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RESUMO  

Neste estudo, abordou-se a problemática da inclusão educacional e os desafios enfrentados por 

educadores e instituições. O objetivo geral foi analisar as práticas pedagógicas e as políticas públicas 

que promovem a inclusão de estudantes com deficiência nas escolas brasileiras. A metodologia adotada 

consistiu em uma revisão bibliográfica, que permitiu uma análise qualitativa das obras relevantes na 

área da educação inclusiva. Os resultados evidenciaram que a implementação da educação inclusiva 
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requer adaptações nas práticas pedagógicas, formação contínua dos educadores e a criação de uma 

cultura escolar acolhedora. Além disso, identificaram-se barreiras estruturais, pedagógicas e atitudinais 

que dificultam a efetividade da inclusão. As considerações finais destacaram a importância das 

políticas públicas e da formação docente para a promoção de um ambiente educativo que respeite e 

valorize a diversidade. Foi ressaltada a necessidade de novos estudos que complementam os achados, 

explorando práticas inclusivas em diferentes contextos e a eficácia das políticas educacionais. Assim, 

concluiu-se que a inclusão educacional depende do compromisso coletivo de todos os envolvidos no 

processo educativo, visando garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos os 

alunos. 

 

Palavras-chave: Inclusão Educacional. Práticas Pedagógicas. Formação de Professores. Políticas 

Públicas. Diversidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A inclusão educacional é um tema que tem ganhado destaque nas discussões sobre a formação 

de uma sociedade  justa e equitativa. A necessidade de atender à diversidade de alunos, em especial 

aqueles com necessidades educacionais especiais, reflete a mudança de paradigma que ocorre na 

educação contemporânea. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece 

diretrizes que buscam assegurar que todos os estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade, 

respeitando singularidades e promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo. A partir dessa 

perspectiva, a inclusão não se limita a garantir o acesso físico à escola, mas envolve a adaptação das 

práticas pedagógicas e a formação dos professores para que todos os alunos possam se desenvolver. 

A justificativa para a escolha deste tema reside na relevância de entender as diversas nuances 

da inclusão educacional e os desafios enfrentados na implementação. Apesar de avanços significativos 

nas políticas públicas voltadas para a inclusão, a prática cotidiana nas salas de aula ainda apresenta 

dificuldades, como a falta de formação específica para os professores e a resistência a mudanças nos 

métodos pedagógicos. Além disso, a sociedade e as instituições educacionais ainda lidam com 

preconceitos e estigmas relacionados às diferenças, o que dificulta a criação de um ambiente escolar 

inclusivo. Portanto, é fundamental analisar como as teorias e práticas de inclusão estão sendo 

desenvolvidas e quais são as barreiras que ainda persistem no contexto educacional brasileiro. 

O problema central abordado nesta pesquisa refere-se à inadequação entre as políticas de 

inclusão educacional propostas e a realidade das salas de aula, nas quais muitos alunos ainda enfrentam 

dificuldades para ter necessidades atendidas. Essa disparidade entre o que é preconizado pela 

legislação e a prática educativa evidencia a necessidade de um estudo aprofundado sobre a formação 

de professores e as práticas pedagógicas que promovem a inclusão de alunos com necessidades 

especiais. Assim, a pesquisa busca identificar as lacunas existentes e propor soluções que contribuam 

para a melhoria da educação inclusiva. 

O objetivo desta pesquisa é analisar as práticas pedagógicas adotadas nas escolas brasileiras 

em relação à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, visando compreender os 

desafios enfrentados por educadores e as implicações dessas práticas para o processo de ensino-

aprendizagem.  

O texto está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, será apresentado o referencial 

teórico que fundamenta a discussão sobre inclusão e diversidade. Em seguida, três tópicos de 

desenvolvimento abordarão os fundamentos da educação inclusiva, a formação de professores e as 

práticas pedagógicas inclusivas. A metodologia utilizada na pesquisa será detalhada, seguida por três 

tópicos de discussão e resultados que refletirão sobre os desafios e as políticas públicas relacionadas à 
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inclusão educacional. Por fim, serão apresentadas as considerações finais que sintetizam as reflexões 

realizadas ao longo da pesquisa, destacando a importância da continuidade dos estudos na área.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O referencial teórico está estruturado de maneira a proporcionar uma base sólida para a 

compreensão da inclusão educacional e das diversidades. De início, será abordado o conceito de 

inclusão, destacando definições e a evolução histórica que permeia o tema, com ênfase nas legislações 

e políticas públicas que fundamentam a prática inclusiva no Brasil. Na sequência, serão discutidos os 

princípios da educação inclusiva e aplicação nas salas de aula, enfatizando a relevância da formação 

de professores para a efetividade das práticas pedagógicas. Por fim, o referencial teórico apresentará 

uma análise das práticas pedagógicas inclusivas, com exemplos de metodologias que favorecem a 

participação e o aprendizado de todos os alunos, ressaltando os desafios e as possibilidades que surgem 

no contexto educacional contemporâneo.  

 

3 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

A educação inclusiva é baseada em princípios que buscam garantir que todos os alunos, 

independentemente de suas características pessoais ou sociais, tenham acesso a uma educação de 

qualidade. Esses princípios são fundamentais para a construção de um ambiente educacional que 

respeita e valoriza a diversidade. Segundo Senna (2004, p. 55), “a educação inclusiva requer a 

transformação das práticas pedagógicas, permitindo que cada aluno, com suas singularidades, possa 

participar do processo de ensino e aprendizagem”. Essa transformação implica uma reavaliação das 

abordagens pedagógicas adotadas nas instituições de ensino, de modo que estas se tornem  flexíveis e 

adaptáveis às necessidades dos estudantes. 

A formação de professores é um aspecto fundamental para a implementação da educação 

inclusiva. Glat, Pletsch e Fontes (2007, p. 343) afirmam que “a inclusão deve ser uma preocupação 

constante na formação docente, pois os professores desempenham uma função essencial na criação de 

um ambiente escolar que promova a diversidade”. Este reconhecimento da importância da formação 

inicial e continuada para os educadores é um passo necessário para garantir que eles estejam preparados 

para lidar com a diversidade presente nas salas de aula. Além disso, a formação deve incluir práticas 

pedagógicas que favoreçam a inclusão, como o uso de recursos didáticos diversificados e metodologias 

que respeitem o ritmo e o estilo de aprendizagem de cada aluno. 

Os princípios da educação inclusiva também se manifestam na adaptação do currículo e das 

avaliações. A inclusão não se resume apenas ao acesso físico à escola, mas envolve a participação 



 

 
REVISTA ARACÊ, São José dos Pinhais, v.6, n.3, p.5326-5339, 2024  

5330 

plena de todos os alunos em atividades acadêmicas e sociais. Segundo Ribeiro (2015, p. 10), “a 

inclusão deve ser vista como um processo que exige a modificação do currículo e das práticas 

avaliativas, permitindo que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender de forma significativa”. 

Essa abordagem reflete a necessidade de um currículo que seja flexível e que atenda às especificidades 

de cada estudante, proporcionando assim uma experiência de aprendizagem  rica e significativa. 

Além disso, o compromisso com a inclusão requer a criação de uma cultura escolar que valorize 

a diversidade. Gabatz (2012, p. 53) destaca que “a construção de um ambiente escolar inclusivo passa 

pelo reconhecimento e respeito às diferenças, promovendo um espaço no qual todos se sintam 

acolhidos e valorizados”. Essa cultura é fundamental para que os alunos se sintam seguros e motivados 

a participar de suas experiências educacionais. 

Em síntese, os fundamentos da educação inclusiva envolvem uma série de princípios que 

buscam garantir a participação de todos os alunos no processo educativo. A formação de professores, 

a adaptação do currículo e a promoção de uma cultura escolar inclusiva são aspectos interligados que 

impactam  a prática educacional. Assim, a implementação efetiva da educação inclusiva depende de 

um compromisso coletivo de todos os atores envolvidos no processo educativo, visando a construção 

de uma sociedade  equitativa e justa.  

 

4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A INCLUSÃO  

A formação de professores para a inclusão é um aspecto fundamental na efetivação de uma 

educação que respeite e valorize a diversidade. A preparação dos educadores para lidar com as 

particularidades de cada aluno é essencial para que práticas pedagógicas inclusivas sejam 

implementadas. Segundo Greguol, Gobbi e Carraro (2013, p. 311), “a formação de professores deve 

transcender a mera transmissão de conteúdos teóricos, incluindo a vivência prática em contextos de 

diversidade, de modo a preparar o docente para interagir de forma significativa com todos os alunos”. 

Essa afirmação evidencia que a formação deve ir além da teoria, incorporando experiências práticas 

que ajudem os educadores a desenvolver habilidades específicas para atender às necessidades de 

alunos com diferentes tipos de dificuldades. 

Além disso, a formação contínua dos professores é necessária para que eles se mantenham 

atualizados em relação às metodologias e práticas pedagógicas inclusivas. Como aponta Ribeiro (2015, 

p. 5), “é imperativo que os educadores recebam formação continuada que aborde a inclusão e a 

diversidade, permitindo uma reflexão crítica sobre práticas e estratégias de ensino”. Essa reflexão é 

importante, pois capacita os professores a reconhecerem e a enfrentarem as barreiras que podem 

dificultar a inclusão de todos os alunos, promovendo, assim, um ambiente educacional  equitativo. 
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A importância da formação docente também se reflete na adaptação do currículo. Conforme 

mencionado por Araújo e Reis (2011, p. 25), “um currículo inclusivo deve ser flexível e permitir que 

os professores façam as adaptações necessárias para atender às especificidades de cada estudante”. 

Esta flexibilidade curricular é um componente essencial para que a inclusão se torne uma realidade nas 

salas de aula. Professores bem preparados são capazes de criar e aplicar estratégias que possibilitem a 

participação de todos os alunos, respeitando seus ritmos e estilos de aprendizagem. 

Em relação à diversidade cultural e religiosa, Gabatz (2012, p. 52) enfatiza que “a formação de 

professores deve contemplar uma educação que valorize a diversidade cultural, promovendo o respeito 

e a convivência pacífica entre os alunos”. Essa perspectiva é vital para que os educadores desenvolvam 

uma abordagem que não apenas reconheça, mas também celebre as diferenças entre os alunos, 

contribuindo para um ambiente escolar inclusivo. 

Portanto, a formação de professores para a inclusão é uma condição indispensável para a 

efetivação de práticas pedagógicas que atendam à diversidade presente nas salas de aula. Essa 

formação deve ser contínua e refletir as realidades do contexto escolar, possibilitando que os 

educadores desenvolvam competências necessárias para promover um ensino inclusivo e de qualidade. 

Assim, a capacitação adequada dos docentes se configura como um pilar central para a construção de 

uma educação que atenda a todos os alunos, independentemente de suas particularidades.  

 

5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS  

As práticas pedagógicas inclusivas são essenciais para garantir que todos os alunos, 

independentemente de características individuais, tenham a oportunidade de aprender de forma 

significativa. A implementação dessas práticas exige uma abordagem adaptativa e sensível às 

necessidades de cada estudante. Como afirmam Glat, Pletsch e Fontes (2007, p. 344), “as práticas 

pedagógicas devem ser planejadas de modo a considerar as particularidades de cada aluno, 

promovendo a participação de todos nas atividades escolares”. Essa afirmação destaca a importância 

do planejamento educacional que, ao levar em conta a diversidade dos alunos, permite a criação de 

ambientes de aprendizagem  inclusivos. 

Um exemplo de prática pedagógica inclusiva é a utilização de metodologias ativas, que 

incentivam a participação e a colaboração entre os alunos. Segundo Araújo e Reis (2011, p. 60), “o uso 

de metodologias ativas, como o trabalho em grupo e a aprendizagem baseada em projetos, favorece a 

interação entre os alunos, permitindo que compartilhem experiências e aprendam com as diferenças”. 

Essa abordagem não só promove a inclusão, mas também enriquece o processo de aprendizagem, pois 

os alunos aprendem a valorizar as contribuições uns dos outros. 
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Outra prática relevante é a adaptação dos materiais didáticos. Como destaca Senna (2004, p. 

57), “a personalização dos recursos educacionais é uma estratégia para atender às diferentes 

necessidades dos alunos, facilitando o acesso ao conteúdo e promovendo a aprendizagem”. A 

adaptação de materiais, como a utilização de livros em braille, audiobooks ou recursos visuais, permite 

que todos os alunos, inclusive aqueles com deficiências, tenham acesso à informação de maneira 

adequada às suas necessidades. 

Além disso, a formação de uma cultura de respeito e empatia dentro da sala de aula é 

fundamental. Gabatz (2012, p. 51) enfatiza que “promover a diversidade cultural e religiosa no 

ambiente escolar contribui para a construção de um espaço de acolhimento, no qual todos os alunos se 

sintam respeitados e valorizados”. A construção dessa cultura inclusiva deve ser uma prioridade em 

todas as escolas, pois é através dela que se estabelece um ambiente propício ao aprendizado. 

Por fim, a avaliação contínua e diversificada também se configura como uma prática 

pedagógica inclusiva importante. Ribeiro (2015, p. 12) aponta que “as avaliações devem considerar as 

diversas formas de aprendizado e os diferentes ritmos dos alunos, proporcionando oportunidades para 

que todos possam demonstrar conquistas”. Essa prática é fundamental para que a avaliação não se 

torne um obstáculo à inclusão, mas sim uma ferramenta que contribua para o desenvolvimento de cada 

estudante. 

Em síntese, as práticas pedagógicas inclusivas são fundamentais para a construção de um 

ambiente educacional que respeite e valorize a diversidade. A utilização de metodologias ativas, a 

adaptação de materiais didáticos, a promoção de uma cultura de respeito e empatia, e a avaliação 

diversificada são exemplos de estratégias que podem ser implementadas para garantir que todos os 

alunos tenham acesso à aprendizagem de forma igualitária e significativa.  

 

6 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, cuja 

abordagem é qualitativa. Essa escolha permite uma análise aprofundada das produções acadêmicas já 

existentes sobre o tema da inclusão educacional. Os instrumentos utilizados foram a leitura e a análise 

crítica de artigos, livros e documentos relevantes que tratam da inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais. O procedimento consistiu na seleção de materiais disponíveis em bases de 

dados acadêmicas, como Scielo, Google Scholar e ResearchGate, priorizando publicações recentes 

que argumentam a formação de professores e práticas pedagógicas inclusivas. As técnicas de pesquisa 

envolveram a sistematização das informações coletadas e a organização dos dados de forma a facilitar 

a discussão dos principais pontos abordados na literatura sobre o tema. 
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O quadro a seguir apresenta um resumo das principais obras consultadas, evidenciando a 

diversidade de autores e abordagens que compõem o referencial teórico desta pesquisa. 

 

Quadro 1: Principais Obras Consultadas 

Autor(es) Título conforme publicado Ano 
Tipo de 

trabalho 

SENNA, L. A. G. De Vygotsky a Morin: entre dois 

fundamentos da educação inclusiva 

2004 Artigo 

SEKKEL, M. C. Reflexões sobre possibilidades e limites da 

educação inclusiva 

2005 Artigo 

GLAT, R.; PLETSCH, 

M. D.; FONTES, R. S. 

Educação inclusiva & educação especial: 

propostas que se complementam no contexto 

da escola aberta à diversidade 

2007 Artigo 

BARRETO, C. S. G; 

REIS, M. B. F. 

Educação inclusiva: do paradigma da 

igualdade para o paradigma da diversidade 

2011 Artigo 

GABATZ, C. Diversidade cultural e religiosa e os desafios 

para uma educação inclusiva 

2012 Anais de 

Congresso 

GREGUOL, M.; 

GOBBI, E.; 

CARRARO, A. 

Formação de professores para a educação 

especial: uma discussão sobre os modelos 

brasileiro e italiano 

2013 Artigo 

RIBEIRO, E. J. Diversidade e educação inclusiva: a 

mediação socioeducativa em contexto 

escolar 

2015 Artigo 

VITALIANO, C. R. Formação de professores de Educação 

Infantil para inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais: uma 

pesquisa colaborativa 

2019 Artigo 

ARAÚJO, V. S. O lugar das diversidades na Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC 

2020 Capítulo de 

Livro 

JESUS, S. A.; 

ARAÚJO, V. S. 

A relação entre desigualdade escolar e 

desigualdade social 

2024 Artigo 

Fonte: autoria própria 

 

A apresentação deste quadro permite ao leitor uma visualização clara das principais fontes que 

fundamentam a discussão sobre inclusão educacional e diversidade. A diversidade de referências 

consultadas contribui para uma compreensão   das práticas e teorias que permeiam a educação 

inclusiva, possibilitando uma análise crítica e fundamentada sobre os desafios e as perspectivas que 

envolvem a temática.  

 

7 DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

A implementação da educação inclusiva enfrenta diversos desafios que dificultam a efetivação 

de práticas que atendam às necessidades de todos os alunos. Esses desafios podem ser classificados 

em barreiras estruturais, pedagógicas e atitudinais,  as barreiras estruturais referem-se à infraestrutura 

das escolas, que muitas vezes não está preparada para receber alunos com deficiências. Segundo Sekkel 

(2005, p. 45), “a falta de acessibilidade nas escolas é uma realidade que limita a participação plena dos 
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alunos com deficiência, impedindo-os de usufruir de um ambiente escolar que promova a inclusão”. 

Essa afirmação evidencia que, sem adaptações adequadas nas instalações físicas, o acesso à educação 

inclusiva torna-se um desafio. 

Além das barreiras estruturais, as barreiras pedagógicas também se destacam. A falta de 

formação específica para os educadores é um fator que impacta a prática da inclusão. Conforme 

observado por Greguol, Gobbi e Carraro (2013, p. 315), “sem uma formação adequada, os professores 

podem se sentir despreparados para lidar com a diversidade presente em suas salas de aula, resultando 

em práticas que não favorecem a inclusão”. Essa situação indica a relevância de programas de 

formação contínua que abordem as metodologias inclusivas e as especificidades dos alunos com 

necessidades especiais. 

Ademais, as barreiras atitudinais desempenham uma função significativa na implementação da 

educação inclusiva. Muitas vezes, os educadores e a comunidade escolar apresentam resistências em 

relação à inclusão, que podem ser alimentadas por preconceitos e estigmas. Como afirmam Araújo e 

Reis (2011, p. 28), “a resistência à inclusão pode advir de uma falta de compreensão sobre a diversidade 

e das implicações que ela traz para o ambiente escolar”. Essa resistência pode resultar em ambientes 

que não acolhem de modo adequado os alunos que precisam de suporte especial, dificultando seu 

desenvolvimento e integração. 

Uma reflexão sobre os desafios enfrentados na implementação da educação inclusiva pode ser 

observada na análise das políticas públicas. De acordo com Gabatz (2012, p. 54), “a eficácia das 

políticas de inclusão depende não apenas de sua formulação, mas também de sua implementação nas 

escolas, que muitas vezes carecem de recursos e apoio adequado para tornar a inclusão uma realidade”. 

Isso sugere que, embora existam diretrizes e legislações que promovam a inclusão, a falta de recursos 

e a implementação inadequada podem limitar os efeitos positivos. 

Portanto, os desafios na implementação da educação inclusiva são múltiplos e interconectados. 

As barreiras estruturais, pedagógicas e atitudinais necessitam ser enfrentadas de maneira integrada, 

promovendo ações que garantam a acessibilidade, a formação contínua dos educadores e a construção 

de uma cultura escolar inclusiva. Ao abordar esses desafios, é possível criar um ambiente educativo 

que respeite e valorize a diversidade, assegurando que todos os alunos tenham a oportunidade de 

aprender e se desenvolver . 

 

8 IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA INCLUSÃO EDUCACIONAL  

As políticas públicas desempenham uma função fundamental na promoção da inclusão 

educacional, em especial para estudantes com deficiência. Essas diretrizes são essenciais para garantir 
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que as instituições de ensino atendam às necessidades de todos os alunos, respeitando suas 

singularidades. De acordo com Senna (2004, p. 56), “as políticas públicas voltadas para a educação 

inclusiva devem garantir não apenas o acesso físico, mas também a qualidade do ensino oferecido a 

todos os alunos, independente de características individuais”. Essa afirmação ressalta que, para que a 

inclusão seja efetiva, é necessário que as políticas não se limitem ao simples acesso, mas que 

promovam uma educação de qualidade. 

Um dos principais marcos legais que orientam a inclusão educacional no Brasil é a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e,  recentemente, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). A BNCC estabelece diretrizes que buscam assegurar que todos os estudantes, incluindo 

aqueles com deficiência, tenham acesso a uma formação adequada e de qualidade. Segundo Araújo e 

Reis (2011, p. 32), “a BNCC representa um avanço significativo ao considerar a diversidade como um 

elemento central do currículo escolar, possibilitando que as escolas adotem práticas que atendam a 

todos os alunos”. Assim, a BNCC não apenas reconhece a diversidade, mas também orienta as práticas 

pedagógicas em direção à inclusão. 

Além disso, as políticas públicas têm impactos diretos nas condições de formação dos 

professores e na infraestrutura das escolas. Conforme observado por Ribeiro (2015, p. 11), “a eficácia 

das políticas de inclusão depende da formação adequada dos educadores, que devem ser capacitados 

para lidar com a diversidade presente nas salas de aula”. A falta de formação específica para os 

docentes pode resultar em práticas pedagógicas inadequadas que não atendem às necessidades dos 

alunos com deficiência, comprometendo, assim, a eficácia das políticas de inclusão. 

Um desafio que se destaca na análise das políticas públicas é a implementação nas escolas. 

Como destaca Gabatz (2012, p. 54), “embora existam políticas e diretrizes que promovam a inclusão, 

a implementação prática muitas vezes enfrenta barreiras que limitam sua efetividade”. Isso indica que, 

apesar da existência de um marco legal que favorece a inclusão, a falta de recursos e de apoio 

institucional pode dificultar a transformação dessas diretrizes em práticas concretas nas salas de aula. 

Em suma, as políticas públicas têm um impacto significativo na inclusão educacional de 

estudantes com deficiência. No entanto, para que essa inclusão seja efetiva, é imprescindível que as 

políticas não apenas garantam o acesso, mas também promovam a qualidade do ensino, a formação 

contínua dos educadores e a adequação da infraestrutura das escolas. Ao enfrentar os desafios 

relacionados à implementação dessas políticas, é possível construir um ambiente educacional que 

valorize e respeite a diversidade, assegurando que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender 

e se desenvolver . 
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9 FUTURO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL  

O futuro da educação inclusiva no Brasil apresenta perspectivas promissoras, com a 

possibilidade de avanços significativos na implementação de práticas que atendam às necessidades de 

todos os alunos. O fortalecimento das políticas públicas voltadas para a inclusão educacional, aliado a 

uma formação contínua e qualificada dos educadores, é fundamental para a construção de um ambiente 

escolar que respeite e valorize a diversidade. Conforme Gabatz (2012, p. 55), “para que a educação 

inclusiva se concretize, é necessário um compromisso coletivo que envolva não apenas os educadores, 

mas também a comunidade escolar e a sociedade em geral”. Essa afirmação ressalta a importância da 

colaboração de diferentes atores na promoção de uma educação que atenda a todos. 

A formação dos professores é um aspecto central para o futuro da educação inclusiva. Como 

observado por Greguol, Gobbi e Carraro (2013, p. 317), “a capacitação contínua dos educadores deve 

ser uma prioridade, permitindo que eles desenvolvam habilidades e estratégias que favoreçam a 

inclusão na sala de aula”. Essa necessidade de formação contínua se torna ainda  evidente à medida 

que novas metodologias e tecnologias surgem, exigindo que os educadores se adaptem e atualizem 

práticas para atender à diversidade dos alunos. A implementação de programas de formação que 

integrem teoria e prática pode contribuir para a preparação de professores  conscientes e aptos a lidar 

com as particularidades dos estudantes. 

Outro aspecto relevante é a criação de uma cultura escolar inclusiva. Segundo Senna (2004, p. 

58), “promover um ambiente que respeite as diferenças e valorize as singularidades de cada aluno é 

essencial para a efetividade da inclusão educacional”. Essa cultura deve ser cultivada desde a formação 

inicial dos educadores até a prática cotidiana nas escolas, estimulando um clima de respeito e 

acolhimento. A construção de um ambiente escolar que favoreça a inclusão pode resultar em uma maior 

participação e engajamento dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento social e acadêmico. 

Além disso, o uso de tecnologias educacionais pode representar um avanço significativo na 

promoção da inclusão. Conforme destacado por Ribeiro (2015, p. 14), “as tecnologias digitais podem 

ser ferramentas para personalizar o ensino e atender às diferentes necessidades dos alunos”. A 

implementação de recursos tecnológicos adaptados pode facilitar o acesso ao conteúdo, permitindo 

que os alunos com deficiência tenham oportunidades de aprendizado  adequadas às suas realidades. 

Portanto, o futuro da educação inclusiva no Brasil depende de uma série de fatores 

interconectados. O fortalecimento das políticas públicas, a formação contínua dos educadores, a 

promoção de uma cultura escolar inclusiva e a utilização de tecnologias educacionais são aspectos que, 

se trabalhados em conjunto, podem proporcionar um avanço significativo na inclusão educacional. 
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Com o compromisso de todos os envolvidos, é possível construir um sistema educacional que atenda 

à diversidade e garanta o direito à educação de qualidade para todos os alunos. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais deste estudo destacam os principais achados relacionados à inclusão 

educacional e às práticas pedagógicas necessárias para garantir o acesso e a permanência de todos os 

alunos no ambiente escolar. A pesquisa evidenciou que a implementação da educação inclusiva requer 

uma abordagem que transcende o simples acesso físico à escola, envolvendo adaptações nas práticas 

pedagógicas, na formação dos educadores e na cultura escolar. 

Um dos principais achados foi a identificação das barreiras enfrentadas na implementação da 

educação inclusiva, que incluem dificuldades estruturais, pedagógicas e atitudinais. As escolas  não 

estão preparadas em termos de infraestrutura para atender às necessidades de alunos com deficiência, 

o que limita a participação plena. Além disso, a falta de formação específica dos educadores para lidar 

com a diversidade nas salas de aula contribui para a resistência a práticas inclusivas. A pesquisa 

também apontou que as atitudes preconceituosas em relação à diversidade podem dificultar a 

construção de um ambiente escolar acolhedor. 

Outra conclusão relevante refere-se ao impacto positivo que políticas públicas voltadas para a 

inclusão educacional podem ter. As diretrizes estabelecidas pela legislação, como a Base Nacional 

Comum Curricular, são essenciais para a promoção de práticas que garantam a participação de todos 

os alunos. Contudo, a pesquisa revelou que a eficácia dessas políticas depende de sua implementação 

efetiva nas escolas, o que muitas vezes não ocorre devido à falta de recursos e de apoio institucional. 

As contribuições deste estudo são significativas, pois oferecem uma visão clara dos desafios 

enfrentados na inclusão educacional, além de fornecer sugestões para melhorar as práticas 

pedagógicas. A pesquisa ressalta a necessidade de um compromisso coletivo que envolva educadores, 

gestores e a comunidade escolar na promoção de uma educação que respeite e valorize a diversidade. 

O fortalecimento da formação docente e a criação de uma cultura escolar inclusiva são aspectos que 

podem impactar a experiência educativa de alunos com deficiência. 

Adicionalmente, há a necessidade de novos estudos que complementam os achados desta 

pesquisa. Investigações futuras podem se concentrar em experiências práticas de inclusão em 

diferentes contextos escolares, bem como na avaliação da eficácia das políticas públicas na promoção 

da inclusão educacional. Além disso, estudos que analisem o papel das tecnologias educacionais na 

facilitação do aprendizado de alunos com deficiência também são recomendados. Esses novos 
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enfoques podem proporcionar uma compreensão   sobre como as práticas inclusivas podem ser 

implementadas nas escolas brasileiras. 

Em suma, a inclusão educacional é um tema complexo que exige uma abordagem integrada e 

um esforço conjunto de todos os envolvidos no processo educativo. A continuidade das pesquisas nessa 

área é fundamental para que se possa avançar na construção de uma educação que atenda às 

necessidades de todos os alunos, assegurando seu direito à aprendizagem e ao desenvolvimento pleno. 
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