorno de um debate atualizado e propositivo 
sobre a educação no Brasil. Apresentamos um conjunto de resultados e propostas 
que visam contribuir com a educação brasileira a partir de um diálogo intercultural e 
suas relações com as políticas públicas em educação.

São 108 artigos divididos em 5 Volumes. No Volume 1, os artigos foram reunidos 
em torno de temáticas voltadas para Políticas Públicas, Gestão Institucional e História 
e Desafios Socioeducacionais, totalizando 20 textos inéditos.

No Volume 2, os temas selecionados foram Educação Superior e Formação de 
Professores. São 21 artigos que chamam para um diálogo propositivo e instigante. 
O índice é um convite a leitura.

Compõe o Volume 3, 25 artigos em torno das temáticas Prática Pedagógica, 
Educação Especial e Interdisciplinaridade. Este volume é bem crítico e traz propostas 
inovadoras que merecem atenção especial do leitor. 

O Volume 4 traz 20 artigos bem estruturados e também inéditos que discorrem 
sobre práticas e propostas para a prática do uso das tecnologias em espaço escolar 
e da Educação de Jovens e Adultos. 

Fechamos a obra com 22 artigos selecionados para o Volume 5, agrupados 
em torno das temáticas do Ensino Fundamental, da Educação Infantil e de Gênero 
e Racismo.

A obra “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas 
Públicas” está completa e propõe um diálogo útil ao leitor, tanto no desenvolvimento 
de novas pesquisas quanto no intercâmbio científico entre pesquisadores, autores 
e leitores.

Boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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RESUMO: A inclusão tem sido uma política 
pública relevante para a educação. Contudo, 
a avaliação de sua efetividade ainda necessita 
de maiores investigações. O papel do professor 
como agente principal na inclusão tem sido 
amplamente discutido. No âmbito da formação 
continuada de professores a temática da 
inclusão é abordada de forma superficial. 
O objetivo do presente estudo foi relatar 
a experiência de formação realizada com 
professores em educação inclusiva, utilizando 
conceitos do funcionamento neuropsicológico 
e funcionalidade. Foi realizada formação com 

50 professores de duas instituições de ensino 
privadas que atendem desde a Educação 
Infantil até o Ensino Fundamental. Foram 
ministradas dezesseis horas de formação, com 
aulas expositivas e práticas de estudo de caso. 
Como referencial teórico foram abordados 
conceitos básicos do funcionamento cognitivo 
e definição de funcionalidade. Além disso foram 
apresentadas as características de diversos 
Transtornos do Neurodesenvolvimento. 
Após a formação foi possível notar mudança 
na percepção dos professores acerca dos 
estudantes em inclusão, através de relatos 
espontâneos. Cabe ressaltar que este trabalho 
apenas descreve a formação realizada, sendo 
necessário novos estudos para sistematizar 
a metodologia de ensino. Além disso, faz-se 
necessário avaliar a percepção dos professores 
acerca de estudantes público-alvo da educação 
especial antes e após a realização da formação 
para verificar a efetividade desta forma de 
treinamento.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. 
Formação de professores. Neurociência.

NEUROCIENCE AND INCLUSIVE 
EDUCATION: A PROPOSAL FOR TEACHER 

TRAINING 

ABSTRACT: Inclusion has been a relevant public 
policy for education. However, the evaluation of 
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its effectiveness still needs further investigation. The role of the teacher as the main 
agent in inclusion has been widely discussed. In the context of continuing teacher 
education, the theme of inclusion is superficially approached. The aim of this study was 
to report the training experience conducted with teachers in inclusive education, using 
concepts of neuropsychological functioning and functionality. Training was conducted 
with 50 teachers from two private educational institutions. Sixteen hours of training 
were given, with lectures and case study practices. The theoretical framework covered 
the basic concepts of cognitive functioning and definition of functionality. In addition, 
the characteristics of various Neurodevelopmental Disorders were presented. After 
the training, it was possible to notice a change in the teachers’ perception about the 
students in inclusion, through spontaneous reports. It is noteworthy that this work only 
describes the training, and further studies are needed to systematize the teaching 
methodology. In addition, it is necessary to evaluate teachers’ perceptions of students 
targeting special education before and after training to verify the effectiveness of this 
kind of training. 
KEYWORDS: Inclusive Education. Teacher Training. Neurocience.

1 |  INTRODUÇÃO

A inclusão tem sido uma importante política pública destinada a melhorar as 
oportunidades de crianças e adolescentes com alguma deficiência ou transtorno do 
neurodesenvolvimento. Neste contexto, a inclusão baseia-se na premissa básica do 
direito à educação e na efetividade do ensino inclusivo. Estudos tem sido realizados 
com o objetivo de avaliar o resultado da educação inclusiva, embora a multiplicidade 
de fatores como uso de diferentes terminologias, métodos de ensino e características 
de cada instituição dificultem a sistematização destes resultados de forma empírica 
(LINDSAY, 2007). 

Neste sentido, o papel do professor é essencial para uma inclusão efetiva e 
depende diretamente de seus aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais. Estes 
aspectos tem sido investigados na literatura, sugerindo que os professores apresentam 
percepção estereotipada acerca dos estudantes público-alvo da educação especial, 
o que também diminui suas expectativas em relação ao desempenho acadêmico dos 
mesmos (KRISCHLER; PIT-TEN CATE, 2019). 

Além de questões estruturais, como número de estudantes por sala de aula, 
os professores quando são questionados sobre seu preparo para este contexto, 
informam que não receberam formação adequada em educação inclusiva durante 
sua graduação. A ausência de formação adequada se refere tanto para o ensino 
de crianças e adolescentes que já apresentam algum diagnóstico, quanto para 
identificar dificuldades de aprendizagem que necessitem de encaminhamento para 
profissionais além do ambiente escolar (ZWANE; MALALE, 2018).

Diante deste quadro, o objetivo do presente estudo foi relatar a experiência de 
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formação realizada com professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
em educação inclusiva, utilizando conceitos do funcionamento neuropsicológico e 
funcionalidade. 

2 |  METODOLOGIA 

Participaram da formação 50 professores de duas instituições de ensino privadas 
(35 professores de uma instituição e 15 de outra). Dentre os participantes, haviam 
professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental (até o nono ano). Todos 
relataram ter contato com estudantes público-alvo da educação especial durante sua 
prática profissional diária. 

As aulas expositivas foram ministradas de forma coletiva, pela neuropsicóloga 
responsável pelo formação. Foram abordados conceitos básicos do funcionamento 
cognitivo, como anatomia e funções do sistema nervoso central, e aspectos 
neuropsicológicos do desenvolvimento infantil típico. Além do aspecto cognitivo, 
foi apresentada a definição de funcionalidade, conforme descrita pela Organização 
Mundial da Saúde, bem como seus aspectos integrantes: funções e estruturas 
do corpo, limitação nas atividades, restrições na participação, fatores pessoais e 
ambientais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013).

Após a apresentação dos conceitos-base, foram ministradas aulas específicas 
para cada um dos casos de inclusão descritos previamente pela coordenação das 
duas escolas, sendo estes: Transtorno do Espectro do Autismo, Transtorno do 
Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno do Desenvolvimento Intelectual, 
Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, Síndrome de Down e outras 
síndromes genéticas, Transtorno de Oposição Desafiante, Transtornos Específicos 
de Aprendizagem e Alterações de humor (Ansiedade e Depressão). 

Foram realizadas aulas expositivas, nas duas instituições de ensino 
participantes, totalizando 16 horas de formação em cada escola. A apresentação 
de slides que era utilizada para ministrar a aula era enviada previamente ao grupo. 
Após o encerramento da formação, foram enviados artigos e materiais de leitura 
complementar. 

Além da aula expositiva, após a apresentação teórica sobre cada diagnóstico 
abordado, foi realizado um estudo de caso de forma coletiva com os professores 
presentes. O grupo escolhia um estudante com o diagnóstico do qual aula prévia se 
referia e descrevia suas dificuldades e potencialidades, bem como fatores ambientais 
e características pessoais. A partir da descrição e dos conceitos de funcionamento 
cognitivo abordados, eram preenchidos os itens da Classificação Internacional de 
Funcionalidade e elencadas estratégias de ensino e avaliação específicas para 
aquele estudante. 
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora não tenha sido realizada medida antes e após a realização da formação, 
foi possível perceber, a partir do relato espontâneo dos professores, mudanças 
em suas concepções acerca dos estudantes público-alvo da educação especial. 
Os professores relatavam durante as aulas a sensação de despreparo e de não 
conseguir realizar um trabalho específico para aquela criança. Conforme descrito na 
literatura, a formação dos professores ainda não abarca o conhecimento necessário 
para a educação inclusiva, sendo necessários treinamentos neste âmbito (ZWANE; 
MALALE, 2018).

Nas aulas finais, os professores já descreviam para a ministrante estratégias 
que passaram a colocar em prática a partir do conhecimento adquirido na formação 
e perceberam resultados positivos, com melhor desempenho em avaliações 
formais de alguns estudantes público-alvo da educação especial. As percepções 
negativas ou estereotipadas sobre crianças e adolescentes neste contexto, 
diminuem a expectativa de desempenho acadêmico dos professores em relação 
às mesmas. Dessa forma, o ensino do funcionamento cognitivo e da concepção 
de funcionalidade pode diminuir estereotipias ou visões mais restritas acerca de 
estudantes com diagnósticos, favorecendo uma percepção positiva do professor 
sobre seu desempenho (KRISCHLER; PIT-TEN CATE, 2019).

Cabe ressaltar que este trabalho apenas descreve a formação realizada, sendo 
necessário novos estudos para sistematizar a metodologia de ensino baseada nas 
concepções citadas: funcionamento neuropsicológico e funcionalidade. Além disso, 
faz-se necessário avaliar a percepção dos professores acerca de estudantes público-
alvo da educação especial antes e após a realização da formação para verificar a 
efetividade desta forma de treinamento. 
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