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PREFÁCIO

Tecendo a Manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um 
que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito 

que um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos se 
cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.

E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se 
entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação. A manhã, 

toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

João Cabral de Melo Neto

Sinto-me lisonjeado em poder registrar breves impressões sobre este livro. Ele foi 
concebido, a partir dos esforços dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão de Ensino da Educação Básica (PPGEEB), pertencente ao Centro de Ciências 
Sociais- (CCSo) da Universidade Federal do Maranhão – (UFMA), esforços esses 
semelhantes ao poema de Tecendo a Manhã. Idealizou-se esta obra com a tessitura 
de várias manhãs, dias, noites e madrugadas de muito estudos, aulas, leituras escritos 
e reescritos, para que se pudesse chegar ao título proposto pelos autores e coautores 
do mesmo “As faces da Educação: diálogos na diversidade escolar”. Tendo como 
organizadores Otainan da Silva Matos, Celia Silva Pinto Costa, Andréa Vaz Cunha de 
Sousa, José Antonio Moraes Costa e Rosyene Conceição Soares Cutrim. 

Trata-se de uma obra que reúne, em um conjunto de dezesseis capítulos, 
cuidadosamente, trabalhos elaborados pelos pós-graduandos sob o olhar dos seus 
respectivos orientadores do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da 
Educação Básica da Universidade Federal do Maranhão. Eles foram produzidos a partir 
das pesquisas oriundas de suas inquietações, que se transformaram em suas obras primas: 
a dissertação. Desvelam-se em seus escritos, as tendências atuais dos debates e das 
pesquisas acadêmicas no âmbito do mestrado profissional, desenvolvidas pelo PPGEEB1, 
no campo da educação e as suas diversas faces: “Filosofia para Crianças, Construção da 
identidade profissional e docente, relações étnico-raciais, tecnologias, Gênero, Formação 
inicial e continuada, Educação Inclusiva e Prática Pedagógica.” Diante disso, se faz mister 
avultar que essas diversas faces dos escritos educacionais, composto neste livro em tela, 
nos levam para outros campos/aspectos da educação: a infância, a educação infantil, a 
1 Criado em 2015, o Mestrado Profissional em Gestão de Ensino da Educação Básica é o segundo da UFMA e é o primeiro 
da área da educação no Maranhão. O Programa está composto atualmente por vinte e três docentes de diferentes áreas 
curriculares que compõem a Educação Básica. O Objetivo do Curso é formar profissionais para desenvolverem saberes, 
competências e habilidades específicas nas áreas do ensino da Educação Básica, levando em conta a incorporação e 
atualização permanentes dos avanços da ciência e das tecnologias educacionais. O profissional formado deverá ter como 
foco a gestão de ensino, a pesquisa, visando a proposição de inovações e aperfeiçoamentos dos conhecimentos e tecno-
logias educacionais para a solução de problemas do ensino na Educação Básica. Fonte: https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/
programa/apresentacao_stricto.jsf?lc=pt_BR&idPrograma=1381 acesso em Maio de (2020).

https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/programa/apresentacao_stricto.jsf?lc=pt_BR&idPrograma=1381
https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/programa/apresentacao_stricto.jsf?lc=pt_BR&idPrograma=1381


leitura, a alfabetização, o ensino de línguas portuguesa e inglesa, a educação física, as 
deficiências visual e intelectual, a identidade de gênero e, por fim, a pesquisa nas suas 
diversas facetas, desenvolvidas pelos seus escritores.

Nesse contexto, importa destacar que os textos desta obra, instigam os leitores 
à reflexão, dispondo à sua leitura crítica, algumas possibilidades interpretativas sobre 
importantes questões pertinentes à educação básica. 

Parabéns pela iniciativa em tornar públicos os estudos do PPGEEB com a produção 
deste livro! 

Sucesso!
São Luís- MA, maio de 2020

José Carlos de Melo 
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APRESENTAÇÃO

“Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde... Ninguém 
nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador 
permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática”. 

Paulo Freire

A  construção de diversas análises sobre a educação é o que conduz o desenrolar 
dessa apresentação. Esse assunto que tanto permeia à sociedade, emerge da necessidade 
de mudanças significativas em nosso país. Diante desse cenário, a presente obra, “As 
faces da Educação: diálogos na diversidade escolar”, corrobora estritamente para 
as mais diversas áreas da educação escolar como, Filosofia, Pedagogia, Geografia, 
Tecnologia, Educação Física, Artes, Identidade de Gênero, Biologia, Português, Inglês, 
Sociologia, todas essas, em seus sentidos mais simbólicos e integrantes. 

Esta obra origina-se da colaboração de estudantes de Mestrado em Educação 
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), pelo Programa de Pós-Graduação em 
Gestão do Ensino da Educação Básica (PPGEEB), que tem como propósito, estudar 
as condutas dos formadores de opiniões, investigar os espaços escolares e suas mais 
variadas formas de ensinar e aprender, entre aluno e professor, coordenador e gestor e 
todas as relações que ajudam na construção da educação. Nesse sentido, os mestrandos 
e seus respectivos orientadores concordam com a elaboração deste trabalho, visto que 
ele servirá de arcabouço teórico para estudantes, docentes, gestores, coordenadores e 
para aqueles que se interessam por leituras e estudos vinculados às diversas faces da 
educação.

 Com isso, a construção dos capítulos se deram da seguinte forma: 
- Filosofia para Crianças:  a concepção de infância e o sentido do adulto em 

miniatura – Ms. Otainan da Silva Matos; Ms. Kátia Regina dos Santos Castro e Dr. José 
Carlos de Melo.

- A Constituição da Identidade Profissional de Alfabetizadores: narrativas de 
docentes integrantes do grupo de estudo e pesquisa “O ensino de língua portuguesa nos 
anos iniciais do ensino fundamental” – Ms. Cleia Silva Pinto Costa; Ms. Rosiara Costa 
Soares e Drª. Vanja Maria Dominices Coutinho Fernandes.

- A Identidade Profissional Docente e o Ensino de Língua Portuguesa e de 
Língua Inglesa – Ms. Cláudia Cristina Cólins Pereira; Rakell Ainy Freitas Luz e Drª Marize 
Barros Rocha Aranha.

- Relações Étnico-Raciais e Infância: valorização das diferenças e prevenção de 
preconceitos na educação infantil – Ms. Lucileide Martins Borges Ferreira; Luanda Martins 
Campos e Dr. Antonio de Assis Cruz Nunes.

- A Formação da Identidade Docente na Perspectiva da Interculturalidade – Ms. 
Luanda Martins Campos; Ms. Mírian Ferreira da Silva Borgea e Drª Viviane Moura da 



Rocha.
- Práticas Pedagógicas Interculturais: relato de experiência na disciplina de 

Educação Física – Ms. Ludmilla Silva Gonçalves e Dr. Raimundo Nonato Assunção Viana.
- O Ser e o estar Formador/a na Escola: um dilema para o/a Coordenador/a 

Pedagógico/a – Ms. Alexandrina Colins Martins e Drª Vanja Maria Dominices Coutinho 
Fernandes.

- A Formação de leitores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: um relato 
de experiência na turma do 2º ano de uma escola da rede pública municipal de Paço do 
Lumiar- Maranhão - Ms. Andréia Vaz Cunha de Sousa; Ms. Érica Patrícia Marques de 
Araújo e Dr. Samuel Luis Velázquez Castellanos. 

- Ideologias das Brincadeiras x Brinquedos de Meninos x Meninas – Ms. Rachel 
Bonfim da Silva e Drª Sirlene Mota Pinheiro.

- Construção de Saberes no Mestrado Profissional e Formação Docente em 
Gêneros e Sexualidades – Ms. Rosyene Conceição Soares Cutrim e Drª Sirlene Mota 
Pinheiro.

- A Gangue como Sintoma de Falência do Modelo Capitalista – Ms. Daulinda 
Santos Muniz e Drª Elisa Maria dos Anjos.

- Do Sul ao Norte: um diálogo sobre a formação inicial de professores de Geografia – 
Ms. Yuri Barros Lobo da Silva; Ms. Jucileide Melonio Pereira e Drª Maria José Albuquerque 
Santos.

- A Educação Inclusiva e a Deficiência Intelectual: desafios curriculares para a 
prática pedagógica – Ms. Gínia Kênia Machado Maia; Ms. Cleomar Lima Pereira e Drª 
Lívia da Conceição Costa Zaqueu.

- Os Corpos e a Escola: a dança como lente – Ms. Érica Silva Pinto e Dr. Raimundo 
Nonato Assunção Viana.

- Estado da Arte: tecnologia móvel para auxiliar crianças com Transtorno do Espectro 
Autista – Ms. Maíra Carla Moreira Aragão e Dr. João Batista Bottentuit Junior.

- Tecnologia Assistiva para Estudantes com Deficiência Visual: uma análise a 
respeito da produção científica – Ms. Aline Aparecida Nascimento Frazão e Drª Lívia da 
Conceição Costa Zaqueu.

Quando me deparo com a literatura educacional, especificamente do Brasil, vejo 
um amplo desafio, no que concerne às formações e práticas dentro ambiente escolar. 
Vejo uma política que rejeita as escolas e finge que a educação está acontecendo. Vejo 
crianças sedentas por conhecimento, que fará a diferença na caminhada da vida e que 
muitas vezes, não adquire. Vejo docentes fingindo ensinar e alunos fingindo aprender. 
Vejo docentes superestimando o ensino tradicional porque lutam contra a inovação e 
as novas formas de aprender. É certo que isso existe. Contudo, também vejo políticas 
públicas positivas na luta pelo rendimento escolar. Vejo professores ofertando o melhor 
de si, para educar os seus alunos. Vejo o suor de docentes nas quadras de esporte. 



Vejo os educadores de salas de recursos multifuncionais integrando os que precisam. 
Vejo laboratórios de informáticas atendendo a demanda escolar para informatizar os 
alunos. Vejo os gestores buscado formação continuada, a fim de aperfeiçoar às práticas 
educativas. Vejo docentes ofertando recursos financeiros, para que não falte material 
educacional. Vejo o esforço dos gestores para efetuar uma matrícula. São com esses por 
menores, que vejo a luta dos profissionais em prol de uma educação para o mundo.

Diante desse contexto, é importante salientar que a prática educativa percorre 
diversas formas, métodos e caminhos distintos. Assim sendo, ela somente acontece de 
forma eficiente, se percebermos que ela é plural e interdisciplinar. Portanto, prezado (a) 
leitor (a), você encontrará nesta obra, uma diversidade de contextos voltados para o ato 
de educar. Esta coletânea almeja apresentar as múltiplas faces da educação. Além disso, 
busca-se esclarecer as aproximações e distanciamentos de conceitos entre o ensino e a 
aprendizagem.  

Nos capítulos que regem este livro, encontrarás abordagens que estimulam e 
ampliam seus conhecimentos acerca de filosofia para crianças, formação de professores, 
o corpo e seus movimentos, identidade de gênero, artes, ensino de geografia, tecnologia 
na educação, educação especial, alfabetização, identidade profissional, relação étnico-
racial, práticas educacionais, sociologia e suas diversas configurações na instância 
escolar. 

Boa leitura!
Otainan da Silva Matos
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RESUMO: A pesquisa do tipo estado da arte 
teve como objetivo analisar dissertações de 
mestrado, publicaras no período de 2014 a 
2017 no catálogo de teses Capes/Mec, cuja 
temática se encaixa na temática sobre autismo e 
tecnologia, que se refere à linha de pesquisa dos 
autores no curso de Mestrado da Universidade 
Federal do Maranhão-UFMA, Programa de 
Pos-graduação de Ensino da Educação Básica-
PPGEEB. Como resultados, encontramos um 
número razoável de produções acadêmicas, 
sendo elas: RIBEIRO (2014), CÂNDIDO 
(2015), PRADI (2016), LOPEZ (2016) e ALVES 
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(2016). Conclui-se que as pesquisas são do tipo aplicada de cunho qualitativo, todas trazem 
a tragaríeis histórica do Transtorno do Espectro Autista e ideias inovadoras para a utilização 
da tecnologia com crianças autistas.
PALAVRAS - CHAVE: autismo, tecnologia, pesquisa.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa sobre “estado da 
arte” atinente ao estudo da tecnologia móvel para auxiliar crianças com Transtorno do 
Espectro Autista. Tendo em vista a necessidade de pesquisar trabalhos de iniciação 
científica já existentes sobre a temática de tecnologia e TEA, levantamos os seguintes 
questionamentos: o que tem sido abordado na área de tecnologia associada ao auxílio 
de crianças autistas nos últimos cinco anos? Para tanto, justificamos que o interesse em 
conhecer os estudos e pesquisas nesta área de conhecimento, partiu da necessidade 
de realizar um levantamento bibliográfico para a construção de uma tabulação de 
dissertações que será utilizado na pesquisa de mestrado profissional da autora do artigo. 
Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar dissertações de mestrado, publicadas 
no período de 2014 a 2017 no Catálogo de Teses CAPES/MEC, cuja temática se encaixa 
na temática de tecnologia móvel e autismo.

METODOLOGIA

Os estudos foram levantados a partir de buscas nas bases Portal de Periódicos 
Capes/MEC, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google acadêmico. Para 
apresentação dos resultados optamos pelos estudos obtidos através da pesquisa no Portal 
de Periódicos Capes/Catálogo de Teses, em razão de ter apresentado o maior número 
de respostas através dos descritores: autismo e tecnologia, assim como possibilitou a 
apreciação do texto completo de todos os estudos selecionados. Outras combinações de 
descritores foram utilizadas como: “autismo e tecnologia móvel”; “autismo e aplicativos”; 
“autismo e computador”; “autismo e jogos”, “autismo e tecnologia assistiva”; com vistas a 
ampliar o número de resultados para cada um dos modelos destacados na fundamentação 
teórica.

Estudos bibliográficos e revisões de literatura estabeleceram a fundamentação 
teórica do presente estudo. Pesquisas que utilizaram a tecnologia associada ao autismo 
de maneira geral, bem como aquelas pautadas em cunho de graduação e/ou doutorado, 
não foram selecionadas para compor os resultados. O critério de inclusão envolveu 
somente as pesquisas de intervenção, pesquisa aplicada e pesquisa de campo todas de 
titulação de mestrado no período de 2014 a 2017. Dos 600 (seiscentos) títulos avaliados, 
15 (quinze) foram selecionados para a leitura dos resumos e índice geral, pois apenas 
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estes abordaram a temática de tecnologia e autismo unificadas. Destes, apenas 5 (cinco) 
foram selecionados para a leitura completa com vistas os critérios de inclusão descritos 
acima. Após a leitura, estas foram então incluídos no gráfico dos resultados por atender a 
todos os critérios de inclusão e exclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As dissertações acadêmicas publicadas no campo do desenvolvimento de crianças 
Autistas associadas ao uso da Tecnologia Móvel no período de 2014 a 2017, presentes 
no periódico Capes/Catálogo de Teses, analisadas totalizam 5 (cinco), distribuídos na 
seguinte ordem conforme a tabela 1.

Tí
tu

lo

Ferramenta 
computacional 

para 
treinamento no 
reconhecimento 
e produção de 

expressões 
faciais por 
autistas

Recomendações 
para 

desenvolvimento 
de interfaces para 

aplicações em 
tablet com ênfase 
em crianças com 

autismo

Tecnologias 
assistivas e 

inclusão escolar: 
o uso do 

software grid2 
no atendimento 

educacional 
especializado a 
estudante com 

autismo em escola 
pública do distrito 

federal

GUIAMA: guia 
de usabilidade 

e acessibilidade 
para interface de 
aplicação móvel 

para autistas

Desenvolvimento 
e Avaliação de 
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Dispositívo Móvel 
Para Estimular 
a Comunicação 

com Autismo
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CANDIDO, Flávia 
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 Estudo de caso Pesquisa-ação
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Exploratória e 
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Mestrado em 
Informática

Mestrado em 
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Mestrado em 
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Profissional em 
Engenharia de 
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Mestrado em 
Informática
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no Universidade 
Federal do 

Paraná

Universidade Federal 
do Estado do Rio de 

Janeiro

Universidade de 
Brasília

Centro de 
Estudos e 
Sistemas 

Avançados de 
Recife

Pontifícia 
Universidade 

Católica do Rio de 
Janeiro

Tabela 1: Quadro demonstrativo dos artigos pesquisados entre o período de 2014 a 2016 no Catálogo 
de Teses da Capes/MEC com temática da Tecnologia Móvel e Autismo.
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Inicialmente, a dissertação de PRADI, Thiago, intitulada “FERRAMENTA 
COMPUTACIONAL PARA TREINAMENTO NO RECONHECIMENTO E PRODUÇÃO DE 
EXPRESSÕES FACIAIS POR AUTISTAS”, publicada em 2016, possui como metodologia 
a pesquisa do tipo experimental e aplicada, onde teve como objetivo apresentar o 
desenvolvimento de uma ferramenta computacional para treinamento das habilidades de 
reconhecimento e produção de expressões faciais por autistas. Nos resultados observou-se 
uma tendência na assertividade e rapidez dos usuários no reconhecimento de expressões 
positivas (felicidade) em comparação com expressões negativas (raiva e nojo).

Em segundo lugar, temos a dissertação de LOPES, Marco Antonio Currais 
intitulada “RECOMENDAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES PARA 
APLICAÇÕES EM TABLET COM ÊNFASE EM CRIANÇAS COM AUTISMO”, pesquisa de 
cunho qualitativo, exploratório de estudo de caso, publicada em 2016, teve por objetivo 
desenvolver um jogo para tablet e identificar as barreiras encontradas por esses usuários. 
O software elaborado e os resultados práticos foram descritos no trabalho. Dentro desse 
contexto, a partir das observações dos usuários foram geradas recomendações que 
poderão contribuir para a construção de interfaces com ênfase nesse tipo de grupo de 
usuários. Essas recomendações podem orientar desenvolvedores e designers sobre a 
importância de utilizá-las na criação de interfaces mais acessíveis de acordo com as 
necessidades do público autista, tornando a interação com o produto e a experiência do 
usuário menos traumática.

Logo após, analisamos a dissertação “TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E INCLUSÃO 
ESCOLAR: o uso do software GRID2 no atendimento educacional especializado a 
estudante com autismo em escola pública do Distrito Federal”, com autoria de CANDIDO, 
Flávia Ramos publicada em 2015, teve como principal objetivo analisar o uso do software 
GRID2, ferramenta de Comunicação Aumentativa Alternativa (CAA) disponibilizada pela 
Coordenação de Educação Inclusiva (COEDIN) da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal (SEDF) para algumas escolas públicas do Distrito Federal (DF), e a 
implicação dessa tecnologia nos processos de ensino e de aprendizagem, de comunicação 
e de inclusão escolar de um estudante com Necessidades Educacionais Específicas 
(NEE). A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação e, como resultados, o estudo apontou 
para a necessidade de se investir na formação do professor que atua em SRM para o 
uso de Tecnologias Assistivas, em especial, para o uso específico do software GRID 2 e 
sinalizou para a necessidade de formação de professores das salas comuns (regulares) 
para utilização de Sistemas de Comunicação Alternativa na sua prática pedagógica com 
estudantes com autismo.

A quarta dissertação analisada foi da autora ALVES, Gisele Martins Sá, intitulada 
“GUIAMA: guia de usabilidade e acessibilidade para interface de aplicação móvel para 
autistas”, publicada em 2016, que, através da pesquisa exploratória e descritiva, teve por 
objetivo criar um guia para ajudar no desenvolvimento de aplicativos móveis adequados 
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para autistas. Como resultados foi estruturado um guia intitulado GUIAMA que trouxe como 
referência três aplicativos selecionados numa lista de 124 para nortear no desenvolvimento 
dos aplicativos móveis para autistas.

A quinta dissertação da autora RIBEIRO, Paula Ceccon, publicada em 2013, 
intitulada “DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM JOGO EM DISPOSITÍVO MÓVEL 
PARA ESTIMULAR A COMUNICAÇÃO COM AUTISMO”, teve como metodologia a 
pesquisa aplicada. Este estudo apresentou o desenvolvimento e avaliação de um jogo 
colaborativo multiusuário para interface tangível portável. Os resultados indicaram que 
tanto o ambiente proporcionado pela tecnologia utilizada quanto as estratégias do jogo 
permitiram estimular nos usuários, em um ou outro grau, a comunicação através desse 
espaço de compartilhamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pesquisa realizada por meio da metodologia estado da arte foi possível 
perceber que a temática do uso da tecnologia móvel associada ao Transtorno do Espectro 
Autista, possui um número razoável de produções acadêmicas e as leituras realizadas 
das dissertações selecionadas, possibilitou uma visão ampla a respeito do tema, com a 
seleção de uma diversidade de referencial teórico que possibilitarão um aprofundamento 
na pesquisa acadêmica de mestrado da autora. 

Foi possível perceber que a maioria é de cunho qualitativo e do tipo pesquisa aplicada, 
e trouxe o histórico e os conceitos sobre autismo, buscando através de metodologias 
inovadoras e diferenciadas novas ideias para serem aplicadas com crianças com TEA, 
uma vez que todos os artigos abordam a tecnologia como um instrumento mediador 
do processo de ensino e aprendizagem capaz de auxiliar a criança autista. Todas elas 
também trouxeram conceitos relacionados à tecnologia assistiva e à acessibilidade.
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