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APRESENTAÇÃO

Importante contar ao leitor, antes de apresentar com mais detalhe as 
características desta obra, o contexto em que ela se insere, marcando bem o lugar 
histórico que a circunscreve. 

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do novo coronavírus. O 
distanciamento social, reconhecida como a mais eficaz medida para barrar o avanço 
do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas atividades 
presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem estudantes e 
professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado por angustias e 
incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores pesquisadores e os 
demais autores reúnem os seus escritos para a organização deste volume.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala a mesa “Educação: desafios do 
nosso tempo” no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico 
tem sido uma “tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia, ainda segundo ele, 
só escancara o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de desigualdades. 
Portanto, as discussões empreendidas neste volume de “Educação: Agregando, 
Incluindo e Almejando Oportunidades”, por terem a Educação como foco, como 
o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, assim como também da prática docente.

Este livro, Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades,  
reúne um conjunto de textos, originados de autores de diferentes estados brasileiros 
e países, e que tem na Educação sua temática central, perpassando por questões de 
gestão escolar, inclusão, gênero, tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, 
formação de professores, profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação 
para a cidadania, entre outros. Os autores que constroem essa obra são estudantes, 
professores pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, 
partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os 
mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores e discussões por eles 
empreendidas, mobilizam-se também os leitores e os incentiva a reinventarem os 
seus fazeres pedagógicos. Nessa direção, portanto, desejamos a todos e a todas 
uma produtiva e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: As especificidades do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), distúrbio que 
compromete a comunicação, socialização e 
comportamento, interferem no processo de 
aprendizagem do indivíduo no contexto escolar. 
Nesse sentido, a proposta deste trabalho é 
contribuir para o fortalecimento dessa discussão, 
evidenciando os aspectos que acometem o 
processo de escolarização. Teve como objetivo 
mapear e caracterizar a produção acadêmica 
sobre a escolarização da pessoa com TEA, 
a fim de discutir acerca das potencialidades 
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e fragilidades nos processos para a sua escolaridade. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura, realizada no mês de maio de 2019 por meio de busca na base 
de dados Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), 
abrangendo o período referente aos últimos cinco anos (2014-2019). Desse modo, 
foi adotado como critérios de inclusão, artigos publicados na integra e disponíveis, 
com texto completo em português ou inglês; os de exclusão foram dissertações, 
livros, imagens e artigos que não se referiam a temática abordada. As pesquisas 
possibilitaram identificar o que vem sendo produzido sobre a escolarização da pessoa 
com TEA, destacando que existem potencialidades e fragilidades que impactam no 
desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é necessário destacar que 
o processo de inclusão de alunos com TEA na sala de aula regular tem ascendido 
debates amplos nos últimos anos, trazendo análises sobre os desafios da prática dos 
docentes e o quanto as vivências educacionais traduzem sobre o desenvolvimento das 
pessoas com TEA, salientando o papel da escola e dos profissionais nesse processo. 
Essa revisão contribuiu para a compreensão dos desafios da pessoa com TEA, pois 
mesmo existindo o direito à educação e participação social, ainda há dificuldades 
nesse sistema, evidenciando a ser imprescindível a atenção acerca das necessidades 
sociais, emocionais e afetivas do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista, Escolaridade, Inclusão Escolar.

THE SCENARIO OF RESEARCH IN THE CONTEXT OF THE SCHOOLING 
OF THE PERSON WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

ABSTRACT: The specificities of Autism Spectrum Disorder (ASD), a disorder that 
compromises communication, socialization and behavior, interfere in the individual’s 
learning process in the school context. In this sense, the purpose of this work is to 
contribute to the strengthening of this discussion, highlighting the aspects that affect 
the schooling process. The objective was to map and characterize the academic 
production on the schooling of the person with ASD, in order to discuss about the 
potentialities and weaknesses in the processes for their schooling. This is an integrative 
literature review, conducted in May 2019 through a search of the Coordination for the 
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) database, covering the period 
for the last five years (2014-2019). Thus, it was adopted as inclusion criteria, articles 
published in full and available, with full text in Portuguese or English; exclusional 
ones were dissertations, books, images and articles that did not refer to the theme 
addressed. The researches made it possible to identify what has been produced 
about the schooling of the person with ASD, highlighting that there are potentialities 
and weaknesses that impact the development of teaching-learning. In this sense, it 
is necessary to highlight that the process of inclusion of students with ASD in the 
regular classroom has ascended wide debates in recent years, bringing analyses on 
the challenges of teachers’ practice and how much educational experiences translate 
on the development of people with ASD, emphasizing the role of the school and 
professionals in this process. This review contributed to the understanding of the 
challenges of the person with ASD, because even though there is the right to education 
and social participation, there are still difficulties in this system, evidencing to be 



 
Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades 3 Capítulo 10 99

indispensable attention to the social, emotional and affective needs of the individual.
KEYWORDS: Autistic Spectrum Disorder, Educational Status, Education. 

1 |  INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio que compromete 

a tríade do desenvolvimento humano, composta pela comunicação, socialização 
e o comportamento. Essas especificidades podem interferir no processo de 
aprendizagem e na inclusão de pessoas com TEA em contextos educativos. Além 
disso, fatores como a dificuldade dos professores em lidar com o aluno com TEA 
em um ambiente escolar, produz impactos no processo de escolarização que 
comumente ocasionam a interrupção, corroborando para que a inclusão escolar 
dessas pessoas ainda seja um desafio (GOMES; NUNES, 2014).

Nesse contexto, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 
da Educação Inclusiva visa asseguar que os alunos com deficiência devem ser 
incluídos na escola regular (BRASIL, 2008). Do mesmo modo, a Lei no 12.764/2012 
que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista também reforça o acesso à educação como um dos direitos da 
pessoa com TEA (BRASIL, 2012). Porém, ainda é desafiador perceber a educação 
em uma prática inclusiva e com a execução da equidade, visto que esse sistema 
ainda persiste com a compreensão histórica biomédica que posiciona a deficiência 
como limitação e desvio (RODRIGUES; ANGELUCCI, 2018). 

Nessa direção, a proposta deste trabalho é fortalecer essa discussão, 
evidenciando fragilidades que acometem o processo de escolarização e a 
importância da educação inclusiva na comunidade escolar, uma vez que a 
aprendizagem do indivíduo no meio social e cultural são condições essenciais para 
o seu desenvolvimento (BITTENCOURT, 2018). Dessa maneira, o trabalho teve 
como objetivo mapear e caracterizar a produção acadêmica sobre a escolarização 
da pessoa com TEA, a fim de discutir acerca das potencialidades e fragilidades nos 
processos para a sua escolaridade.

2 |  METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão integrativa da literatura no período referente aos 

últimos cinco anos (2014-2019). A investigação se deu a partir de busca nas bases 
de dados de educação, autismo e áreas afins através do portal da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES) (http://www.periodicos.
capes.gov.br), direcionada a promover a cooperação científica internacional entre as 
mais diversas áreas do conhecimento.

Para isso, a metodologia utilizada consistiu na execução de etapas, 

http://www.periodicos.capes.gov.br
http://www.periodicos.capes.gov.br
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compostas da seguinte forma: identificação da necessidade de revisão, elaboração 
da questão temática, estabelecimento de critérios de busca e seleção dos artigos, 
extração dos dados, análise dos dados e apresentação dos resultados. Desse modo, 
a pesquisa buscou responder a seguinte pergunta norteadora: Qual o cenário das 
pesquisas no âmbito da escolarização da pessoa com TEA?

O levantamento desses artigos se deu atráves de combinações de descritores, 
listados no quadro a seguir, e a aplicação de critérios de inclusão foram: periódicos 
revisados por pares, artigos publicados na íntegra e disponíveis com texto completo 
em português ou inglês. No entanto, as publicações não consideradas nesta pesquisa 
de acodo com os critérios de exclusão foram: dissertações, livros, imagens e artigos 
que não se referiam a temática abordada. Dessa maneira, as combinações, filtros 
aplicados e a quantidade de artigos encontrados foram organizados no Quadro 1:

Combinação de 
descritores Filtros aplicados

Quantidade 
de artigos 

encontrados

Quantidade 
de artigos 

disponíveis
Autismo and escola - 96 16
Autismo and 
escolarização

- 12 1

Autista and escola - 51 10
Autista and escolarização - 5 1
Autistic and school education and inclusion 124 4
Autistic and schooling inclusion, education and 

autism
115 2

Autism and school inclusion, education, 
autism spectrum 

disorder, intervention, 
autism spectrum 

disorder

158 0

Autism and schooling - 83 3
TOTAL DE ARTIGOS DISPONÍVEIS 37

QUADRO 1 – METODOLOGIA PARA PESQUISA

Fonte: Elaborado pelas autoras

A partir dos trinta e sete artigos disponíveis, indentificou-se que apenas sete 
abordavam sobre a escolarização da pessoa com TEA. Desse modo, os dados dos 
sete artigos incluídos foram organizados em uma planilha contendo título do artigo, 
ano de publicação, autores, país, título do periódico e descrição da temática dos 
artigos (objetivo e metodologia). Posteriormente realizou-se a análise dos dados. 



 
Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades 3 Capítulo 10 101

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
As pesquisas relacionadas possibilitaram identificar o que vem sendo 

produzido sobre a escolarização da pessoa com TEA, destacando que o processo 
de inclusão de alunos com TEA nas salas de aula regular tem ascendido debates 
amplos nos últimos anos, conforme o Quadro 2:

REVISÃO INTEGRATIVA – PERIÓDICOS CAPES

Título Autores/Ano País Periódico

1
Narrativas sobre a inclusão de uma 
criança autista: desafios à prática 
docente

LUZ, M.; GOMES, C.; 
LIRA, A. (2017) Brasil Educación

2
Leitura dialógica adaptada para uma 
criança com transtorno do espectro 
autista: um estudo preliminar

GUEVARA, V.; 
QUEIROZ, L.; 

FLORES, E.  (2017)
Brasil

Cadernos de 
Pós-Graduação 
em Distúrbios do 
Desenvolvimento

3
Inclusão escolar e autismo: uma 
análise da percepção docente e 
práticas pedagógicas

SCHMID, C; NUNES, 
D.; PEREIRA, 
D.; OLIVEIRA, 

V.; NUERBERG, 
A,;KUBASKI, C. (2016)

Brasil Psicologia: teoria e 
prática

4 A escolarização do autista no ensino 
regular e as práticas pedagógicas BARBEINI, K. (2016) Brasil

Cadernos de 
Pós-Graduação 
em Distúrbios do 
Desenvolvimento

5

A inclusão do autista a partir da 
educação infantil: um estudo de caso 
em uma pré-escola e em uma escola 
pública no município de Sinop - Mato 
Grosso

BRITO, E. (2015) Brasil
Revista Eventos 

Pedagógicos

6 Autismo na educação infantil GENTIL, K.; NAMIUITI, 
A. (2015) Brasil Revista Uniara

7
Interações comunicativas entre uma 
professora e um aluno com autismo 
na escola comum: uma proposta de 
intervenção

GOMES, R.; NUNES, 
D. (2014) Brasil Educação e 

Pesquisa

QUADRO 2 - ARTIGOS SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Fonte: Elaborado pelas autoras

Nesse sentido, no que tange a temática e seus objetivos, os autores das 
pesquisas incluídas investigaram sobre os desafios da prática dos docentes e o 
quanto as vivências educacionais traduziam o desenvolvimento das pessoas com 
TEA. Além disso, os artigos apresentavam diversos tipos de metodologia, que 
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tinham como finalidade uma abordagem qualitativa, permitindo a temática com 
caráter subjetivo, estudando as suas características e experiências individuais, 
conforme o Quadro 3:

Autor/Ano Objetivo Metodologia

LUZ, M.; GOMES, C.; 
LIRA, A. (2017)

Identificar quais os desafios 
da prática docente no 
acompanhamento de uma 
criança autista e em que 
condições a sua inclusão 
ocorreu.

Entrevistas semiestruturadas 
e observação in loco.

GUEVARA, V.; 
QUEIROZ, L.; FLORES, 

E.  (2017)

Adaptar um procedimento 
de LD para uma criança com 
TEA e verificar efeitos sobre 
engajamento na tarefa e 
participação verbal.

Entrevista, filmagem com 
maquina digital e observação

SCHMID, C; NUNES, 
D.; PEREIRA, 
D.; OLIVEIRA, 

V.; NUERBERG, 
A,;KUBASKI, C. (2016)

Sintetizar, por meio de uma 
metodologia de análise 
secundária de dados, estudos 
dessa natureza.

Revisão secundária de dados.

BARBEINI, K. (2016)
Identificar se existem práticas 
pedagógicas diferenciadas para 
atender alunos diagnosticados 
com autismo no ensino regular.

Observação, aplicação de 
um questionário direcionado 
às professoras regentes das 
turmas avaliadas.

BRITO, E. (2015) Compreender o Autismo.
Entrevistas e conversas. 
Com especificações de 
pesquisas bibliográficas e 
aprofundamento teórico.

GENTIL, K.; NAMIUITI, 
A. (2015)

Investigar aspectos 
educacionais que envolvem 
as crianças com autismo, 
além de delinear a função do 
educador frente à situação de 
um aluno autista em sala de 
aula, considerado como agente 
transformador.

Revisão bibliográfica.

GOMES, R.; NUNES, 
D. (2014)

Avaliar os efeitos de um 
programa de intervenção nas 
interações comunicativas, 
no contexto da sala de aula 
comum, entre um aluno não 
falante de 10 anos, com 
diagnóstico de autismo, e sua 
professora.

Observação e registro.

QUADRO 3 - OBJETIVO E METODOLOGIA DOS ESTUDOS

Fonte: elaborado pelas autoras
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Portanto, a partir da análise da escolarização da pessoa com TEA nesses 
estudos, emergiram das articulações dos conteúdos semelhantes e complementares 
as seguintes unidades temáticas para a apresentação da discussão: o aluno com 
TEA, importância da escola, papel dos profissionais e práticas de inclusão.

Tema 1: O aluno com TEA
 O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a interação e a 

comunicação. Nessa perspectiva, no estudo de Gentil e Namiuti (2015), identificou-
se que, em um ambiente escolar, o aluno com TEA demonstrava o seus obstáculos 
no diálogo tanto vebal quanto o não verbal, produzindo empecilho na compreensão 
da linguagem, além de não apresentar interação social. Dessa forma, Brito (2015) 
destacou a importância do entendimento do aluno, para que ocorram as relações 
sociais, didáticas e metodológicas para a inclusão dessa criança desde a infância. 
Nesse contexto, Brito (2015) enfatizou, também, que os aspectos psicossociais 
na educação são aplicados para se educar o aluno com TEA quando se há uma 
integração social, que é promovida, principalmemte, pelo papel da escola, envolvendo 
o ambiente em que ele está inserido com a realidade que o cerca, permitindo um 
conhecimento social sobre o mundo e sua relação. 

Para isso, Guerava, Queiroz e Flores (2017), em seu estudo, evidenciaram as 
características dos alunos com TEA e abordaram reflexões acerca das dificuldades 
em exercícios escolares que proporcionassem sua inclusão, demonstrando que 
essas barreiras afetavam diretamente na escolarização da pessoa com TEA. 
Desse modo, para que haja a realização da leitura – que se caracteriza pela 
sua complexibilidade – e consequentemente, o processo de escolarização, são 
necessárias habilidades para a comunidade verbal, pensando-se em ferramentas e 
estratégias para o ensino, incluindo-o em práticas escolares.

  

Tema 2: Importância da escola
A pesquisa de Schmidt et al. (2016) apresentou a importância da escola no 

contexto atual para que esses educandos tenham acesso às classes regulares, 
ressaltando a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista. No entanto, destacaram, também, que mesmo existindo o 
direito à educação, a participação e presença desses alunos em escola regular 
ainda é uma dificuldade. 

Para Brito (2015), a escola tem um importante papel na vida das crianças 
com TEA, mantendo-se presente atráves de uma adequação de seu currículo, a fim 
de garantir as necessidades dos seus alunos e não o reverso, uma vez que esta 
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deve alcançar o crescimento cognitivo e intelectual dos educandos, proporcionando 
possibilidades curriculares pertinentes ao indivíduo com TEA. Sendo assim, a 
escola deve contemplar a socialização e a integração das pessoas com TEA para a 
potencialização da escolaridade. Dessa forma, para a inclusão escolar, é necessário 
assistir as necessidades sociais, emocionais e afetivas da criança, envolvendo uma 
modificação dos espaços escolares e do ensino-aprendizagem, com a finalidade de 
que se aplique uma estratégia educacional (BRITO, 2015). 

Tema 3: Papel dos profissionais
Identificou-se nos estudos de Gentil e Namiuti (2015) que, nos tempos 

vigentes, o trabalho do pedagogo não se restringe apenas a transmitir o contéudo, 
mas em promover atividades que resultem no desenvolvimento de habilidades 
que promovem o desenvolvimento do aluno, através de estímulo ao aprender, do 
cuidado com a promoção afetiva, moral, entre outras capacidades. 

Todavia, há obstáculos que são enfrentados e um deles se refere à 
construção docente em atender a diversidade no meio educacional, precisando 
que haja a compreensão do método de aprendizagem nas dificuldades de atenção 
e comunicação, de forma a favorecer o processo de aprendizagem, ou seja, o 
educador configura-se um facilitador do aluno (GENTIL; NAMIUTI, 2015). 

Já Barberini (2016) destacou a importância do tema para a construção dos 
profissionais e salientou que através do conhecimento e orientaçãoes pedagógicas 
apropriadas promove-se a inclusão dos alunos. Dessa forma, deve-se identificar 
não somente a realidade do aluno, mas é necessário, também, que o professor 
possibilite questões para o raciocínio, avaliação e reflexão. Além disso, explicitou 
que há muitas dificuldades dos profissionais em atender alunos com TEA em 
escolas regulares, pois além das escolas não terem recursos, os professores não 
têm formação para assistir esses alunos, o que acaba resultando em práticas 
pedagógicas aleatórias, tentando escolarizar e integrar a inclusão. 

Gomes e Nunes (2014) demonstraram em sua pesquisa a relação de um 
menino com TEA e sua professora, evidenciando que: a prática de recursos de 
Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) e de Estratégias Naturalísticas de Ensino 
viabilizavam maior participação do professor, sendo este um agente de intervenção. 

Tema 4: Práticas de inclusão
Luz, Gomes e Lira (2017) abordaram reflexões acerca da inclusão e sua 

prática, para o acesso a todas as pessoas a serem e estarem na sociedade. Todavia, 
referindo-se a escolarização, ressaltaram a importância da escola e da família na 
formação do indivíduo, pois são elas que possibilitam o convívio com a diversidade. 
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Outrossim, apresentaram, também, que a relação professor e aluno pode ser a base 
de segurança do aluno no processo de inclusão. 

Para que ocorra a educação inclusiva juntamente com o processo de ensino 
aprendizagem, é necessário que aconteça a aprendizagem de forma significativa e 
este processo deve estar relacionado com a construção dos professores, apoiados 
com família, escola e alunos (BRITO, 2015).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes estudos da revisão integrativa contribuíram para uma compreensão dos 

desafios da pessoa com TEA, acerca das potencialidades e fragilidades no processo 
para a sua escolarização, pois mesmo existindo o direito à educação e participação 
social, ainda há dificuldades nesse sistema. Dessa forma, a fragilidade na formação 
dos professores que se sentem despreparados, os  grandes desafios para a prática da 
inclusão na atualidade e a ideia de que o aluno com TEA vive em seu mundo – sendo 
um ser preso – são aspectos que acabam interferindo diretamente no processo de 
escolaridade da pessoa com TEA.

No entanto, vale destacar que o papel da escola e da família nesse 
processo é de suma importância para que haja empoderamento, autonomia e, 
consequentemente, o desenvolvimento não somente escolar, mas físico e social do 
indivíduo, pontencializando, assim, a sua aprendizagem.  

Portanto, essa revisão apontou a relevância e necessidade de investigações 
nesse âmbito. Pesquisar sobre a escolarização da pessoa com TEA implicou 
compreender sobre o espaço escolar e os impactos de tal processo na vida desses 
indivíduos que, geralmente, são integrados, mas não são incluídos nesse ambiente.
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