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APRESENTAÇÃO

Neste livro, intitulado de “Educação enquanto Fenômeno Social: avanços, limites 
e contradições”, reúnem-se estudos dos mais diversos campos do conhecimento, que se 
complementam e articulam, constituindo-se enquanto discussões que buscam respostas e 
ampliado olhar acerca dos diversos problemas que circundam o processo educacional na 
contemporaneidade, ainda em um cenário de desafios demandados pela Pandemia.  

Sabemos que o período pandêmico, como asseverou Cara (2020), escancarou 
e asseverou desigualdades. Nesse movimento de retomada do processo de ensino e 
aprendizagem presencial, pelas redes de ensino, o papel de “agente social” desempenhado 
ao longo do tempo pela Educação passa a ser primordial para o entendimento e 
enfrentamentos dessa nova realidade, vivenciada na atualidade. Dessa forma, não se pode 
resumir a função da Educação apenas a transmissão dos “conhecimentos estruturados 
e acumulados no tempo”. Para além do “ler e escrever, interpretar, contar e ter noção 
de grandeza” é papel desta, assim como, da escola, enquanto instituição, atentar-se as 
inquietudes e desafios postos a sociedade, mediante as incontáveis mudanças sociais e 
culturais (GATTI, 2016, p. 37).

Diante disso, a Educação se consolida como parte importante das sociedades, ao 
tempo que o “ato de ensinar”, constitui-se num processo de contínuo aperfeiçoamento 
e transformações, além de ser espaço de resistência, de um contínuo movimento de 
indignação e esperançar, como sinalizou Freire (2018). No atual contexto educacional, a 
Educação assume esse lugar “central”, ao transformar-se na mais importante ferramenta 
para a formação crítica e humana das pessoas, como lugar real de possibilidade de 
transformação da sociedade. 

Destarte, os artigos que compõem essa obra são oriundos das vivências dos 
autores(as), estudantes, professores(as), pesquisadores(as), especialistas, mestres(as) 
e/ou doutores(as), e que ao longo de suas práticas pedagógicas, num olhar atento para 
as problemáticas observadas no contexto educacional, buscam apontar caminhos, 
possibilidades e/ou soluções para esses entraves. Partindo do aqui exposto, desejamos a 
todos e a todas uma boa, provocativa e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
Ariana Batista da Silva
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RESUMO: As altas habilidades/superdotação 
(AH/SD), são formadas por uma combinação 
de vários fatores apresentados pelo aluno, 
tais como: fatores de ordem biológica, fatores 
pedagógicos e psicológicos. O desenvolvimento 
adequado dessas habilidades está interligado 
com as condições que o ambiente em que o 
aluno vive, pode oferecer a ele, com isso, o 
ambiente escolar deve ser o mais desafiador e 
estimulante possível para esse aluno. O presente 
trabalho tem como objetivo relatar como vem 
sendo realizadas as práticas educacionais no 
que diz respeito ao atendimento de alunos com 
Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). Para 
a realização do presente trabalho foi adotada 
uma revisão bibliográfica, elaborada pelo 
método de Revisão Integrativa. Foram utilizados 
artigos científicos encontrados no bancos de 
dados como: Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). Foram selecionados os trabalhos 

científicos apropriados ao tema, disponibilizados 
na língua portuguesa entre o ano de 2019 a 
2021. Foram encontrados 80 estudos no total 
de buscas na bases de dados citada. Após a 
leitura de forma cautelosa e crítica dos títulos 
e resumos, foram selecionados inicialmente 30 
estudos. Destes, 16 foram excluídos, por não 
somarem a essa revisão e, portanto, estarem 
enquadrados nos critérios de exclusão. Ao final da 
seleção, foram inclusos 6 estudos que integram 
a presente revisão. É importante compreender 
a fundamental importância de alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação serem aceitos nos 
espaços escolares de forma potente, além do 
importante acolhimento familiar, da comunidade 
no qual pertencem, e da sociedade de modo geral, 
para que se sintam mais aceitos e valorizados.
PALAVRAS-CHAVE: Altas Habilidades. 
Superdotação. Educação Especial. Diretrizes da 
Educação.

HIGH SKILLS AND GIFTEDNESS IN 
EDUCATION: AN INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT: High Abilities/giftedness are 
formed by a combination of several factors 
presented by the student, such as: biological 
factors, pedagogical and psychological factors. 
The proper development of these skills is 
interconnected with the conditions that the 
environment in which the student lives can offer 
him, with this, the school environment must be 
as challenging and stimulating as possible for 
this student. The present work aims to report how 
educational practices have been carried out with 
regard to the care of students with High Abilities/
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Giftedness. For the accomplishment of the present work, a bibliographic review was adopted, 
elaborated by the Integrative Review method. Scientific articles found in databases such as: 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) were used. Scientific works appropriate to the 
topic, made available in Portuguese between 2019 and 2021, were selected. A total of 80 
studies were found in the total of searches in the aforementioned databases. After carefully 
and critically reading the titles and abstracts, 30 studies were initially selected. Of these, 16 
were excluded, as they did not add to this review and, therefore, met the exclusion criteria. At 
the end of the selection, 6 studies that make up the present review were included. It is important 
to understand the fundamental importance of students with High Abilities/Giftedness being 
accepted in school spaces in a powerful way, in addition to the important family reception, the 
community in which they belong, and society in general, so that they feel more accepted and 
valued.
KEYWORDS: High Skills. giftedness. Special education. Education Guidelines.

1 |  INTRODUÇÃO
A Educação Especial tem um público formado por estudantes que: apresentam 

alguma deficiência física ou mental, possuem transtornos globais de desenvolvimento e 
que também apresentam altas habilidades/superdotação (AH/SD). No presente trabalho 
será abordada as altas habilidades/superdotação (AH/SD), que são formadas por uma 
combinação de vários fatores apresentados pelo aluno, tais como: fatores de ordem 
biológica, fatores pedagógicos e psicológicos(PRIETO SÁNCHEZ; FERRANDO, 2016).

Alunos com altas habilidades/superdotação também estão entre aqueles alunos 
enquadrados no Público-Alvo da Educação Especial (PAEE). Uma pesquisa do INEP, em 
2019, relatou que no Brasil são ao todo 1.014.661 alunos que estão no PAEE e deste total, 
22.161 alunos possui altas habilidades/superdotação (INEP, 2019).

O desenvolvimento adequado dessas habilidades está interligado com as condições 
que o ambiente em que o aluno vive, pode oferecer a ele, com isso, o ambiente escolar deve 
ser o mais desafiador e estimulante possível para esse aluno. Mas é possível perceber que 
o registro desses alunos nos cadastros dos censos é baixo, o que mostra a invisibilidade 
desses alunos dentro das salas de aula (BARRETO; METTRAU, 2011).

De acordo com Serra (2008) e Cupertino e Arantes (2012), alunos com AH/SD se 
diferenciam entre si, cada um possui uma qualidade diferente, tem um perfil diferenciado; 
o que torna difícil descrever um perfil único para alunos com AH/SD. Bergamin (2018, 
p.21) relata um pouco sobre essa diferença, dizendo que “... um dos desafios atuais é 
conhecer cada aluno e cada turma, considerar a singularidade de cada um e pluralidade 
que qualquer sala de aula oferece.” 

Para Bergamin (2018), cabe aos professores observarem e mapearem as habilidades 
e os interesses do aluno, para que, por meio dessas observações, possam planejar o 
conteúdo que será trabalho em sala de aula que chame a atenção do aluno com AH/SD e 
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o faça interagir com a sala.
O presente trabalho tem como objetivo relatar como vem sendo realizadas 

as práticas educacionais no que diz respeito ao atendimento de alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação (AH/SD).

2 |  METODOLOGIA
Para a realização do presente trabalho foi adotada uma revisão bibliográfica, 

elaborada pelo método de Revisão Integrativa. A Revisão Integrativa é uma metodologia 
que sintetiza um assunto e/ou referencial teórico para maior clareza e entendimento de 
uma questão ou problema, possibilitando uma vasta análise da literatura.

Foram utilizados artigos científicos encontrados no bancos de dados como: 
ScientificElectronic Library Online (SciELO). Sendo utilizadas as seguintes palavras-chave: 
altas habilidades, superdotação, educação especial, diretrizes da educação.

Foram selecionados os trabalhos científicos apropriados ao tema, disponibilizados 
na língua portuguesa entre o ano de 2019 a 2021. Foram desconsiderados os artigos 
publicados anteriormente ao ano de 2019, os que não estavam presentes em banco de 
dados científicos, os que não condisseram com o tema objeto deste trabalho e os que não 
estiveram na língua portuguesa.

Foram encontrados 80 estudos no total de buscas na bases de dados citada:SciELO. 
Após a leitura de forma cautelosa e crítica dos títulos e resumos, foram selecionados 
inicialmente 30 estudos. Destes, 16 foram excluídos, por não somarem a essa revisão 
e, portanto, estarem enquadrados nos critérios de exclusão. Ao final da seleção, foram 
inclusos 6 estudos que integram a presente revisão. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram apresentados por meio do Quadro 1 abaixo que completou as 

principais características dos artigos utilizados.
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Autor(es) Título Ano Objetivo Resultados Conclusão

Faveri e 
Heinzle

Altas Habilidades/ 
Superdotação (AH/SD): 

políticas visíveis na 
educação dos invisíveis

2019

Apresentar 
aspectos históricos 

e conceituais 
das AH/SD, 

relacionando-os 
com as políticas 

públicas existentes 
atualmente no 

Brasil.

O número de 
matrículas tem 

crescido, porém, 
ainda de forma 

lenta, pressupondo 
que há uma lacuna 

na identificação 
desses potenciais

Há a necessidade 
de uma constante 

reflexão e de estudos 
sobre políticas para 
AH/SD, a fim de que 
sejam conhecidas 
e reconhecidas no 
campo educacional 
para fortalecer as 

ações.

Cunha e 
Rondini

Queixas escolares 
apresentadas por 
estudantes com 

altas habilidades / 
superdotação: relato 

materno

2020

Descrever os 
tipos de queixas 
escolares que 

esses estudantes 
expressam, por 
meio do relato 

materno.

As mães recebem 
queixas escolares 
de seus filhos na 

escola, dentre 
as quais estão 

os problemas de 
comportamento, 
desmotivação 

em sala de aula, 
indisciplina e 

dificuldades na 
interação social.

É importante que a 
escola seja uma rede 
de apoio para auxiliar 
no desenvolvimento 
desses estudantes 

PAEE

Martins

Escala de Identificação 
de Precocidade 
e Indicadores de 

Altas Habilidades/ 
Superdotação (EIPIAHS): 

um instrumento em 
construção

2020

Avaliar os itens 
de uma escala de 
identificação de 
alunos precoces 

com indicadores de 
altas habilidades/

superlotação 
no Ensino 

Fundamental I 
e verificar sua 
consistência

A partir da coleta de 
opiniões e análises 

estatísticas, 
dez itens foram 
considerados 

pouco funcionais 
e, por isso, foram 

excluídos

Verificou-se, 
estatisticamente, 
que o instrumento 

apresenta 
fidedignidade. 

Novas análises são 
necessárias para a 
constatação de sua 

validade.

Martelli e 
Moreira

A transversalidade das 
políticas educacionais 
para estudantes com 

altas habilidades/ 
superdotação

2021

Investigar a 
transversalidade/
continuidade das 
políticas públicas 

voltadas aos 
estudantes que 
possuem altas 
habilidades/ 

superdotação 
(AH/S).

Foram analisados 
documentos das 
políticas públicas 

dos seguintes 
níveis: curitibano, 

paranaense e 
nacional

Os   dados   
de   pesquisa   
demonstraram   
uma   ruptura   

na   continuidade   
do   atendimento   

educacional 
especializado 

realizado com este 
público

Rondini, 
Martins e 
Medeiros

Diretrizes legais 
para o atendimento 
do estudante com 
altas habilidades/ 

superdotação

2021

Apresentar 
as diretrizes 

existentes no Brasil 
para alunos com 
altas habilidades/ 

superdotação 
(AH/S).

A Lei nº 9.394/1996 
integra esses 

discentes ao público 
da Educação 

Especial

A legislação nacional 
foi antecedida por 

práticas pedagógicas 
isoladas, as quais 
tiveram início na 

primeira metade do 
século XX
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Ladeira

Alunos com altas 
habilidades/ 

superdotação: 
levantamento histórico 

e os mitos a respeito do 
tema

2021

Refletir a respeito 
da temática: 

Altas habilidades/ 
Superdotação (HS/

SD) no contexto 
escolar

Alunos que portam 
essas habilidades 

fazem parte do 
público-alvo da 

Educação Especial 
(PAEE), entretanto, 
há muitas dúvidas 
quando se trata 
dessa questão

Este trabalho 
contribui com a 

desconstrução de 
sensos comuns a 

respeito da temática, 
baseado em uma 

perspectiva crítica e 
científica

Quadro 1.Os estudos incluídos na revisão e suas respectivas características.

Cunha e Rondini (2020), relatam alguns pontos característicos que os alunos com 
AH/SD possuem, tais como: facilidade e rapidez em aprender; são curiosos e criativos; 
adoram ser desafiados; possuem um vocabulário bem avançado para a idade; são 
perfeccionistas; têm interesse em diversas áreas do conhecimento; adoram conviver com 
pessoas mais velhas; senso de liderança; etc.

A maioria dos alunos que tem AH/SD adoram um desafio e, por isso, quando 
as aulas não apresentam nenhum tipo de desafio para eles, eles começam a perder o 
interesse, ficam desatentos, começam a ter dificuldades para interagir com a sala; mas, 
os professores, na maioria do tempo, não conseguem suprir essa necessidade de forma 
adequada. 

Para Cunha e Rondini (2020), essas condições acabam por contribuir para o 
aumento dessas queixas escolares, fazendo com que elas se tornem mais perceptíveis, 
principalmente no dia-a-dia dentro de uma sala de aula. Os autores ainda relatam que 
diversas dessas queixas percebidas em sala de aula estão interligadas com aulas muito 
repetitivas, pouco estímulos, nenhum ou quase nenhum desafio. 

Martins (2020) vem corroborar relatando que as principais queixas e também a 
invisibilidade desses alunos são por conta da falta de formação correta para os professores 
lidarem com esses alunos especiais. Durante as suas formações, professores e demais 
licenciaturas, não tem o aprofundamento correto quando se trata de Educação Inclusiva e/
ou Educação Especial. 

A falta de uma formação adequada para lidar com alunos especiais em sala de 
aula, de acordo com Martins (2020), acaba colocando barreiras e limites para que as 
capacidades dos alunos com AH/SD sejam trabalhadas e estimuladas por meio de atividades 
desafiadoras, buscando oferecer um ensino correto para suprir as particularidades desses 
alunos.

Faveri e Heinzgle (2019) relatam que, mesmo as Políticas Públicas para AH/SD 
no Brasil não serem tão recentes, elas ainda não são muito conhecidas e são poucos 
difundidas entre os profissionais da educação. Essas políticas podem contribuir e muito 
com as informações para dar fim aos pensamentos equivocados ao redor dessa temática, 
pois, quando se há conhecimento, ações novas surgem para contribuir cada vez para a 



 
A educação enquanto fenômeno social: Avanços, limites e contradições 4 Capítulo 16 184

formação e, principalmente, para a inclusão desses alunos com AH/SD nas escolas.
De acordo com Martelli e Moreira (2021), há uma carência de estudos e concretização 

de políticas educacionais, apesar de estimativas mais conservadoras demonstrarem que 
o número de estudantes com AH/SD corresponde à metade dos alunos com deficiências 
juntos, mesmo com a invisibilidade nas escolas de grande parte dos superdotados.

Além da escassez de estudos, existe uma dificuldades por parte dos sistemas de 
ensino em lidar com este público em especifico. Os alunos acabam sofrendo com a falta 
de identificação de sua condição especial e por suas necessidades educacionais especiais 
não serem atendidas, trabalhadas e valorizadas.

Ainda segundo Martelli e Moreira (2021), a exclusão escolar de estudantes com 
AH/SD não se dá mediante dificuldades de acesso à escola, mas, frequentemente, esses 
alunos são excluídos dentro da própria escola, por conta da incapacidade dos “modelos 
escolares” de conviverem positivamente com suas diferenças individuais e necessidades 
educativas especiais. Há ainda um certo preconceito por parte até mesmo dos próprios 
professores, pois, ainda não possuem um conhecimento mais aprofundado sobre as 
particularidades deste público e tem dificuldade de reconhecer e, consequentemente, de 
atender os alunos com AH/SD com atendimento especializado.

Rondini, Martins e Medeiros (2021) complementam dizendo que certamente, 
a universalização de uma educação de alto nível é demandada, todavia, não se pode 
negligenciar ou atrasar a educação dos superdotados, enquanto se persegue tal objetivo, 
pois o desenvolvimento destes impulsionará a melhora daquela.

 Estudantes com inteligência acima da média não se adequam facilmente ao modelo 
de ensino tradicional, que os impede de questionar, discordar, expressar suas opiniões, 
investigar e criar. É inquestionável que a transformação educacional que esse alunado exige 
é benéfica a todos, uma vez que almejamos a formação de cidadãos críticos e atuantes.

Segundo Ladeira (2021), estima-se que no Brasil, haja mais de 2,5 milhões de alunos 
com altas habilidades/superdotação matriculados nas escolas de Ensino Fundamental e 
Médio, e somente 3,5% a 5% são identificados. Segundo o autor, essa realidade de falta de 
identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação é decorrente de um processo 
de estigmatização em relação ao tema, muitas vezes, em uma perspectiva baseada em 
sensos comuns, quando tal assunto, deveria ser analisado, partindo de um olhar científico 
e acadêmico. 

Ladeira (2021) ainda descreve que, no que se refere aos espaços educativos e 
escolares, considera-se que cursos de capacitação precisam ser aplicados a professores 
e a todos os profissionais que lidam com alunos com AH/SD, para que assim, nossos 
professores possam lidar com esses alunos de forma mais segura, capacitada e eficiente.
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4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse sentido, é importante compreender a fundamental importância de alunos 

com Altas Habilidades/Superdotação serem aceitos nos espaços escolares de forma 
potente, além do importante acolhimento familiar, da comunidade no qual pertencem, e da 
sociedade de modo geral, para que se sintam mais aceitos e valorizados. Esse acolhimento 
é fundamental no combate a toda forma de preconceito e estigma que se faz presente em 
nossa sociedade. 

Considera-se ainda de fundamental importância que o Governo Federal, assim como 
os Estados e Municípios invistam em formação continuada e preparo para os professores 
e todos os outros profissionais escolares que lidam com esses alunos, pois desse modo, 
teremos, em termos educacionais, uma educação inclusiva mais eficiente e de qualidade.

Considera-se também fundamental que toda a pauta envolvendo os direitos das 
pessoas com altas habilidades/superdotação ganhe maior visibilidade e valorização social 
e mudanças sejam implementadas, para que se tenha uma educação inclusiva de qualidade 
no país, que corrobore para uma sociedade mais inclusiva e mais esclarecida a respeito 
de todas as suas especificidades, para assim, garantirmos a esses alunos, ambientes 
escolares e não escolares, mais acolhedores, empáticos e inclusivos.
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