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RESUMO

Este trabalho busca estimular e refletir como a Arteterapia
desenvolve

um importante papel no processo de aprendizagem, e interao
social do

aluno com NEE e eixos norteadores para o trabalho e
desenvolvimento com

esses alunos, com prticas eficazes no processo de socializao
como um

todo e a responsabilidade de cada um para com o processo de
incluso.

Atravs da educao sensorial desenvolvida pela Arteterapia, a
criana

com NEE vai captar os estmulos exteriores e por meio deles vai
fixar noes

e conceitos notveis para os conhecimentos bsicos.

Com sua multiplicidade de estmulos tteis, visuais, auditivos e
motores

,a arteterapia preciosssima para os alunos com NEE pois atravs
dela eles

conhecem a si prprios e a variedade de coisas do mundo que o
cerca.
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METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido com pesquisa bibliogrfica
em

livros e artigos de revistas especializadas, como base tericas
em estudiosos

que buscam alternativas para a incluso junto com o
desenvolvimento da

arteterapia. Buscam-se fundamentos tericos para a proposta
pedaggica de

como a arte ajuda no processo de uma prtica inclusiva voltada
para a arte. E

analisando quais prticas pedaggicas desenvolvidas no ensino das
artes

podem auxiliar o aluno com NEE.

O processo de incluso requer que a escola se transforme em
um

espao de formao e de informao. Em que a aprendizagem de
contedos,

a formao de conceitos, o desenvolvimento de habilidades e a
avaliao das

tarefas relevantes possam favorecer a interao do aluno na
sociedade em

que vive e onde necessita aprender a conviver com o outro em
harmonia.

A organizao desse trabalho foi proposta da seguinte forma:

introduo ou os propsitos do trabalho bem como justificaremos a
pesquisa

com base em alguns autores. Os principais autores consultados
foram: Cionari,

Coutinho,Philippini e Montoan e outos autores consagrados na
arteterapia

quanto na educao de alunos com necessidades educativas
erspeciais.

O objetivo do trabalho, e em seguida a metodologia usada e a
sua

bibliografia.

No captulo I: destacaremos um breve histrico sobre a
arteterapia, como ela

funciona como terapia e como a mesma utilizada.

Captulo II: A eficcia dos recursos artsticos e ldicos para
crianas com NEE.

Captulo III: A arteterapia como processo de interao.

Captulo IV: Incluso social.

Captulo V: A importncia do educador, seu papel e atuao na
educao.
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INTRODUO

O objetivo deste trabalho identificar alguns desafios da incluso
e

aplicar com prticas pedaggicas eficazes, produzindo uma reflexo
crtica

sem excluir os alunos com NEE.

Tendo como objetivos especficos, verificar alguns mtodos e
tcnicas

que contribuam para a eficcia do processo ensino-aprendizagem
dos alunos

que apresentam NEE na educao escolar a partir da Arteterapia. E
analisar

prticas inclusivas no contexto escolar e demonstra como a arte
influencia a

incluso de crianas com NEE.

A idia de realizar o presente trabalho se deu pelo fato da busca
de

material bibliogrfico e apoio incluso tendo como tema : Desafios
da Prtica

pedaggica de uma Escola inclusiva: Um olhar para a Arte.

A questo central deste trabalho abordar quais so os desafios
de

uma sala de aula onde h alunos com Necessidades Educativas
Especiais e

como manter uma formao adequada de profissionais para atuarem
numa

prtica inclusiva notadamente voltada para os alunos com NEE
(necessidades

educativas especiais) atravs da Arte?

O tema descrito de fundamental relevncia, pois o crescimento
das

aes voltadas para a incluso escolar de educandos com
necessidades

educativas especiais, que tem ocorrido nos ltimos anos, vem
demandando a

realizao de estudos que ampliem a compreenso dessa complexa
realidade.

Bem como a publicao de produo de conhecimento cientfico sobre
essa

questo. A escolha do tema tambm veio de encontro minha realidade
em

sala de aula, pois me foi dado observar que precisava de algo a
mais para meu

conhecimento, porque preciso conhecer e reconhecer essas pessoas
que

vivem a nossa volta e excludas por nossa prpria ao, ou seja,
saber lidar

com elas.
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A arte no pretende s fornecer conhecimentos, mas, evocar um

desejo de comunicar algo e visar ao desenvolvimento do ser
humano em sua

condio sociocultural e natural. Ela favorece no somente o
pensamento, mas

tambm, o fortalecimento da intuio, a agudeza dos sentidos e o
desbloqueio

dos sentimentos. Para isto, so necessrios que os educadores
estejam

abertos e disponveis a fazer um aprendizado sobre as diversas
modalidades

existentes, as possibilidades que cada material oferece e os
significados de

cada imagem produzida.

So muitos os desafios encontrados e diante de tantas mudanas
que

hoje vemos eclodir na evoluo da sociedade, surge um novo
movimento, o da

incluso, conseqncia da viso de um mundo democrtico, no qual

pretendemos respeitar direito e deveres. A limitao da pessoa no
diminui

seus direitos: cidad e faz parte da sociedade como qualquer
outra.

Chegou o momento de a sociedade se preparar para lidar com a

diversidade humana e principalmente em nossa prtica pedaggica,
buscar

caminhos para essa nova incluso, e os desafios que nela se
encontram. A

arte vem de encontro a todos esses questionamentos, pois atravs
do

desenho, do pintar ou do construir, que se constituem um
processo complexo,

a criana exprime diversos elementos de sua experincia, para
formar um todo

significativo. Atravs da Arte a criana evidencia parte de si
prpria, como

pensa, como se sente e como v o mundo que a circunda.

Com a Arte podemos conhecer a criana com NEE e ajudar a
inseri-la

no cotidiano escolar ou at mesmo na sociedade.
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CAPTULO I

ARTETERAPIA

A Arteterapia teve origem na Inglaterra por volta de 1940 e tem
como

objetivo proporcionar o crescimento e a descoberta de novos
caminhos atravs

da expanso criativa em crianas, adolescentes e adultos.

(...) a arteterapia uma modalidade teraputica e expressiva
que

trabalha com trs enfoques bsicos: a produo de imagens

(efetivada pela linguagem das artes plsticas ou corporais);
o

processo criativo da arte; a relao da pessoa com a obra, j
que

cada imagem tem um significado singular e especfico para cada
ser

humano trabalhado (VALLADARES, 2004, p.109),

Existem vrias maneiras de conceituar a Arteterapia. Uma delas
e

consider-la como um processo teraputico, decorrente da utilizao
de

modalidades expressivas diversas, que servem materializao de

smbolosPensando nisso, o que Arteterapia?

A definio de Arteterapia bastante difcil de ser dada, visto que
ainda

uma nova rea do conhecimento. Arteterpia envolve duas palavras
que se

completa que se inter-relacionam muito bem, Arte e Terapia. A
partir dessas

duas palavras, podemos definir arteterapia como sendo o uso da
Arte dentro

um processo teraputico. Por meio da expresso verbal e no
verbal,

estaremos trabalhando com diferentes formas de auto
conhecimento, e

portanto de crescimento pessoal.

CIONARI (2000) afirma que a arteterapia facilita este entrar em
contato

com o poder criador de cada um; ao criar o belo, a pessoa entra
em contato

com o belo em si, ao expressar raiva, revolta indignao, a pessoa
percebe

seu poder pessoal.

Podemos dar inmeras definies para a Arteterapia, mas

resumidamente podemos dizer que a terapia que utiliza da Arte
como
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instrumento de expresso simblica apropriando-se de vrias
modalidades

expressivas promovendo fundamentalmente transformaes psquicas
e

expanso da conscincia e seu trabalho nos orienta por vrias
tendncias.

A utilizao dos diferentes materiais plsticos aliados s tcnicas
de

artes como o desenho, a modelagem, a pintura, a colagem, a
construo com

sucata entre outras, permitir a materializao de contedos
simblicos.

Estas criaes simblicas expressam e representam nveis
profundos

da psique, facilitando o acesso a contedos mais interiorizados
que ao serem

decodificados pelo sujeito, permitem novas formas de explorao e
elaborao

dos mesmos. O sujeito levado a caminhar pelo mundo das linhas,
das cores,

do volume, das texturas, das formas...

Como j foi citado anteriormente, a Arteterapia utiliza
diferentes

recursos: artes, plsticas ( pintura, desenho, modelagem), as
artes corporais

(dana e teatro), a msica ( com utilizao de instrumentos
musicais, voz/

canto ou audio musical), os fantoches/ marionetes, contos de
fadas, a

escrita livre e criativa, entre outros.

importante lembrar que muitos dos conceitos aqui expostos
esto

apoiados na psicologia analtica de Carl G. Jung, que muito
contribuiu com

conceitos como tipos e funes psicolgicas, inconscientes, pessoal
e

coletivo, energia psquica, estudos dos sonhos, arquticos,
sombra. Persona,

anima e animus.Arte a expresso mais pura que h para a demonstrao
do

inconsciente, de cada um. a liberdade de expresso a
sensibilidade,

criatividade , vida. ( Jung, 1920).

Segmund Freud contribuiu muito para os estudos da
Arteterapia,

quando no volume XI de Obras Completas de Freud, ele relata
que

freqentemente experimentamos os sonhos em imagens visuais,
sentimentos


	
12

e pensamentos. Por isso muitas vezes, quando as pessoas sonham
dizem que

poderiam mais facilmente desenh-los do que escrev-los.

A mais recente definio de Arteterapia aprovada pela Associao

Americana de Arte Terapia, data de 29 de maro de 2003 e diz
que:

A Arteterapia est baseada na crea de que o Processo criativo
envolvido no fazer Arte Curativo aumentando a qualidade de
vida.

Criar arte e comunic-la um processo que quando realizado
junto

com um Arterapeuta, permite que qualquer pessoa uma ampliao

de conscincia. E, assim ela enfrenta seus sintomas, seu estresse
e

suas experincias traumticas com habilidades cognitivas

reforadas, para ento, desfrutar os prazeres da que se
confirma,

artisticamente, criativa (AATA, 2003) .

Para CIONARI (2000) Arteterapia seria um caminho para que o

indivduo descubra possibilidades de expresso para, figurar e re
configurar,

atravs de tcnicas e materiais artsticos, suas dificuldades de
relacionamento

com o outro e com o mundo. Ento ela veio de encontro aos nossos
alunos

com NEE, que atravs da Arte superam seus medos, sua angstia.

Toda criana desenha, constri, experimenta e transforma o uso
dos

objetos com uma liberdade e uma criatividade notvel. Criar a
primeira

linguagem do homem que lhe permite assimilar as experincias
vividas e

traduzi-las. um dom inato cuja espontaneidade se perde em geral
com a

socializao.

A Arteterapia encontra na rea da educao um grande leque para
sua

aplicao, no se restringindo apenas clnica psicoterpica e
hospitalar. Alm

de favorecer aos alunos reconhecer atravs de prticas criativas,
o confronto

com seus medos, desejos e sentimentos e podendo auxili-los na
aquisio de

aprendizagens significativas minimizando problemas de
aprendizagem,

principalmente com crianas com NEE.
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1.1 Breve Histrico

Em termos histricos, a arte uma atividade milenar; ela a

expresso e o registro mais antigo dos diferentes potenciais
humanos. No

sculo V ac existem registros da arte sendo usada na Grcia como
um recurso

teraputico para, promoo, manuteno e recuperao da sade. Desde

aquela poca a arte era considerada como reveladora
transformadora e

colaboradora na construo de seres mais criativos e saudveis.

J no sculo XIX, muitos psiquiatras tiveram interesse nas

produes plsticas de pacientes internados em hospitais
psiquitricos.

KRAEPELIN e BLEUVER, conhecidos como mestres da psiquiatria

mencionaram e valorizaram a arte no processo teraputico. No
Brasil, por volta

do sculo XX, o pioneiro Osrio Csar utilizou a arte para fins
teraputicos com

doentes mentais, chegando a organizar em 1948 uma exposio no
Hospital

Juqueri de So Paulo.

Com isso, a eficcia e a comprovao do uso das artes foram
tomando

fora no mundo da psiquiatria. Nos centros de reabilitao
psiquitricos

iniciaram-se trabalhos com pessoas com formao artstica dando
instrues

tcnicas aos pacientes, mas a inteno era apenas de acalm-los,
tornando-os

menos agressivos, canalizando suas emoes.

No Brasil, por volta de 1952, a psiquiatra Nise da Silveira
fundou o

Museu da Imagem do Inconsciente no Centro Psiquitrico Pedro II,
hoje

conhecido como Instituto Nise da Silveira. Ela foi movida pela
curiosidade

cientfica, pelo processo psictico e pela oposio rigidez e frieza
das

instituies mdicas.

Para ela no era a questo esttica que importava e sim o que a

linguagem plstica possibilitava de acesso as psique dos
esquizofrnicos. Nise

utilizou o termo Emoo de lidar, uma vez que admiradora de Jung,
teria a
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nomenclatura Arte na Forma Teraputica e as produes deveriam
estar

desprovidas de valor artstico.

1.2- Arte como terapia

So muitos os argumentos que demonstram que a arte pode ser
um

instrumento teraputico efetivo. Neste sentido, efetuar-se- uma
reviso

bibliogrfica sobre Arte-terapia, capaz de fornecer subsdios
tericos para a

descrio do uso da arte como instrumento da psicoterapia.

Constata-se que o homem desde h muito tempo vem fazendo uso

das diversas formas de arte msica, dana artes plsticas e
cnicas

procurando simbolizar e dizer aquilo que no pode ser dito em
palavras. Assim,

a atividade expressiva tem sido utilizada em sua capacidade de
conduzir o

indivduo a um dilogo com seu mundo interno, auxiliando na
resoluo de

problemas e como fonte de autoconhecimento do indivduo.

O uso da arte no processo psicoteraputico possibilita o
despertar do

processo criativo como fonte de prazer, relaxamento das tenses e
como

ponto de encontro dos mundos interna e externo.

Independente da abordagem terica adotada importante

compreender que as formas emergem da experincia do indivduo,
portanto

cabe a este promover a interpretao dos contedos representados. A
Arte-

terapia objetiva unir as foras da criatividade e liberdade das
artes com as

foras de um campo mais racional da mente ou intelecto, sendo que
a

compreenso teraputica da linguagem artstica pode conduzir a
experincias

significativas e valiosas para a integrao do ser humano.

CARVALHO (1995, p. 24) afirma que: na Arte-terapia o
objetivo

primordial da utilizao da atividade artstica o favorecimento do
processo

teraputico. (...) a terapia por meio das expresses artsticas
reconhece tanto
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os processos artsticos como as formas, os contedos e as
associaes, como

reflexos de desenvolvimento, habilidades, personalidade,
interesses e

preocupaes do paciente. O uso da arte como terapia implica que o
processo

criativo pode ser um meio tanto de reconciliar conflitos
emocionais, como de

facilitar a autopercepo e o desenvolvimento pessoal.

Na concepo de CARVALHO (1995, p. 60; 61)

uma vida plena e saudvel uma vida criativa e o viver artstico no
algo extraordinrio, restrito a algumas pessoas socialmente

reconhecidas como artistas, mas um aspecto intrnseco da

humanidade do ser humano. Acrescenta ainda que a criatividade e
a

sensibilidade so inatas ao ser humano e que podem ser

desenvolvidas nas vivncias e encontros que a vida

proporciona.Tanto na arte como nos processos teraputicos se

manifesta a capacidade humana de perceber, figurar e
reconfigurar

suas relaes consigo, com os outros e com o mundo.

O contato com o mundo interno e com os indivduos ao redor se
d

inicialmente pelos sentidos e as palavras vm somente depois e
muitas vezes

tardam ou no so encontradas, sendo que com um gesto, um trao,
uma

imagem, isto se torna possvel.

Diante desta abordagem sobre vida saudvel, cabe ressaltar a

concepo de CIORNAI.

Concebo sade como ligada criatividade, a processos criativos
na

vida, viso de homem como um ser-em-relao, ser-no-mundo, cuja

natureza peculiar ser criador. Um ser que interage com quem

convive e com o meio que vive, lanando mo de seus recursos
para

poder reconhecer e lidar criativamente com os limites que a vida
lhe

impe, podendo escolher e discriminar contatos que o nutram e

enriqueam e evitar os que o prejudica e txicos. Ao contatar
o

mundo que o rodeia, o indivduo convidado pela vida
continuamente

a viver o novo, a fazer novas escolhas, tomar decises,
adentrar

mistrios, caminhos desconhecidos, estabelecer novas relaes e

descortinar novos horizontes. convidado continuamente a

transcender suas prprias experincias e limites prvios.

A atividade expressiva tem um poder de integrao, e fonte de

conhecimento de si mesmo. Em termos de relao teraputica, o
fazer
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artstico proporciona, de forma rpida e eficaz, um contato rico,
ntimo e

profundo que, dependendo do caso, pode prescindir de palavras ou
enriquecer

com elas.

Para CARVALHO (1995, p. 18)

A linguagem podemos dar inmeras definies para a arteterapia.

Uma delas, de Berelson & Steiner (1964), a seguinte:
artstica

projeta profundamente nossos conflitos, necessidades, aspiraes.
A

compreenso teraputica dessa linguagem, aliada ao prazer que
a

criatividade pode proporcionar, pode levar a experincias
altamente

significativas e valiosas para a integrao do ser humano.

Portanto, o uso das artes em suas diversas formas de
expresso

somados com as tcnicas e embasamentos tericos da psicoterapia
podem

exercer grandes mudanas no indivduo, acadmicas, usuais na rea de
artes

em geral.

Segundo Urrutigaray (2004), a arteterapia possibilitaria a
reconstruo

e integrao da personalidade, oferecendo condies para o
sujeito

transcender vivncias imediatas e estar disponvel para novas
experincias e

sentimentos. O arteterapeuta deveria promover estmulos para a
pessoa criar e

finalizar seu trabalho, acompanhando-o neste percurso atravs
da

observao de suas atividades e expresses verbais.

A Arte-terapia um processo de facilitao e agilizao de vida;
isso

no significa substituir os relacionamentos do mundo real, mas
isso fornece

significado para compreend-lo e para tentar novo
comportamento.

O cliente sempre v algum aspecto de seu comportamento de um

ponto de vista diferente. A Arte-terapia no responde s questes,
ela fornece

um processo de classificao e aprofundamento das questes, um
alerta de

como o indivduo aqui e agora participa na criao de suas condies
de vida,

e isto aponta para algumas opes que podem ser escolhidas. No
h

modelos mais claramente visveis para esta tarefa.
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Este um caminho individual. O indivduo deve resgatar partes
dele

mesmo que no gosta e/ou no quer ver.

A respeito das artes, GARDNER (1997, p.184; 294) comenta:

Quando envolvidos com as artes, os indivduos criam e
percebem

objetos simblicos que podem afetar os outros

em vrios nveis. Cada um dos sistemas desenvolventes

apresenta tanto aspectos primitivos (estados afetivos
elementares,

percepo tropstica, esquemas motores simples) quanto formas
mais

complexas e integradas (modos e afetos sutis, texturas livres
de

gestalt,padres comportamentais hbeis e intrincadas).Os
objetos

artsticos so nicos na medida em que utilizam aspectos e

habilidades do indivduo primitivos e avanados e na maneira
pela

qual refletem tambm o indivduo completo, multifacetado.

Enquanto a interao com objetos fsicos parece requerer

principalmente aspectos primitivos e o raciocnio cientfico
enfatiza formas

complexas de discriminao e operaes simblicas, as artes possuem
a

propriedade exclusiva de utilizar ampla e completamente todos os
sistemas em

cada estgio de desenvolvimento. Os objetos so tratados como
objetos e

como smbolos; os indivduos so vistos em sua simplicidade e em
sua

complexidade; os sistemas simblicos so utilizados em suas
propriedades

formais, seus aspectos perceptuais elementares e suas intricadas
nuanas,

detalhes, referncias e temas.

Para FREITAS (2007) a arte questiona, altera e cria opinies,

questiona o aparentemente inquestionvel e move. A informao
recebida

passivamente ou discutida forma o entrelaamento da opinio
pblica. A arte

uma das possibilidades para oferecer informaes e criar condies
para

repensar, desvelando as aparncias, revendo o passado e
inventando o futuro.

Nenhum outro perodo da histria da arte incluiu tanto o debate
da

diversidade, tratando de temas antes pouco explorados, como
questes de

gnero, classe, etnia, corpo, relao pblico e obra, questes
polticas e

sociais.

A arte acompanha o homem e sua histria em manifestaes que

refletem o contexto social do momento em que ele est inserido.
E, partindo da
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premissa de que arte cultura, o estudo de sua produo artstica
uma

referncia aos acontecimentos sociais, polticos e econmicos de
cada

perodo.

Os percebedores e criadores humanos possuem a propriedade

exclusiva de se alternar entre nveis de funcionamento, regredir
e progredir,

conforme se envolvem com objetos artsticos. Eles podem
variar

intencionalmente sua distncia, imerso e postura em relao a

apresentaes.

Assim que as artes podem ser consideradas como um processo
de

resoluo de problemas em que a execuo enfatizada; o
desenvolvimento

artstico envolve o domnio de um meio simblico e a educao
esttica

envolve a orientao dos trs sistemas desenvolventes at o
domnio

abrangente dos meios simblicos.

Aps a leitura das consideraes dos diversos autores citados,
pode-

se perceber que o uso das artes no contexto teraputico
possibilita ao

indivduo a conscientizao de seu mundo interno. Atravs da
apresentao

artstica dos contedos e conflitos que emergem de uma maneira
mais

simblica, e um contato maior com o mundo externo, obtendo uma
maior

percepo do mundo que o cerca. Sendo de vital importncia a
expresso do

ser humano atravs das atividades expressivas. Pela Arte-terapia
pode-se

descobrir novos caminhos e, principalmente, ir-se ao encontro de
si mesmo

(CARVALHO, 1995, p. 26)

1.3- Utilizaes da Arteterapia

A arteterapia utilizada:

- em crianas e adolescentes com dficit de ateno, dificuldades
de

aprendizagem, hiperatividade;
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- em pessoas de qualquer idade com dificuldades emocionais,
problemas

psicolgicos, doenas mentais;

- em hospitais (com crianas e adultos internados);

- em recursos humanos.

A Arteterapia assim utilizada porque desperta as potencialidades
do

ser humano, e este, vira reconhecer atravs de smbolos, os
contedos

inconscientes que podem ser integrados pela conscincia. A
Arteterapia:

- Visa o desenvolvimento do homem, tornando-o indivduo nico e
inteiro,

-auxilia no processo de terapia, na busca e no reaprendizado
emocional,

-utiliza diversas tcnicas, como meio de expresso das imagens
simblicas

inerentes ao ser humano, acrescenta uma qualidade de ser, viver,
e

fundamentalmente, de aprender. Trata-se de uma alternativa que
tem sido

cada vez mais procurada por diversas pessoas de vrias idades em
todo o

mundo. Quem experiencia a Arteterapia pode ressignificar sua
vida e sua

aprendizagem.

O Arteterapeuta: para que seja utilizada como processo
significativo, a

arteterapia requer ao terapeuta um profissional especializado
que tem

condies de orientar o outro em sua jornada, acolhendo-o e
possibilitando-lhe

ao outro descobrir-se, expandindo sua criatividade atravs do uso
de vrios

materiais.

O trabalho integrado da Arteterapia e da Psicoterapia:

- propicia redescobrir na arte a prpria essncia do aprender para
a vida,

apostando no homem enquanto algum com fora interna para crescer
e

construir o seu mundo de smbolos, palavras, pensamentos e
aes.

-objetiva ajudar as pessoas a desenvolverem a sade mental e
emocional, ou

seja, a capacidade de organizar os conhecimentos e habilidades
humanas na
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resoluo de um problema. atravs desse trabalho integrado, que
leva o

indivduo, a saber, utilizar as prprias estratgias para realizar
uma escolha

consciente e voluntria para alcanar uma meta.

Abordagens em Arteterapia

Abordagem baseada em Jung

Os conceitos de Jung podem ser aplicados no dia-a-dia, nos
problemas e nos

relacionamentos.

Uma boa maneira de aproximar-se de Jung imaginar-se diante
de

uma pintura ou escultura. O olhar passeia pelas linhas, cores e
formas,

construindo uma perspectiva geral. Voc pode sentir e perceber
muitas coisas

mas no forma um nico conceito lgico. O movimento diante da obra
convida

a participar das sensaes e emoes do artista. Envolver, perceber,
lembrar,

registrar e interagir so atos importantes no trabalho com a
abordagem

Junguiana.

O objetivo da arteterapia, na viso junguiana, o de apoiar e o de
gerar

instrumentos apropriados, para que a energia psquica forme
smbolos em

variadas produes, o que ativa a comunicao entre o inconsciente e
o

consciente. (Philippini, 2000).

Conforme Jung, citado por GRINBERG (2003) vivemos apenas no

mundo das imagens e no se trata de essas imagens serem ou no

verdadeiras, mas, sim, da importncia que elas possuem para o
indivduo e a

sociedade, do ponto de vista puramente psicolgico.

Abordagem baseada em Gestalt

Os conceitos da Gestalt esto presentes no dia-a-dia do ser
humano.

A psicologia da Gestalt originou-se como uma teoria da percepo
que inclua
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as inter-relaes entre a forma do objeto e os processos da
percepo (teoria

da forma).

A Arteterapia Gestltica utiliza os conceitos derivados dos
estudos

sobre percepo visual formulados pelos psiclogos da Gestalt como
analogia

para fenmenos psquicos e tambm no sentido original em que foram
criados,

ou seja, literalmente como referentes a fenmenos da percepo
visual. Fala-

se sobre os fenmenos no prprio ato de perceber e tomar
conscincia do que

Obviamente est ali.

Abordagem baseada em Psicanlise

Freud contribuiu largamente para a prtica psicoterpica. A
psicanlise

contribui para o estudo dos componentes psicolgicos envolvidos
nos

processos criativos.

Uma das contribuies da psicanlise para a Arteterapia est no

trabalho com Psicodrama. O Psicodrama se baseou no teatro
espontneo,

onde tudo era improvisado e criado no momento.

Cada ator que improvisa , de fato o criador de seu personagem e
o

produtor da improvisao... deve sintetizar os processos de cada
personagem

em uma nova totalidade. Geralmente ocorrem catarses, iluminaes
e

insights durante s representaes improvisadas das situaes de vida
na

criao e na troca de papis.
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CAPTULO II

EFICCIA DE RECURSOS ARTSTICOS E LDICOS

PARA CRIANAS COM NEE

Neste captulo, tm-se o intuito de mostrar e comprovar que o
ldico e

a expresso artstica so para a inteligncia fonte de estmulos, da
a

importncia desta prtica para mediar o processo de
ensino-aprendizagem.

Para Urrutigaray (2004, p.28), a arte pode transferir o contedo
interno

de forma concreta:

A arte se converte em um elemento facilitador ao acesso do
universo

imaginrio e simblico, permitindo o desenvolvimento de

potencialidades latentes ou rituais, bem como o conhecimento de
si

mesmo. Ao trabalhar com materiais plsticos o indivduo tem a

possibilidade de criar uma nova forma a partir de uma forma
original.

Materiais como argila, lpis, tinta, papel, etc, realizam por um
lado a

execuo prtica de uma idia (fantasia, sentimento, conflito,
etc.)

como exercitam a inteligncia ao dar uma nova configurao a um

modo particular de ser.

Mediar aprendizagem, com o ldico proporcionar condies
favorveis

para que se promova a construo do conhecimento integral do
educando,

levando em conta seus interesses, suas necessidades e o prazer
de ser sujeito

ativo desta construo.

O estudo do material muito importante em Arteterapia. Cada um
em

particular, tem propriedades que mobilizam emoes e sentimentos
de

maneiras diversificadas a cada indivduo.

Refletindo sobre estratgias humanizadoras de se tratar o homem,
h

autores que pontuam o papel que a arte e a criatividade
desempenham na vida

dos seres humanos, apontando para a grande importncia dos mesmos
para

um viver saudvel. Para Ostrower (1988, p.167) os processos de
percepo
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se interligam com os prprios processos de criao. O ser humano
por

natureza um ser criativo. No ato de perceber, ele tenta
interpretar e, nesse

interpretar, j comea a criar.

Neste captulo, tm-se o intuito de mostrar e comprovar que o
ldico e

a expresso artstica so para a inteligncia fonte de estmulos, da
a

importncia desta prtica para mediar o processo de
ensino-aprendizagem.

2.1 Alguns recursos utilizados e tcnicas para o ensino de
artes

Coutinho (2005) nos da relevante contribuio nos materiais

disponveis e suas possibilidades de utilizao. A comear pelos
papis, h

uma enorme variedade enorme de tipos que podem ser trabalhados
com certa

facilidade. Ela divide em dois tipos, os lisos, e os porosos,
cada tipo

proporciona um resultado final diferente. Por exemplo, caso se
vai trabalhar

com tinta, o melhor papel a ser usado, ser aquele que tiver uma
maior

gramatura com maior resistncia, por exemplo, canson
(poroso).

Como exemplo dos papis lisos, temos:

o sulfite- conhecido em sua utilizao para a escrita;

cartolina boa para construes tridimensionais, emoldurar
desenhos;

papel carto bem resistente, bom para a confeco de caixas;

celofane transparente e frgil, entre suas utilidades, presta-se
a

fazer detalhes coloridos em bonecos de teatro de sombras;

cuch o papel de revista, bom para confeccionar cestarias;

papel de presente serve para as colagens e dobraduras;

papel de seda conhecido das confeces de pipas e bales,
pode-se

trabalhar textura com ele tambm;

papel glac brilhante e colorido num de seus lados, bom tambm

para as dobraduras;

manteiga semitransparentes , bom para fazer decalques, assim
como

o papel vegetal que tambm bom para trabalhos manuais como

cartes, convites, marcadores, etc.
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Os papis porosos so:

Papel canson o mais adequado s pinturas com qualquer tipo de

tinta por ser muito resistente;

Camura um de seus lados felpudo e o outro liso, utilizado
para

confeco de detalhes em colagens e forraes;

Crepom frgil e crespo dependendo de com for utilizado (
rasgado,

cortado, amassado ou diludo ) pode atingir diferentes objetivos
e

produzir diversas atividades;

kraft semelhante ao pardo, entretanto ainda mais poroso.

Em relao ao material grfico podemos ter:

Lpis preto ou grafite;

hidrocores so de fcil manuseio , tm cores ntidas e fortes.
possvel

se obter efeitos intensos; demanda cuidado em sua conservao
como

mant-los sempre bem tampados e no for-los na utilizao. Pode
ser

usado para contornar e tambm preencher desenhos, utilizando

diferentes tcnicas;

Giz de cera fcil de manusear e resistente, adequado s
crianas.

Pode ser aplicadas sobre madeira, papel, cermicas, tecidos,
etc;

Carvo um material interessante para atividades grandes e
podem-se

conseguir efeitos intensos, embora borre facilmente.

A pintura - as tintas geralmente utilizadas so: guache,
aquarela, leo,

acrlica e nanquim. A tinta guache exige maior controle de
movimentos, libera

emoes e incentiva a imaginao.

A aquarela, devido sua leveza, e o uso obrigatrio da gua,
mobiliza

ainda mis o lado afetivo. Indicada para pessoas muito racionais
e com

dificuldade afetiva. Contra indicada para deprimidos.

Devido dificuldade de fazer figuras por ser muito aguada, a
anilina

tima para pessoas que tem medo de perder o controle das coisas.
A tinta a
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leo, recomendada para pessoas com depresso, pois possibilita
maior

equilbrio da situao.

O nanquim, quando puro de fcil controle, mas exige agilidade
e

sensibilidade. Quando usado com gua, mais fluido, exigindo muito
mais

habilidade, ateno e concentrao.

Muitas ferramentas podem ser utilizadas para a atividade de
pintura,

assim como as esptulas, os rolinhos de espuma, mas o bsico o
pincel, eles

podem ser: quadrados, redondos, trinchas, batedores e quanto
maior a

variedade de pincis, maiores as possibilidades de diferentes
efeitos e

resultados.

Quanto mais expresso, mais autoconhecimento e mais
autoconfiana.

A pintura, assim como o desenho, pode ser livre, de cpia, ou
dirigida. Com a

pintura, trabalha-se a estruturao e a rea afetiva emocional,
chegando ao

equilbrio das emoes. E quanto mais diluda for a tinta, mais
emocional o

resultado.

A modelagem - pode ser feita com massa caseira, argila, cera
de

abelha, plsticina, papel mach e massa de modelar. O efeito da
modelagem

atua nas sensaes fsicas e, como tambm no sentimento e cognio.
A

tcnica exige uma canalizao de energia adequada, por partir do
nada para a

criao de algo podendo ser livre ou dirigida.

A sensao de estar em contato com o barro, pode ser muito

gratificante ou no. A argila age como transformadora, de um
estado de

desencontro para um estado de equilbrio, podendo trazer tona,
conflitos

indesejveis. Por ser moldvel, integra o ser com o mundo
exterior, mostrando-

o que pode adaptar-se s situaes, sendo fluda, recebe projees
,

favorecendo ao manipulador, a liberao das tenses, fadigas e
depresses,

pois um material vivo e de ao calmante.
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Nos trabalhos tridimencionais usar papis de vrios tipos,
texturas,

arames, madeiras, barbantes, caixas de madeira, de papelo, latas
vazias,

isopor, cones e cilindros de papelo, garrafas, pneus, copos
plsticos, frascos

plsticos caixas de fsforos, caixas de remdio, palitos de
sorvete, palitos de

fsforos...

Segundo JUNIOR(1997), entende-se como material alternativo
ou

sucata aquele que descartado. Sobras de lixo, que aparentemente
no tem

utilidade, materiais orgnicos encontrados na natureza. Este
material

reaproveitado. As sucatas naturais so as sementes, pedras,
conchas, folhas,

penas, galhos, pedaos de madeira, areia, terra. As sucatas
industriais so as

embalagens, copos plsticos, tecidos, jornais, revistas, papeles,
caixas de

ovos, etc.

importante fazer somente o uso de sucatas que no ofeream
perigo

ao usurio e materiais que no sejam txicos.

Para a socializao do grupo pode-se incentivar, dependendo
das

limitaes da pessoa, a coleta da mesma. Faz-se a seleo por grupo,
limpa-

as, desinfeta-as e guarda-as para uso. Guard-las em vidros ou
grandes potes

interessante para o trabalho com crianas com NEE pois se passa a
ver o

material, no sendo necessrio colocar rtulo.

A cola colorida outro material de fcil acesso e de timo
resultado,

aps secagem, conserva sua cor original, alm de colar serve para
pintar e

crias imagens. Pode ser aplicado sobre papis, isopor, madeira,
etc.

Outro recurso bastante vivel so os fantoches que podem ser
feitos

de vrias maneiras, tais como: a prpria mo pintada, cartolina
enfeitada,

garrafas pet, meias, bolinhas de isopor, saquinhos de papel e
muito mais ,

basta usar a criatividade.
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A colagem uma atividade estruturante que favorece o

desenvolvimento da coordenao motora fina e a organizao espacial
pode

ser realizada com materiais diversos: recortes de revistas,
jornais, pedaos de

papis coloridos, diversos gros, serragem, cortia, purpurina,
tecidos,

algodo, enfim, outros materiais diversificados.

Diante de tantos recursos artsticos que foi apresentada, tem o
ensejo

de introduzir novos mtodos para incrementar a prtica pedaggica.
Pensando

assim ao sugerir uma atividade ter uma proposta de fazer com que
esse

indivduo venha a superar suas dificuldades que j se instaura num
fazer

teraputico. Assim se pode dar o primeiro passo para uma escola
da qualidade

voltada verdadeiramente para a incluso atravs do ensino das
artes.

2.2- Materiais alternativos com benefcios teraputicos

Os materiais alternativos tambm apresentam excelentes
benefcios

teraputicos.

Materiais de procedncia animal Mobilizao de um tipo de
vitalidade

associado ao universo institucional. Possibilidade de
re-equilbrio do paciente.

Materiais sintticos alternativos usados em trabalhos de
construo.

Propriedades teraputicas: estimulao de processos de interao,
orientao

espacial, equilbrio, discriminao, possibilidade de articulao de
partes

relacionada ao processo de organizao.

Dramatizao Incluindo tambm o tabuleiro de areia, fantoches,
teatros, etc,

ativao das funes emocionais e cognitivas. Criar personagens que
usam a

imaginao faz bem para o individuo.
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CAPTULO III

A ARTETERAPIA ATUANDO NO PROCESSO DE

SOCIALIZAO E INTERAO DE CRIANAS COM

NEE

A arte terapia exige constante trabalho de pesquisa, espao de
estudo

e reflexo, discutindo sobre a importncia da mesma no processo
de

formao, integrao e incluso social dos portadores de
necessidades

especiais (PNEs). Para fins de delimitao de conceitos
entendemos

integrao como no proposto pelo Ministrio da Educao e do Desporto
e

Secretaria de Educao Distncia (1994: 18) o qual concebido
como:

"um processo dinmico de participao das pessoas num contexto

relacional, legitimando sua integrao nos grupos sociais
(...)

implicando em reciprocidade. Automaticamente a integrao
escolar

um processo gradual e dinmico que pode tomar distintas formas
de

acordo com as necessidades e habilidades dos alunos. A
integrao

educativa escolar refere-se ao processo de educar-ensinar,
no

mesmo grupo, a criana com e sem necessidades educativas

especiais, durante uma parte ou na totalidade do tempo de

permanncia na escola".

Neste sentido a pessoa portadora de necessidades especiais
ainda

conforme o Ministrio da Educao e do Desporto e Secretaria de
Educao

Distncia (1994: 22) definida como sendo aquela que:

"apresenta, em carter permanente ou temporrio, algum tipo de

deficincia fsica, sensorial, cognitiva, mltipla, condutas tpicas
ou

altas habilidades, necessitando, por isso, de recursos
especializados

para desenvolver mais amplamente o seu potencial e/ou superar
ou

minimizar suas dificuldades. No contexto escolar, costumam
ser

chamadas de pessoas portadoras de necessidades educativas

especiais".
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Integrar o PNE escola e sociedade entendido como um

processo que envolve um conceito parcial. Neste aspecto corre-se
o risco de

ser entendido somente como o fato de estar fazendo parte
fisicamente de um

determinado grupo, mas sem participar efetivamente do mesmo em
condio

de tratamento igual. A incluso social envolve ento uma proposta
maior,

ampliando os horizontes de reflexes e aes no trato com o
PNE.

Ao fazer e conhecer arte, a pessoa portadora de deficincia
percorre

trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos especficos
sobre

suas relaes com o mundo. Alm disso, desenvolvem potencialidades
que

pode alicerar a conscincia do seu lugar na sociedade.

As pessoas com deficincia devem conviver com a sociedade no

deficiente, visto que a diferena entre elas est apenas no ser
fsico e no no

ser social. Suas igualdades passam pelos mesmos direitos
garantidos a todos

os cidados, nos preceitos constitucionais. Procuram atravs da
Arte

orientao para uma melhor qualidade de vida e adquirir
autoconfiana ligada

no processo produtivo. Tratado pela sociedade como um subgrupo,
atravs

da arte colocam-se em evidncia para mostrarem suas
potencialidades ao

pblico presente. Este posicionamento confirma-se atravs do
pensamento de

Costa (2000.p.16) que relata,

"ao adentrar-se na complexidade do universo da arte, o
indivduo

com necessidades educacionais especiais pode trabalhar os
seus

sentimentos em relao sociedade, que, na maioria das vezes, o

discrimina ou segrega, devido aos preconceitos e ao estigma.
O

trabalho com arte capaz de transform-lo em um ser humano

socialmente ativo, com uma auto-estima positiva e uma funo
social

determinada".

A utilizao de recursos artsticos para auxiliar o desenvolvimento
de

contedos escolares especficos vem-se expandindo cada vez mais,
com o

foco do trabalho pedaggico na aprendizagem do aluno. Os cursos
de

formao de professores procuram enfatizar atividades didticas
que

privilegiem a ao do aluno e, nesse sentido, atividades artsticas
so
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excelentes recursos, uma vez que a arte vem ocupando
significativo espao na

formao humana, desde o incio das civilizaes at a atualidade.

sabido que a arte um elemento muito importante na vida de
cada

pessoa e que o educador, de modo especial, pode munir-se, atravs
da arte,

de uma riqueza inestimvel de recursos para auxiliar na tarefa
educativa.,

Trabalhar, tambm, sua prpria providncia, reestruturando a
concepo de

saber, e no se restringe ao lgico-matemtico, mas abarca todos os
tipos de

inteligncia e lhe possibilita a busca de diferentes maneiras de
transmitir a

mesma mensagem, aproveitando todas as possibilidades que o
repertrio de

conhecimentos e emoes do aprendente/interlocutor traz.

Durante esse processo amadurecem, revem todo o contedo que

desenvolvem em suas aulas, analisam, refletem sobre os
entraves

encontrados, no como vtimas do processo, mas como
co-autores.

Relativizam querem seus acertos, quer as falhas, percebendo que
a tica pela

qual analisavam o mundo era mais rgida e deixava de beneficiar
seja a si

mesmos, seja aos seus interlocutores. Interessando-se pela
arteterapia,

utilizando seus recursos, esto flexibilizando e dando
oportunidade ao

aparecimento de perspectivas que antes nem percebiam ou,
quando

percebiam, desconsideravam.

Dentre as pessoas que possuem diferenas fsicas, as que
talvez

ganhem mais conhecendo as artes visuais so as surdas. Num mundo
em que

se valoriza a capacidade lingstica, a imagem pode oferecer
inmeras

possibilidades comunicacionais a quem no se comunica pela fala,
podendo

contribuir com o processo de incluso social. Cabe destacar a
relevncia das

funes da imagem no processo de comunicao com surdos,
considerando a

funo tradutora, a funo social, a funo analtica, a funo
comparativa, a

funo temporal, a funo espacial, a funo esttica e, sobretudo, a
funo

didtica, que pode ser motivadora do interesse do aluno porque
capta a sua
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ateno, apresentando uma valiosa possibilidade de alimentar a
fantasia, de

desenvolver a criatividade, de conectar-se com o domnio afetivo
e ampliar o

seu campo cognitivo (ORMEZZANO, FURLANETTO, 2004/2005).

Professor/Ensinante/Psicopedagogo/Arte Terapeuta deve
pesquisar

constantemente, buscar fundamentao terica para embasar sua

aprendizagem e seu trabalho, para poder discriminar suas
possibilidades de

cooperao e complementaridade, bem como contemplar um outro lado
seu e

perceber a transformao pela qual est passando; perceber as
vivncias que

lhe esto permitindo trabalhar a auto-imagem, bem como a percepo
de que

positivo investir em comportamentos que no polarizem, mas ajudem
a

relativizar e amadurecer.

importante que cada educador/arte terapeuta esteja desperto,
atento

dinmica da escola como um todo e da sala de aula em
particular.

Neste sentido as atividades de arteterapia estimulam a
desinibio, o

autoconhecimento, a criatividade, levando os participantes a uma
sensao de

integrao com o mundo que instiga resoluo de conflitos
pessoais,

melhoria do relacionamento social e desenvolvimento harmnico
da

personalidade.

Finalmente, a arteterapia pode ser utilizada como elo de
interao

entre os vrios campos do conhecimento, colaborando sobremaneira
na

construo da interdisciplinaridade no mbito da escola, elaborando
a

comunicao entre as possibilidades e limites prprios da cincia e
a

expressiva liberdade de criao da arte; fazendo ligaes entre
anseios

gerados pelo mundo atual com o mais remoto passado, enfim
promovendo o

desenvolvimento do potencial humano atravs de situaes que
favoream a

leitura do mundo de maneira ampla, rica e profunda.
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3.1 -Arte como facilitadora da incluso social

No mbito das tendncias pedaggicas na atualidade, a incluso

constitui-se com um termo amplo e polissmico, pois surge no
contexto do

movimento de incluso que chega ao Brasil na dcada de 1990 e que
prope

com meta educacional Educao para todos. Nessa abordagem, a
incluso

se torna mais slida, com um termo mais amplo, que inclui pessoas
com

necessidades educativas especiais e as classes populares que se
concentram,

na maior parte das vezes, entre os grupos j estigmatizados
socialmente.

A sociedade muitas vezes exclui determinados grupos de
pessoas,

como os que apresentam necessidades especiais e os de baixa
renda, por

diferentes aspectos. Causando assim a discriminao e fazendo com
que

determinados grupos no tenham acesso aos bens culturais, ou que
este

acesso seja realizado de forma desqualificada. Tambm muitas
pessoas por

no terem oportunidades, so excludas socialmente prejudicando a
sua

percepo cultural em relao ao mundo que est inserido. Esse fato
resulta

muitas vezes em violncia social.

A arte existe no apenas para favorecer a pessoa que cria. Sendo
este

um fator muito importante para o desenvolvimento cognitivo e
como aguadora

dos sentidos, Mas sua importncia tambm existe por favorecer
diversas

formas de interpretao transmitindo significados que no podem ser
passados

por meio de nenhum outro tipo de linguagem favorecendo assim
o

desenvolvimento cognitivo do observador do leitor de arte.

A Arte o social em ns. O social no apenas o coletivo, assim

como as razes e a essncia da arte no individual [...] uma

atividade de fundo social na qual o homem se forma e interage
com

seus semelhantes e seu mundo numa relao intercomplementar de

troca[...]O enfoque esttico da arte deve combinar as vivncias do
ser

humano em nvel individual com a recepo do produto esttico

percebido como produto social e cultural (Vigotsky, 2001:
XII).
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Isto comunicao, comunicao de determinado conhecimento

possibilita a aproximao entre indivduos, mesmo de culturas
distintas. A arte

possibilita esta interao mediante produtos artsticos e concepes
estticas

expressas de um modo diferenciado da linguagem discursiva.

Para FREITAS (2007) falar de diversidade falar de mltiplo,
de

coletividade, de sociedade, porm no cerne deste coletivo,
convive a

unicidade, o singular, o mpar, ou seja, respeitar esta condio,
que nada mais

do que a condio humana. Portanto, os alunos com necessidades

educacionais especiais, convivem neste coletivo, mas no so
homogneos,

ainda que muitos recebam rtulos. A arte representa um dilogo
possvel,

porque parte de uma singularidade (artista) para a coletividade,
traa este

dilogo mediante a heterogeneidade humana, valoriza a
diversidade, os

mltiplos olhares e sensibilizaes, como elementos enriquecedores
do

desenvolvimento pessoal e social.

A Arte no exclui, ela democrtica, pois o indivduo expe o seu

modo de ver o mundo, tanto como observador como criador. A arte
abre

espao para o desenvolvimento das mltiplas inteligncias, dos
componentes

intuitivos, sensoriais, e a percepo espacial, independentemente
de limites

fsicos ou fisiolgicos. Segundo Barbosa (2005), o produtor de
arte tem

grandes chances de ser bem sucedido nas artes, de sentir-se
aprovado, ter

seu ego cultural reforado e, assim, se desenvolver
cognitivamente. A arte-

educao no lida com certo e o errado, mas com o provvel, o
imaginvel.


	
34

CAPTULO IV

INCLUSO SOCIAL

Os professores tm apresentado dificuldades para trabalharem
com

crianas; adolescentes e jovens com NEE, por insegurana, por
estarem

despreparados Geralmente o professor possui mais de 30 alunos na
sala de

aula e no sabe como se ocupar dessa criana especial e, ao mesmo
tempo,

de todas as outras. Sem contar que os pais acham que o professor
vai ficar

muito ocupado e que o filho dele pode ser prejudicando de alguma
forma. V-

se na prtica que os professore vem a incluso como transferncia
de

responsabilidades.

Faz-se necessrio trabalhar com os profissionais da educao de

maneira que eles, sendo capazes de compreender e refletir sobre
as sua

prticas, sejam capazes de transformar lgicas de ensino.

sabido que, nos cursos de formao de professores poucos se

ensina a trabalhar com a diversidade na sala de aula. Passa-se a
informao

sem considerar a realidade que o futuro professor ir enfrentar e
nem as

diferenas existentes na sua turma, ou seja, quase no se tem a
formao

considerando a diversidade existente na sala. E muitas vezes
este futuro

profissional no preparado nem para os problemas mais comuns
do

cotidiano escolar.

Antes de se exigir que o professor trabalhe com alunos com
NEE

deveriam pensar seriamente na capacitao dos docentes, que um
dos

modos para se comear a mudana na qualidade do ensino, visando
a

incluso, capazes de propiciar a aprendizagem a todos os alunos,
respeitando

ritmos, tempos, superando barreira fsicas, psicolgicas,
espaciais, temporais,

culturais. A incluso pressupe segundo Tereza Mantoam (2001), uma
prtica

pedaggica centrada nos eixos da tica, justia e direitos humanos.
Segundo

PERRENOUD (2001), O professor um profissional autnomo,
responsvel,
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capaz de avaliao e de iniciativa, na adaptao criativa de seus
atos e de

suas posturas s realidades do ofcio.

Portanto, refletindo as palavras do autor, percebe-se que
necessrio

que o professor receba apoio, confiana e formao para que
possa

desenvolver um bom trabalho com os alunos com NEE.

Diante desse texto importante lembrar que o professor sozinho
e

despreparado no conseguir trabalhar com esses alunos com NEE,
visto que

o conceito de escola inclusiva vai alm da simples figura do
professor.Segundo

Ferreira (2006) p. 147 )

[...]Da a necessidade de que a equipe escolar esteja atenta
ao

desenvolvimento de dinmicas relacionais entre professores,
famlias

e alunos que propiciem o surgimento de vivncias e contedos

significativos. Ainda temo a necessidade de aprofundar o

conhecimento sobre como e o que fazer para dar s escolas

ferramentas que permitam um maior conhecimento de um sujeito
que

o nico, conhecimento este de real valor pedaggico.( p. 147 )

Implica uma nova viso da escola, prope no projeto-poltico-

pedaggico ( currculo, metodologia, avaliao, atendimento
educacional,

especializado, formao continuada do professor, aprendizagem como
centro

das atividades escolares e o sucesso dos alunos como meta da
escola,

trabalho coletivo e diversificado). Assim sendo, h necessidade
de trabalhar

cm profissionais da educao para uma prtica reflexiva, para a
inovao e a

cooperao. Nesse sentido, faz-se necessria uma escola
reflexiva.

[...] uma organizao que continuamente se pensa a si prpria, na
sua

misso social e na sua organizao, e confronta-se com o
desenrolar

de sua atividade em um processo heurstico, simultaneamente

avaliativo e formativo ou seja, uma organizao aprendente.

(ALARCO, 2001, p. 11),

A escola tem que permitir aes que favoream a integrao social

atravs de prticas heterogneas adequadas diversidade de seu
alunado.

preciso que a escola se modifique para receber o aluno. Com
vistas ao acesso

e permanncia do aluno com NEE no espao escolar, a lei de
Diretrizes e
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Bases, artigo 59, preconiza: Os sistemas de ensino asseguraro
aos

educandos, com necessidades especiais: currculos, mtodos,
tcnicas,

recursos educativos e organizao especfica, para atender as
suas

necessidades....

Faz-se necessrio que a escola, como organizao, repense sua
forma

de gesto e as formas de aprendizagem a partir das inovaes
metodolgicas

e didticas em sua organizao das turmas, dos tempos e dos espaos
da

escola, com vistas a tender crianas e jovens provenientes de
culturas cada

vez mais diversificadas, nas complexas sociedades atuais.

As escolas devero, por conseguinte, oferecer opes
curriculares

que se adaptem s crianas com capacidade e interesses diferentes
(

Declarao de Salamanca, 1994, p.33). Assim sendo, a escola deve
oferecer

programas educacionais flexveis, contribuindo para a promoo de
desafios,

de forma a superar as necessidades grupais ou individuais,
compreendendo e

reorganizando aes educativas que garantam aprendizagem de
novos

conhecimentos.

Com isso percebe-se que, indispensvel tambm, a integrao dos

servios educacionais com os do sistema de sade, do trabalho e
de

assistncia social garantindo o atendimento adequado ao
desenvolvimento

integral do cidado. A educao inclusiva passa a ser
responsabilidade de

todos e cabe ao coletivo da escola atender s necessidades
especiais.

Este um discurso timo para ser ouvido, mas na realidade as
coisas

acontecem no cotidiano escolar de forma diferente. A transformao
da escola

fica difcil de acontecer, comeando pelas mudanas do espao
escolar para

atender aos alunos com deficincias fsicas. Pois isso depende de
verba e

tambm de todo um processo burocrtico, que pode levar anos para
ser

solucionado, sem contar que, para se trabalhar com necessidades
especiais,

seja auditiva, fsica, visual ou mental, o professor precisar ser
capacitado em
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cada uma delas, por profissionais preparados para tal, o que
dificilmente

poder ocorrer nas escolas pblicas , que sempre dependem de um
processo

longo para conseguir realizar seus objetivos.

sabido que no so poucos os educandos que tm suas

necessidades educacionais interpretadas com especiais por parte
dos

professores mal preparados ou mal apoiados pelo sistema de
ensino.

Este fato deve-se a que os currculos de formao de
professores,

em sua grande maioria, possuem reduzida carga horria com

informaes sobre alunos com necessidades educacionais
especiais,

tornando-se desta forma difcil, seno impossvel, que os
professores

consigam identificar e trabalhar eficientemente com estes alunos
em

suas salas de aula. ( NOGUEIRA, 2000, p.36).

bom lembrar tambm que s o trabalho dos profissionais em

educao no suficiente para a incluso, se a sociedade no se
preparar

para receber bem essa criana; ou seja, no pode ser ingnuo a
ponto de

acreditar que uma nova lei resolve a questo. Apesar das
dificuldades

encontradas para desenvolver um bom trabalho com alunos com NEE,
no

podemos desistir jamais.

O sentido especial da educao consiste no respeito e no amor e
no

respeito ao outro, que so as atitudes mediadoras da competncia
ou da sua

busca para melhor favorecer o crescimento e desenvolvimento do
outro. O s

alunos com deficincia no so problemas: a escola precisa entender
esses

alunos como pessoas que apresentam desafios a capacidade dos
professores

e da escola para oferecer uma educao para todos, e o aluno quem
vai

produzir o resultado educacional, ou seja, a aprendizagem. Os
professores

devem atuar como facilitadores da aprendizagem dos alunos, com a
ajuda de

outros profissionais, tais como professores especializados em
alunos com

deficincia, pedagogos, psiclogos.
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4.1. Os contextos poltico, econmico e social.

No Brasil, a implementao de propostas relacionados aos
portadores

de necessidades especiais muito difcil. No apenas na rea
educacional,

mas tambm no que diz respeito a emprego e direitos. Essa
dificuldade reflete

a predominncia de uma perspectiva assistencialista que, apesar
de todas as

lutas e leis institudas, ainda est diretamente vinculada a
iniciativas e

disposies individuais embora a Constituio Federal estabelea
como

fundamentos da Repblica a cidadania e a dignidade da pessoa
humana (art.

1 inc. II e III), e como um de seus objetivos fundamentais a
promoo do bem

de todos, sem preconceitos de origem, raa, sexo, cor, idade e
credo.

Tambm preconiza o direito igualdade (art. 5) e a educao para
todos

indistintamente. Esses direitos devem visar ao pleno
desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exerccio da cidadania e sua
qualificao para o

trabalho. (art. 205).

Alm disso, determina como um dos princpios para o ensino, a
:

igualdade de condies de acesso e permanncia na escola (art.
206

inc. I), acrescentando que o dever do Estado com a educao
ser

efetivado mediante a garantia de acesso aos nveis mais elevados
de

ensino, da pesquisa e da criao artstica segundo a capacidade
de

cada um. (art 208 V)

Portanto, a constituio garante todos o direito educao e ao

acesso escola. Toda escola, assim reconhecida pelos rgos
oficiais como

tal, deve atender aos princpios constitucionais, no podendo
excluir nenhuma

pessoa em razo de sua origem, raa, sexo, cor, idade, deficincia
ou

ausncia dela.

Embora a educao especial tenha o amparo da referida lei,
ressaltando

mais uma vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educao ( LDB n
9.394, 20 de

dezembro de 1996 em seu captulo V, da Educao Especial, art. 58:
Entende-

se por educao especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade
de

educao escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de
ensino, para
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educandos portadores de necessidades especiais. (LEI DE
DIRETRIZES E

BASES N9394/96, Captulo V, Art.58, 1996). Entende-se, portanto,
que o

aluno precisa receber um ensino especializado dentro do contexto
regular do

ensino.

O processo de incluso de pessoas com necessidades especiais
causa

extremas mudanas e, por vezes, desconforto na sala de aula. No
apenas os

professores precisam estar capacitados para enfrentar esse novo
desafio, mas

principalmente, alunos, pais e comunidade precisam compreender
como a

convivncia com alunos includos poder enriquecer a formao humana
de

seus membros.

Para isso faz-se necessrio um perodo de adaptao, para que
essas

concepes sejam incorporadas, adaptadas e valorizadas pelos
membros da

comunidade. O que nem sempre acontece, e com isso ao invs de
haver uma

aceitao e integrao do aluno portador de necessidades especiais,
se

identifica uma rejeio do mesmo sob as mais diversas alegaes.

Na ltima dcada integrar ou incluir alunos com necessidades

educacionais especiais no sistema regular de ensino tem sido,
sem dvida,

uma das questes mais discutidas no pas, principalmente por estar
amparada

e fomentada pela legislao vigente em nvel federal, quanto
estadual e

municipal.

Diante dessas constataes preciso compreender que a profisso

docente na contemporaneidade exige um novo perfil, baseado em
estudo,

reflexo e desenvolvimento de competncias prticas realmente
significativas.

PERRENOUD (2000) destaca que uma condio para transformao
escolar

a profissionalizao do profissional da educao e, para tanto, ele
elenca trs

aspectos que precisam estar presentes: a responsabilidade, o
investimento e a

criatividade.
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4.2. A formao de professores para a educao inclusiva

De acordo com CIORNAI ( 2004) para que a educao seja
realmente

transformadora, preciso ampliar o grau de conscincia como
possibilidade de

tematizao e reflexo da prpria prtica de trabalho.

Indivduos portadores de deficincia tendem a devido reduo da

auto-estima, provocada pelas expectativas externas e pela relao
redutora

que o meio social os impe.A arte, com seu talento para ocupar os
vazios,

promove de maneira incomparvel o resgate social, afetivo,
emocional e

intelectual de todos os indivduos, classificados ou no como
deficientes. Alm

disso, a arte tem a caracterstica de considerar como qualidade
justamente as

diferenas que tornam cada pessoa um ser nico.

Os trs elementos apontados por PERRENOUD (2000) se
constituem

em aspectos fundamentais para a construo de profissionais que
assumam a

tarefa de desbravar e abrir novos caminhos, construindo com isso
uma

autonomia individual e liderana na gesto de sala de aula. Na
condio de

profissionais reflexivos, as receitas prontas no so mais
adequadas e sim as

habilidades para identificar, definir, projetar, avaliar os
desafios.

Se para trabalhar com alunos que apresentam diferentes nveis
de

desempenho j se faz necessrio desenvolver essas habilidades,
mais

importante ainda sero essas caractersticas diante das
necessidades

especiais dos alunos includos.

A responsabilidade comea com a compreenso de que necessrio

estar em permanente processo de aprendizagem e interao com
outros

profissionais para conseguir desenvolver as competncias
docentes

necessrias na contemporaneidade.

Se considerarmos ainda, que a formao inicial perdeu sua

caracterstica de processo extenso, complexo e valorizado para se
converter

em uma atividade parcial, simplificada, desarticulada e que ao
longo das
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ltimas dcadas foi sendo gradativamente desvalorizada, pode-se
vislumbrar o

enorme desafio que a tarefa se impe.

Se no existe uma cultura inclusiva na sociedade como um todo e
nas

instituies de ensino, fatalmente se estar comprometendo a formao
de

professores, no apenas no curso de pedagogia, mas em todas as
demais

licenciaturas. Portanto, sero pensados quais so os desafios para
a

formao de professores na graduao em pedagogia tendo em vista
a

concepo de educao inclusiva? Pode-se afirmar que esses desafios
so

grandes, devido principalmente falta de uma tradio histrica na
lida com a

problemtica. Associado a isso vive um momento histrico em que a
falta de

recursos compromete a capacitao dos membros da equipe da escola
em

lidar com essa realidade.

Os desafios da incluso s sero superados quando todos
entenderem

o que a incluso. Hoje cabe ao professor a maior responsabilidade
para lidar

com os alunos com NEE. J a escola, ainda no possui a devida
estrutura para

receb-los, pois as polticas pblicas esto muito claras no papel,
mas na

prtica ainda no se consolidaram. Alm disso, a comunidade escolar
esta

despreparada para lidar com a diversidade, porque por
desconhecimento, sua

posio ainda divergente quanto aos rumos da educao especial
inclusiva.

A soluo ser estudar, e estudar para ver a melhor maneira de
lidar

com o diferente sem exclu-lo. A Arte neste sentido configura-se
um grande

suporte para lidar com os alunos com NEE, pois eles podem
expressar o que

sentem seus medos, suas angstias e aflies.

Portanto, o trabalho docente com portadores de necessidades

educativas especiais na contemporaneidade deve combinar estes
dois

aspectos, o profissional e o intelectual, e para isso se impe
o

desenvolvimento da capacidade de reelaborar conhecimentos. Desta
maneira,

durante a formao inicial, outras competncias precisam ser
trabalhadas
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como a elaborao, a definio, a reinterpretao de currculos e
programas

que propiciam a profissionalizao, valorizao e identificao do
docente

(PIMENTA, 2002, p. 131-2).

A verdadeira profissionalizao se d a partir do momento em
que

permitido ao professor racionalizar e analisar a prpria prtica,
criticando-a,

revisando-a, fundamentado-a na construo do crescimento da
unidade de

ensino como um todo.

O professor um agente fundamental no processo de incluso,
mas

ele precisa ser apoiado e valorizado, pois sozinho no poder
efetivar a

construo de uma escola fundamentada numa concepo inclusiva.
Para

tanto faz-se necessrio a preparao de todo o pessoal que
constitui a

educao, como fator chave para a promoo e progresso das
escolas

inclusivas E tambm, a proviso de servios de apoio de
importncia

primordial para o sucesso das polticas educacionais inclusivas.
(Declarao

SALAMANCA p. 27 e 31)

O investimento se concretiza na dedicao ao trabalho, nas
leituras, na

busca de alternativas pedaggicas que permitam no somente o

desenvolvimento dos alunos regulares mas a sua integrao e
interao com

os includos, de modo a que ambos se beneficiem e enriqueam com
a

experincia.

sabido que no so poucos os educandos que tm suas

necessidades educacionais interpretadas como especiais por parte
de

professores mal preparados ou mal apoiados pelo sistema de
ensino.Por fim a

criatividade, que resultante das experincias acumuladas e
desenvolvimento

pessoal, e tambm do acesso diferentes recursos e infra-estrutura
que a

escola venha a disponibilizar com a arte podemos desenvolver
melhores

prticas de acolhimento s crianas com NEE.
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CONCLUSO

A arte um processo natural. Todo indivduo com NEE um artista
e

tem um potencial criativo que pode e deve ser desenvolvido.
Muitas vezes

esse potencial reprimido para que ele se mostre mais
adequado

socialmente, mesmo que v contra seus desejos e necessidades.

As artes proporcionam um prazer e um encontro com emoes
tanto

para quem faz a obra quanto para quem a observa, sendo que para
perceb-la

necessrio o indivduo deixar ser levado pelas emoes que ela
evoca,

tentando olh-la com os olhos de quem a realizou. O uso das artes
na terapia

no tem uma preocupao esttica com a obra, ou seja, o fazer
bonito, pois o

importante na Arte-terapia o contato consigo e com o mundo,
despertando o

potencial criativo atravs da arte, retomando a espontaneidade e
a liberdade

de escolha, da direo da prpria vida, descobrindo e utilizando
suas prprias

ferramentas internas.

A expresso artstica das imagens e emoes propicia um prazer e
um

desligar-se do mundo, proporcionando um sentimento de leveza
e

tranqilidade fazendo com que os alunos com NEE se sintam bem
e

importantes no mundo. Algumas vezes pode ocorrer que os contedos
que

emergem sejam muitos pesados, o que freqentemente leva o
indivduo a

refletir sobre essas idias por algum tempo.

O uso das artes em terapia, por ser a obra de arte um objeto
concreto,

possibilita que a seqncia de criao deixe claras as fases pelas
qual o

indivduo passou em seu processo teraputico e a qualquer momento
possa

reviver e/ou vivenciar sentimentos que necessitem ser
reintegrados psique.

A Arte-terapia proporciona um aumento da criatividade e

espontaneidade, possibilitando o desenvolvimento do indivduo em
todos os
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seus aspectos. A mudana saudvel s ocorre medida que o indivduo
busca

seu auto-conhecimento e crescimento pessoal e uma forma de
conhecer o

aluno com NEE. Certamente este trabalho no pretende esgotar o
assunto,

mas pode servir de embasamento para futuras pesquisas a respeito
da Arte-

terapia.

Para trabalhar com alunos com NEE O professor precisa estar

consciente de sua importncia e da funo que desempenha perante
este

momento to importante. Como se v, na relao concreta entre o
educando

e o professor que se localizam os elementos que possibilitam
decises

educacionais mais acertados, e no somente no aluno ou na escola.
O sentido

especial da educao consiste no respeito e no amor e no respeito
ao outro,

que so as atitudes mediadoras da competncia ou da sua busca para
melhor

favorecer o crescimento e desenvolvimento do outro.

Os alunos com deficincia no so problemas: a escola precisa

entender esses alunos como pessoas que apresentam desafios
capacidade

dos professores e da escola para oferecer uma educao para todos,
e o

aluno quem vai produzir o resultado educacional, ou seja, a
aprendizagem.

Os professores devem atuar como facilitadores da aprendizagem
dos

alunos, com a ajuda de outros profissionais, tais como
professores

especializados em alunos com deficincia, pedagogos, psiclogos um
meio de

inclu-los atravs da arte.
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