
V CONGRESO GALEGO-PORTUGUÉS
DE PSICOPEDAGOXÍA
ACTAS (COMUNICACIÓNS E POSTERS)
N° 4 (Vol. 6) Ano 4°-2000 ISSN: 1138-1663

NARRATIVAS DOS PROFISSIONAIS DOS ENSINOS PRÉ-ESCOLAR
E PRIMEIRO CICLO FACE AS CRIANr;AS COM NECESS~DADES

EDUCATIVAS ESPECIAIS: O OUTRO LADO DA HISTORIA.

Rosa NOVOl
Pedro SALGUEIR02

RESUMO

As debilidades na formas;ao dos educadores e professores quanto as NEE sao urna importante
variável influenciadora na e para a construs;ao de urna equidade educativa. .

Registe-se a afirma<;ao proferida na Declaras;ao de Salamanca: "a preparas;ao adequada de todo
o pessoal educativo é o factor chave na promos;ao das escolas inclusivas."

Toma-se imprescindível conhecermos as formas de pensar, de actuar, a diversidade de senti
mentos e estratégias que os profissionais poderao demonstrar como resultado de lidarem com urna
crian<;a com NEE, para que possamos melhor compreender e interpretar a direcs;ao para a cons,...
tru<;ao de um diálogo efectivo de parceria educacional.

Pretende-se, assim, através de urna metodologia qualitativa - análise de narrativas - o desen
volvimento de um programa de forma<;ao que promova desenvolvimento de atitudes positivas face
a escola inclusiva, a aquisis;ao de novas competencias de ensino, que permita aos profissionais
serem mais responsivos as necessidades educativas das crians;as.

INTRODUr;J.O:

Falar-se em necessidades educativas especiais implica associar-se ao discurso do senso comum
dois epítetos complementares: a escala inclusiva e a aceita~·ao da diferen<;a.

Esta complementaridade remete, de imediato a atenc;ao referentes ao papel, aforma~ao e ao exercí
cio dos professores no garante dos princípios da máxima inclusao escolar e da equidade educativa.

1 Professora Adjunta da Área de Psicologia da Escola Superior de Educa9ao de Bragan9a.

2 Assistente da Área de Psicologia da Escola Superior de Educa9ao de Bragan9a.
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De acordo com a vasta produc;ao teórica existente é a anuencia de que nem todos os professo
res estao preparados para responder as necessidades especiais das crianc;as ou a assumirem urna
maior responsabilidade quanto ao ensino.

Parece-nos claro que o eixo estruturante em causa é justamente a competencia para produzir,
em contexto específico, o desempenho conducente da aprendizagem de todos os alunos.

Dizer que o ensino deve ser diferenciado, ou seja um ensino atento aos projectos pessoais dos
alunos que contemple percursos diversos para eles, significa nao só urna redefinic;ao do papel do
professor como também um repensar do papel das instituic;6es formadoras.

É no quadro destas preocupac;6es que o presente estudo empírico se posiciona.

Conscientes de que o discurso da diferenciac;ao do ensino tem corrido mais velozmente do que
as correlativas mudanc;as nos professores e nas escolas, a nossa curiosidade científica dirigiu-se as
narrativas baseadas em experiencias concretas e significativas da vida profissional.

ENQUADRAMENTO DO ESTUDO

Historicamente, a narrativa constituiu-se como objecto de estudo multidisciplinar que progres
sivamente confluiu para urna diversidade de modelos e metodologias.

Como afirma White (1981) a narrativa é acima de tudo um acto constituinte da identidade
humana e da prossecuc;ao universal do significado da vida humana.

H...narrative is ... a human universal on the basis ofwhich transcultural messages about natu
re ofa shared reality can be transmitted. "( p.2)

Vejamos, entao, ainda que de urna forma breve, algumas posic;6es relativas a importancia que
aquela ocupa numa vertente psicológica.

Segundo Bruner (1990), a narrativa H ••• [é] uma das formas de discurso mais ubíquas e pode
rosas da comunicaf5iio humana.. [ que] habita mesmo a práxis da interacf5iio social antes de obter
a expressiio linguística (p. 82).

Considera que a narrativa opera como um instrumento do pensamento na construc;ao da reali
dade (1991).

Deste modo, a narrativa nao só está ao servic;o de urna organizac;ao particular do conhecimen
to, como também é um veículo privilegiado da influencia cultural no comportamento humano
(Alves, 2000).

Igualmente, Sarbin (1986}refere que todo o comportamento humano é naturalmente historiado.

Polkinghome (1988) adopta urna posic;ao similar: HNarrative is a scheme by means ofwhich
human beings give meaning to their experience oftemporality and personal actions".(p.11)
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Howard (1991) e McAdams (1985) compreendem o desenvolvimento da identidade pessoal
como um processo de construc;ao da história de vida:

"Identity is alife story which individuals begin constructing, consciously or unconsciously, in
late adolescence. As such, identities may be understood in terms directly relevant to stories"
(McAdams, 1985:57)

Do que atrás sumariamente foi referenciado, conclui-se que a sua importancia se tem orientado
em várias direcc;óes e com diferentes finalidades.

Contudo, no caso específico do nosso estudo, nao nos interessou a natureza da narrativa
enquanto self ou modo de pensamento, mas sim como relatos autobiográficos dos profissionais face
a crianc;as com necessidades educativas especiais.

Ou seja, na perspectiva em que nos colocamos a análise das narrativas nao está presa a "regras"
caracterizadoras de um ou outro modelo explicativo das mesmas.

Salientamos, no entanto, a afirmac;ao de Mishler (1995):

"It is clear that we do not find stories; we make stories.... We too are storytellers and through
our concepts and methods - our research strategies, data samples, transcription procedures, spe
cifications of narrative units and structures, and interpretative perspectives - we construct the
story and its meaning....[through] the version we read." (p.117)

DESCRIr;AO DO ESTUDO EMPÍRICO:

Procedeu-se a um estudo empírico na tentativa de encontrar urna resposta a seguinte questao:

Como é que as narrativas dos diferentes profissionais - educadores de infancia e professores
do }O Ciclo do ensino básico - reflectem as suas atitudesface as crian~as com NEE?

Em termos globais, no essencial visam-se os seguintes objectivos:

- Comparar as narrativas dos educadores com os professores do 10 ciclo face as crianc;as com NEE.

- Identificar os temas subjacentes nas narrativas bem como as estratégias utilizadas e o seu con
ceito de NEE.

Com base no pressuposto de que os profissionais ainda nao introduzem abordagens baseadas
num ponto de vista interactivo e que consequentemente centram as suas explicac;6es nas carac
terísticas das crianc;as e suas faIll11ias, colocaram-se as seguintes hipóteses:

- H1 Um dos temas das narrativas de ambos os grupos profissionais será "o olhar individualiza
do" (Fulcher,1986).

- H2 Um dos temas das narrativas dos educadores de infancia será a preocupac;ao sócio-emocio
nal da crianc;a. (Bairrao, J.; Marques, T. e Abreu, J.,1986)
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- H3 Vm dos temas das narrativas dos professores do 1° ciclo do ensino básico será a integra~ao

curricular.

INSTRUMENTO .DE RECOLHA DE DADOS

Inquérito totalmente aberto com urna única questao:

Escreva urna história sobre uma crian~a com NEE que por qualquer motivo tenha sido signifi
cativa na sua vida profissional.

METODOLOGIA

A análise de conteúdo foi a técnica utilizada para descodificar os temas decorrentes nas narrativas.

o processo de categoriza~ao é feito ao longo do estudo revertendo os resultados das primeiras
análises no progressivo refinamento das categorias.

Dada a dimensao dos participantes a interpreta~ao e as considera<;6es que se tecem nao podem
ser generalizadas para o universo dos profissionais.

PROCEDIMENTO

A recolha de dados foi realizada por inquérito anónimo enviada por carta, nos meses de Maio e
Junho, para cada escola e jardim de infancia do distrito de Bragan~a, num total de 620 institui~6es.

A data da presente comunica~ao consideramos apenas as respostas recebidas no mes de Maio.
Por conseguinte, frisamos, apresentaremos apenas dados preliminares do nosso projecto.

RESULTADOS3

Focalizando-nos nos educadores de infancia, é notório em todas as narrativas o reconhecimen
to de sinais das dificuldades detectadas. Senao, vejamos:

- H ••• crian~a muito agressiva, ... batia nos colegas sem razao aparente, niio conseguia perma
necer sentado... niio conseguia estar calado e atento. " (sic) :(El)

- H ••• apresentava uma dificuldade muito grave de Jala; alguma descoordena~iiomotora... ,
muita dificuldade em compreender as actividades propostas, por multo simples. que fos-
sem.... (sic) (E2)

3 Os algarismos indicam o n° do exemplo.

A letra P representa os professores do 1° ciclo do ensino básico.

A letra N representa os educadores de infancia.
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H ••• especial referencia as dificuldades de fala (trocas de sílabas e omissoes de letras quer no
início, no meio ou no fim das palavras)... (sic)(E3)

- H ••• J. nao falava, pura e simplesmente nao comunicava, tinha uma acentuada descoordena~ao

motora ao andar, usava fralda.... sentou-se no chao e com batimentos rimados, rodava sobre
si próprio emitindo sons, alheio a todos o que o rodeavam... " (sic) (E4)

Hcrianr¡a de 3 anos e oito meses de idade com atraso de desenvolvimento global... nao utiliza
o pronome pessoal Heu "... (sic) (E5).

Já da parte dos professores do 10 ciclo do ensino básico a postura é outra.

Gu seja, se por um lado, despojando a crian<;a da sua singularidade, privilegiam a dimensao
cognitiva:

- H •• •Andou até aos 10 anos para sair da 1a fase e lá foi avanr¡ando para a 2a fase sem saber ler
nem escrever, nem falar correctamente. ... A sua cabecinha nao retinha conhecimentos, nem
havia algum interesse na boa apresentar¡ao dos seus trabalhos individuais. " (sic) (P1)

- H ••• as suas capacidades intelectuais eram muito restritas... (sic) (P2)

- H •••• Nao conseguia tanto como as outras crianr¡as a nível cognitivo" (sic) (P3)

- H...se hoje parecia compreender o que se pretendia e até executava bem, no dia seguinte era
como se comer¡asse de novo.... parecia nunca ter ouvido ou visto tal assunto... (sic) (P4.)

Por outro lado, salpicam alguns sinais inerentes adificuldade de aten<;ao e envolvimento necessá
nos aaprendizagem com a sensibilidade perante o comportamento sócio-emocional das crian<;as.

- ... abstraía-se, olhava e sorria para os colegas ou rabiscava no caderno... " (sic) (P5)

- ...Na sala de aula dispersa-se facilmente das actividades escolares, ficando muitas vezes a
olhar no vazio... " (sic) (P6)

- ... "nao sabia brincar com os outros colegas, nem tao pouco sabia alternar os pés ao subir as
escadas... " (sic) (P7)

- H ••• niio se pronunciava, o seu comportamento a nível social era mínimo e agressivo... (sic) (P8)

- H...É um aluno meigo. Mantém boas relar¡oes com os adultos e os colegas...(sic) (P9)

Enquanto que os exemplos expressos pelos educadores de infancia confluem para o mongolis
mo (1), autismo (1), dificuldades em linguagem (3), problemas de comportamento (5), atrasos do
desenvolvimento global da crian<;a (3); os professores centram-se preferencialmente nas dificulda
des de aprendizagem (10) e nas dificuldades de aten<;ao (3).

Curiosamente, a interpreta<;ao dos problemas de ambos os profissionais é construída com
referencia ao contexto ambiental ou, mais precisamente de ordem familiar.
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É notório em todas as narrativas dos professores do 10 ciclo do ensino básico a tónica nos "esti
los de vida familiar" que na sua forma mais extrema retratam indicadores de risco para a crian~a:

alcoolismo, maus tratos, prostitui~ao, abandono.

- "... a degrada~iio era tal que, o pai batia a miie e aos filhos.. " (sic) (P10)

- "... as crian~as come~aram a passar fome... a miie aceitou "as simpatias " de outros homens...
(sic) (P11)

- "...Foi abandonado pela miie aos tres anos de idade. Ficou a viver com os avós paternos... a
miie reclama-o ao fim de tantos anos... vive num medo constante... " (sic) (P12)

Paralelamente, os educadores enquadram a crian~a em tomo da especifica~ao do grupo profis
sional de referencia parental, exceptuando-se duas narrativas que evocam os maus tratos e abando
no do lar e urna com referencia a quest6es de toxidependencia.

Se para uns, o sentimento de inércia emerge "... escusado será dizer que o M. nunca teve exito
na escola... . Até que abandonou a escola" (sic) (P13); "... Se bem que os pais reconheciam o
benefício do Jardim de Infancia, eu muito sinceramente niio pude comprovar esse resultado" (sic)
(E6), "Per(ebi que pouco poderiafazer em prole da crian~a autista ... " (sic) (E7); para outros, era
sentido como urna experiencia gratificante "foi no meu 1° ano de trabalho e confesso que niio esta
va nada despertapara estas crian~as... era uma crian~a amorosa que me encantava. "(sic) (E8);
"ter ajudado aquela miie a aceitar o seufilho" (sic) (E9); "mas a aten~iio que dispensei a miie e
ao filho foram no final a compensa~iio. " (sic) (El O)

Também ambos os grupos profissionais sao unanimes em afirmar a necessidade de um suporte
emocional, de urna supervisao constante da parte do adulto (sobretudo aquando da feitura de acti
vidades e de regula~ao de comportamento) e de urna colabora~ao efectiva da famtlia.

Quanto ao organismo mais procurado para a obten~ao de recursos adicionais é a Equipa de
Apoios Educativos.

Apenas tres educadores referiram outros servi~os, mais concretamente: centro de saúde, gabi
nete de psicologia, hospital distrital e quatro (urna educadora e tres professores) nao especificam
qualquer apoio.

É de salientar que da totalidade das narrativas analisados (26), apenas oito (cinco educadoras e
tres professores) explicitam os "ganhos obtidos" pela crian~a em causa.

Mas, curiosamente quatro foram apoiadas por técnicos especializados - terapeuta da fala e equi
pa de interven~ao precoce - e duas referem a altera~ao dos seus contextos familiares, isto é a
mudan<;a da crian<;a para um ambiente mais securizante.

Os exemplos que se seguem sao elucidativos:

- "... acompanhei - o as sessoes de terapia, dando continuidade ao trabalho da terapeuta ao
longo da semana. (sic) (E9)
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- "... posso hoje afirmar que o comportamento da crian~a se alterou, porque também o contexto
familiar se alterou para melhor. .. " (sic) (P14)

SÍNTESE

Em relac;ao aprimeira hipótese os dados disponíveis van no sentido da sua confirmac;ao.

Em relac;ao asegunda hipótese van no sentido da sua infirmac;ao.

Em relac;ao aterceira hipótese confirma-se.

Estes resultados preliminares sao de extrema importancia para o nosso estudo e esperamos com
base neles refinar as categorias usadas para analisar as narrativas destes profissionais.
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