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Este trabalho apresenta um excerto da experi-
ência das autoras na formac�~ao de professores, em
Portugal, em dois âmbitos pr�oximos, mas distintos:
(a) na utilizac�~ao das Pedagogias Expressivas
enquanto metodologia de ensino na formac�~ao de
professores, e (b) no ensino das Pedagogias
Expressivas para que possam ser utilizadas pelos
professores nos seus contextos de atuac�~ao profis-
sional, tendo sempre como pano de fundo a
Educac�~ao Inclusiva. Num percurso de mais de 15
anos de atuac�~ao, �e not�avel a difus~ao das Pedago-
gias Expressivas em diversos cursos de formac�~ao
inicial e contínua de professores (embora o título
possa variar). Constata-se, igualmente, um inte-
resse cada vez maior pela aquisic�~ao e desenvolvi-
mento de saberes e competências nesta �area,
dado o n�umero crescente de professores que rea-
lizam formac�~ao neste âmbito, bem como a proli-
ferac�~ao de currículos que passaram a contemplar
estas pedagogias tanto como Unidades Curricula-
res (Disciplinas, antes do Processo de Bolonha),
como enquanto conte�udo program�atico de Unida-
des Curriculares com nomenclaturas diversas.
Esperamos que a experiência relatada em forma
de exemplos, dentro de uma perspetiva de desen-
volvimento profissional, possa servir como
reflex~ao crítica, como confirmac�~ao ou como ins-
pirac�~ao para a adoc�~ao de metodologias cada vez
mais expressivas, cooperativas e, idealmente,
mais inclusivas.

Introduc�~ao
As Pedagogias Expressivas (PE) s~ao formas de orga-
nizac�~ao do trabalho pedag�ogico que valorizam as m�ulti-
plas possibilidades expressivas dos alunos, com ênfase na
ac�~ao, na interac�~ao e nas express~oes art�ısticas. Recorrem a
m�etodos e t�ecnicas derivadas do drama, da m�usica, da
danc�a e do movimento, das artes em geral, incluindo, por
exemplo, a escrita criativa, a poesia, o t’ai chi, o grafiti e
outras variadas manifestac�~oes art�ısticas (Lima, 2004;
Lima-Rodrigues, 2014a; Santos, 2014). No contexto da
formac�~ao de professores, têm a func�~ao de apresentar,

aprofundar, sintetizar e avaliar conte�udos program�aticos,
de alavancar o desenvolvimento do papel profissional e
de permitir ao formando um leque mais vasto de modali-
dades de express~ao dos seus saberes. No contexto da ac�~ao
pedag�ogica do professor, as PE tornam as aprendizagens
escolares mais significativas pois envolvem, a um s�o
tempo, o sentir, o pensar e o agir dos alunos; favorecem
o desenvolvimento pessoal e social, uma vez que os alu-
nos s~ao frequentemente colocados em situac�~oes cooperati-
vas e de relac�~ao interpessoal, e permitem que os
professores conhec�am melhor os seus alunos, dado que
os mesmos n~ao ficam limitados apenas �a express~ao oral
ou escrita, mas �a multiplicidade de express~oes humanas,
verbais e n~ao-verbais (Udvari-Solner and Kluth, 2008).
S~ao, para al�em disso, um poderoso instrumento de ava-
liac�~ao e diagn�ostico de processos educativos (de aprendi-
zagem e de ensino), bem como de intervenc�~ao
psicopedag�ogica decorrente desta avaliac�~ao.

Nota-se, portanto, que o objetivo das PE n~ao �e o ensino
de t�ecnicas art�ısticas, nem a performance enquanto pro-
duto final. O objetivo est�a centrado no aluno e na interde-
pendência positiva entre este e as pessoas que
compartilham os seus espac�os de saber, na experiência
expressiva em si e nos processos cognitivo, psicomotor,
intra e interpessoal pelo qual o aluno passa, nos momen-
tos em que as Pedagogias Expressivas s~ao utilizadas.

A seguir, apresentamos alguns exemplos da experiência
das autoras na adoc�~ao de PE como metodologia de ensino
para formac�~ao de Professores de Educac�~ao Especial e
Inclusiva, em diversas Unidades Curriculares (UCs) de
cursos de p�os-graduac�~ao e de mestrado em Educac�~ao
Especial. Apresentamos, tamb�em, a experiência das auto-
ras no ensino de PE a professores, nomeadamente em
cursos de formac�~ao cont�ınua sobre ‘Pedagogias Expressi-
vas em Educac�~ao Inclusiva’ ou em UCs de mestrados em
Educac�~ao Especial que tenham como fim o ensino destas
pedagogias.

A utilizac�~ao e o ensino de Pedagogias Expressivas
A major challenge in building the role of ‘inclusive
teacher’ is the attitude change. We may present
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several techniques of teaching for the future teachers,
some of whom considered truly effective. However,
the knowledge of a list of techniques cannot guarantee
that the result of the teacher’s action will promote the
inclusion of each and every student. (Lima-Rodrigues,
2014b, p. 37)

De fato, e como bem afirma Broomhead (2013), h�a ‘coi-
sas’ que n~ao se aprende com os livros, como a empatia, a
tomada de consciência ou a mudanc�a de atitudes face �a
diferenc�a. Neste sentido, as PE têm dado um enorme con-
tributo porque, para al�em de formarem os professores
com as mesmas metodologias que se pretende que estes
passem a utilizar nas suas pr�aticas pedag�ogicas (Lima,
2004; Lima-Rodrigues, 2014b; Rodrigues and Lima-
Rodrigues, 2011), levam a uma tomada de consciência
sobre pr�aticas ‘engessadas’, sobre atitudes ‘excludentes’ e
aumentam a possibilidade de transformac�~ao de atitudes e,
consequentemente, de pr�aticas educacionais. Apresenta-
mos, a seguir, alguns exemplos da adoc�~ao de PE como
metodologia de ensino para formac�~ao de Professores de
Educac�~ao Especial e Inclusiva, em UCs de cursos de
mestrado em Educac�~ao Especial.

Exemplo 1: ‘Heur�ısticas de Intervenc�~ao’ �e a UC de um
curso de Mestrado em Educac�~ao Especial, que pretende
desenvolver nos formandos, entre outras, competências de
intervenc�~ao com pessoas com NEE, nos dom�ınios cogni-
tivo e motor. Partindo do princ�ıpio de que uma inter-
venc�~ao �e t~ao mais eficaz quanto maior for a capacidade
de o profissional se colocar no lugar da pessoa com a
qual este interv�em, a primeira atividade desenvolvida
nesta UC foi o estudo das normas de acessibilidade
vigentes em Portugal, a leitura e discuss~ao de textos sobre
barreiras atitudinais face �a diferenc�a e, a seguir, os for-
mandos foram convidados a se colocar ‘no lugar do
outro’ (Lima-Rodrigues, 2013). Tomando o papel da pes-
soa com condic�~ao de deficiência (em cadeira de rodas,
com a m~ao dominante atada, com tamp~oes de ouvido ou
vendados) ou de seu cuidador (a apoiar a pessoa com
condic�~ao de deficiência como se fosse o seu t�ecnico ou
encarregado de educac�~ao), a turma saiu dos muros da
Universidade e realizou um passeio de 7 horas pelo cen-
tro hist�orico da cidade de Lisboa (Figuras 1 e 2).

De volta �a Universidade, foram entregues aos formandos
cartolinas, tesoura, cola, pap�eis coloridos, retalhos de
pano, l~as etc., para que elaborassem, em conjunto, duas
imagens: uma que representasse os momentos mais signi-
ficativos vivenciados durante o passeio e, outra, que
representasse as suas intervenc�~oes profissionais futuras,
resultantes das aprendizagens ocorridas com esta experi-
ência. Ao final, elaboraram um relat�orio individual con-
tendo as principais barreiras arquitet�onicas e atitudinais
encontradas no passeio, assim como boas pr�aticas ou ati-
tudes favor�aveis, por�em, mesmo na redac�~ao do relat�orio
deveriam se manter ‘no lugar do outro’ (pessoa com con-

dic�~ao de deficiência ou o seu cuidador). Uma aluna, no
papel de invisual, escreveu: ‘ao ter que segurar o tempo
todo no brac�o dos colegas, senti-me como uma bolsa que
fica esquecida, pendurada no ombro de algu�em’

(Figura 3).

Exemplo 2: na UC ‘Inclus~ao e Diversidade’ do mesmo
curso, utilizamos as PE para refletir sobre a rutura de
paradigmas entre a Escola Tradicional a Escola Inclusiva.
Atribu�ımos o papel de ‘Escola Tradicional’ a metade da
turma e, �a outra metade, o papel de ‘Escola Inclusiva’.
Para conduzir a construc�~ao destes dois papeis, faz�ıamos
perguntas enquanto os alunos caminhavam lentamente
pela sala e, sem falar, pensavam as suas respostas: ‘Como
s~ao os seus muros, Sra. Escola? Ou as suas grades? Ou
n~ao h�a muros nem grades? Como s~ao as suas paredes?
Os seus espac�os f�ısicos? Que cores têm? E os espac�os
externos, como s~ao, Sra. Escola? A Sra. �e suja? Limpa?
Depredada? Renovada? Quem pode entrar em si, Sra.

Figura 1: um dia de passeio por Lisboa, no papel de
pessoa com condic�~ao de deficiência ou do seu cuidador

Figura 2: mantendo-se no papel, mesmo diante de
barreiras arquitet�onicas e/ou atitudinais
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Escola? Quem �e bem-vindo? Quem poderia ou deveria
ficar do lado de fora? Quem seria beneficiado se ficasse
do lado de fora? E de dentro? Quem s~ao os seus alunos,
Sra. Escola? Como eles se deslocam dentro de si? Onde
eles gostam mais de estar? E menos?’. Depois de cons-
tru�ıdos os papeis, formaram-se duas rodas de conversa:
uma entre as escolas tradicionais e outra entre as escolas
inclusivas. Eram estimulados a dizer: ‘n�os, escolas tradici-
onais, somos. . ., gostamos de. . ., detestamos quando. . .’.
O mesmo para o grupo das escolas inclusivas. Dentro do
papel destas escolas, deveriam conversar entre si, vanglo-
riando-se das suas virtudes, assumindo as suas mazelas,
confirmando as suas convicc�~oes. A seguir, a conversa foi
aos pares: uma escola inclusiva a conversar com uma
escola tradicional. Cada qual deveria defender-se a si
pr�opria, com argumentos que convencessem a outra que
‘eu sou a melhor escola que h�a’. Na reflex~ao final, emer-
giam quest~oes como a rapidez e facilidade de encontrar
argumentos favor�aveis �a escola tradicional, talvez por que
a escolarizac�~ao da maioria, num passado recente, tenha
ocorrido em contexto de escola tradicional; a indignac�~ao
face aos argumentos da escola tradicional, mantendo a
categorizac�~ao e a excelência ainda distantes da diversi-
dade e da qualidade, para todos e para cada um; assim
como emergiam quest~oes como o equ�ıvoco ainda pre-
sente, de que a escola inclusiva �e ‘menos exigente’, �e ‘fa-
cilitista’ ou �e ‘a escola dos artistas’ enquanto a escola
tradicional �e ‘a escola dos profissionais’. As quest~oes
levantadas nesta experiência passaram a ser aprofundadas
em quase todas as aulas subsequentes, tornando mais
vivas as discuss~oes sobre a fundamentac�~ao te�orica ligada
aos temas ‘Inclus~ao’ e ‘Diversidade’.

Os exemplos acima referem-se a experiências onde as PE
foram utilizadas para abordar um conte�udo program�atico,
no âmbito de UCs que, �a partida, n~ao tinham como obje-
tivo o ensino destas pedagogias. Mas h�a situac�~oes onde o
objetivo �e mesmo o ensino de PE a professores e profissi-
onais, nomeadamente em cursos de formac�~ao cont�ınua

(e.g.: ‘Pedagogias Expressivas em Educac�~ao Inclusiva’,
com 25 horas de formac�~ao) ou em UCs de cursos de
mestrado em Educac�~ao Especial (e.g.: ‘Pedagogias Ativas
e Express~oes em Educac�~ao Especial’, ‘T�ecnicas Expressi-
vas e Cooperativas na Aprendizagem’, entre outras).
Apresentamos, a seguir, um �ultimo exemplo da nossa
experiência.

Exemplo 3: Numa UC de um curso de Mestrado em
Educac�~ao Especial direcionada especificamente ao ensino
de PE para a atuac�~ao profissional, abordamos 4 mediado-
res expressivos – drama, m�usica, arte e danc�a –, utili-
zando as pr�oprias PE como metodologia de ensino, com
leituras paralelas e discuss~oes sobre a fundamentac�~ao
te�orica. Como trabalho de grupo, os formandos planea-
ram, realizaram e avaliaram 4 sess~oes em contexto real
de intervenc�~ao (uma para cada mediador expressivo),
com jovens e adultos com Deficiência Motora e com
Deficiência Intelectual e Desenvolvimental, utentes de
uma associac�~ao com a qual a Universidade tem cola-
borac�~ao.

Na sess~ao mediada pela danc�a, os objetivos estavam liga-
dos ao desenvolvimento psicomotor, nomeadamente ao
reconhecimento das partes do corpo, �a noc�~ao de espac�o e �a
relac�~ao entre o corpo e o espac�o f�ısico e social, bem como
�as relac�~oes interpessoais (c.f. Santos, 2008) (Figura 4).

Na sess~ao focada no drama, as atividades prenderam-se
com a resoluc�~ao criativa e coletiva de problemas, nomea-
damente na vivência de diversos jogos dram�aticos que
exigiam a construc�~ao coletiva de cenas e situac�~oes inusi-
tadas; com a express~ao verbal e com a comunicac�~ao, du-
rante a dramatizac�~ao com interac�~ao entre as personagens
criadas pelos participantes, assim como um evidente apelo
�a imaginac�~ao, nos jogos de faz-de-conta e nas drama-
tizac�~oes espontâneas (c.f. Lima, 2004; Lima-Rodrigues,
2014a) (Figura 5).

Figura 3: um dia no cotidiano de Lisboa, vivido ‘no
lugar do outro’

Figura 4: sess~ao de intervenc�~ao em contexto real, com
enfoque na danc�a

ª 2016 NASEN 815

Journal of Research in Special Educational Needs, 16 813–817



Na m�usica, foram realizadas v�arias propostas envolvendo
o som e o corpo, como a explorac�~ao espontânea de ins-
trumentos musicais, a improvisac�~ao coletiva espontânea e
livre, a improvisac�~ao coletiva seguindo o instrumento
tocado por um l�ıder, a reproduc�~ao de sequências r�ıtmicas,
ou a realizac�~ao da ‘sonoplastia’ de uma pessoa em movi-
mento (Figura 6).

A �area da arte, nomeadamente nas artes pl�asticas como o
desenho, a pintura, a escultura, a modelagem e outras,
esteve presente em todas as sess~oes, quando os partici-
pantes eram solicitados a representar graficamente as
experiências vividas durante a sess~ao, ou ‘danc�ar’ com o
l�apis de cera no papel enquanto ouviam diferentes m�usi-
cas, ou quando representaram aquilo que mais os agradou
ao longo das sess~oes, atrav�es de colagens de recortes de
retalhos de panos, papeis coloridos e demais recicl�aveis
(c.f. Santos, 2014) (Figura 7).

Considerac�~oes finais
Considerando a complexidade envolvida no trabalho com
as Pedagogias Expressivas, quando o tipo de interac�~ao
expressiva n~ao �e apenas verbal ou escrito, mas sobretudo
n~ao-verbal e cheio de simbolismos e diferentes significa-
dos (Lima, 2004), emergem-nos in�umeras considerac�~oes a
fazer sobre este trabalho, das quais destacamos apenas
três:

Uma primeira considerac�~ao tem a ver com os momentos
de reflex~ao sobre as experiências vividas. Nestes momen-
tos, �e not�oria a tomada de consciência dos formandos
sobre conceitos, atitudes e pr�aticas relacionados com a
profissionalidade do professor, sobre a organizac�~ao da
escola, bem como sobre o seu papel enquanto promotor
de uma educac�~ao mais inclusiva e equitativa (Lima-
Rodrigues, 2011; Rodrigues and Lima-Rodrigues, 2011).
Vale destacar, neste mesmo sentido, que os formandos
demonstram atingir uma compreens~ao claramente mais
elaborada sobre a fundamentac�~ao te�orica, comparativa-
mente com outros momentos formativos em que as peda-
gogias expressivas n~ao foram usadas como metodologia
de ensino.

A segunda considerac�~ao est�a relacionada com a
motivac�~ao dos formandos durante a participac�~ao nas aulas
(Lima, 2004; Lima-Rodrigues, 2014a), expresso em
tempo alargado de envolvimento nas tarefas de aprendiza-
gem, na pontualidade e assiduidade da maioria dos for-
mandos e na frequente solicitac�~ao de mais horas para o
curso ou para as Unidades Curriculares.

Por fim, destacamos o interesse pela continuidade da for-
mac�~ao nesta �area, buscando o aprofundamento e o desen-
volvimento profissional na �area das Pedagogias
Expressivas. Ap�os uma fase introdut�oria, nota-se nos for-
mandos uma clara intenc�~ao de valer-se das express~oes
como meio para o ensino de conte�udos conceptuais, pro-
cedimentais e atitudinais, para a resoluc�~ao cooperativa de
problemas, para a promoc�~ao da relac�~ao interpessoal e
pr�o-social, assim como para desenvolver a criatividade, a

Figura 5: sess~ao de intervenc�~ao em contexto real, com
enfoque no drama

Figura 6: sess~ao de intervenc�~ao em contexto real, com
enfoque na m�usica

Figura 7: sess~ao de intervenc�~ao em contexto real, com
enfoque na arte
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espontaneidade, a coragem de correr riscos e de fazer pro-
postas (supostamente) inovadoras.

Para finalizar, gostar�ıamos de agradecer a todas as pes-
soas envolvidas nestas nossas experiências, bem como a
cada participante do ISEC2015Lisbon que esteve presente
na apresentac�~ao deste trabalho e que contribuiu para a
nossa pr�opria reflex~ao. Assim como ocorreu presencial-
mente, esperamos que a partilha destas experiências,
agora em forma de texto, possam tamb�em servir de ins-
pirac�~ao para uma formac�~ao de professores, ela pr�opria,
mais significativa, equitativa e inclusiva.
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