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A inclus~ao de alunos com necessidades educativas
especiais (NEE) faz parte das preocupac�~oes dos
sistemas educativos modernos (Ainscow, 1993). A
sua implementac�~ao, no entanto, carece de profes-
sores devidamente formados (Forlin, 2010; Rodri-
gues & Rodrigues, 2011). Tomando uma amostra
de professores de escolas do ensino b�asico da
cidade e província de Maputo em Moc�ambique
(n=329), avaliamos atrav�es de um question�ario as
suas vivências e percec�~oes em relac�~ao �a
educac�~ao inclusiva. Para o efeito recorremos a
um question�ario previamente validado, constitu�ıdo
por 29 itens repartidos por três dimens~oes: (i) con-
cec�~oes dos professores sobre educac�~ao inclusiva,
(ii) percec�~ao dos professores sobre a qualidade da
sua formac�~ao inicial, e (iii) avaliac�~ao da sua pre-
parac�~ao para trabalhar em educac�~ao inclusiva. Os
resultados sugerem que existem diferenc�as esta-
tisticamente significativas comparando os profes-
sores com ou sem experiência anterior de
trabalho com alunos com NEE, apresentando os
professores com essa experiência melhores ava-
liac�~oes da qualidade da sua formac�~ao inicial para
responder aos desafios da sua pr�atica pedag�ogica
no contexto da educac�~ao inclusiva. N~ao se obser-
varam diferenc�as considerando os diversos mode-
los de formac�~ao que coexistiram no Sistema
Educativo Moc�ambicano e a idade dos professo-
res. Em nosso entendimento, face �a incipiência da
formac�~ao inicial e contínua na �area das NEE por
parte da generalidade dos professores em
atuac�~ao, a experiência profissional que tiveram
com estes alunos acaba por ser decisiva para as
vivências e percec�~oes dos professores relativa-
mente �a implementac�~ao da educac�~ao inclusiva.

Introduc�~ao
A implementac�~ao da educac�~ao inclusiva em Moc�ambique
�e relativamente recente. Despoletada em larga medida
pelos apelos decorrentes da Conferência Mundial sobre
Necessidades Educativas Especiais (NEE) na qual se pro-
duziu a Declarac�~ao de Salamanca (importante documento
director na �area das NEE e educac�~ao inclusiva) o pa�ıs

adopta formalmente em 1998 a educac�~ao inclusiva
visando, entre outros aspectos, assegurar que todas as
crianc�as e jovens, incluindo �aquelas com NEE sejam
escolarizadas no ensino regular (MINED, 1997). Ao for-
malizar a educac�~ao inclusiva o Governo de Moc�ambique
mostrou o seu enorme compromisso com o desiderato de
uma escola n~ao excludente e capaz de responder �as
necessidades educativas de todos alunos, sejam elas espe-
ciais ou n~ao, �a partir da escola regular. A este prop�osito
cabe lembrar que a Declarac�~ao de Salamanca insta aos
diferentes pa�ıses e respectivos governos a considerar o
facto de que:

“As escolas devem receber todas as crianc�as indepen-
dentemente das suas condic�~oes f�ısicas, intelectuais,
sociais, emocionais, lingu�ısticas ou outras. Isto inclui
crianc�as com deficiências, e sobredotadas, crianc�as
de rua e crianc�as trabalhadoras, crianc�as de
populac�~oes remotas ou n�omadas, crianc�as de mino-
rias lingu�ısticas, �etnicas ou culturais e crianc�as de
outras �areas ou grupos desfavorecidos ou marginali-
zados” (UNESCO, 1994, p. 6).

Em claro alinhamento com o enunciado acima, nos pri-
meiros dois anos de implementac�~ao da educac�~ao inclusiva
em Moc�ambique estavam escolarizados cerca de 441 alu-
nos com NEE em pouco mais de 7 escolas regulares
(MINED, 1998; Nhapuala, 2014) contra cerca de aproxi-
madamente 75 mil alunos cobertos por 98 escolas regula-
res (MINED, 2009a,b; 2013). Este crescimento �e sem
sombra de d�uvidas um dos maiores ganhos da imple-
mentac�~ao da educac�~ao inclusiva no pa�ıs, precisamente
indiciando o aumento de mais e maiores oportunidades de
acesso aos alunos com NEE ao ensino regular. Deste uni-
verso, e de acordo com os dados do sector da educac�~ao1
se destaca o facto de, em 2013, a tipologia de NEE mais
representativas no sistema educativo moc�ambicano serem
�as NEE auditivas (8.963 alunos) seguido das NEE visuais
(4.530 alunos).

1MINED (2013). Departamento de Educac~ao Especial. Dispon�ıvel em http://www.
mined.gov.mz/DN/DIEE/Pages/Departamento-de-Educac~aoEspecial.aspx acessado
em 21.11. 2013.
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Todavia, o crescimento exponencial de alunos com NEE
escolarizados em escolas regulares em Moc�ambique vem,
precisamente, colocar desafios enormes �as escolas regula-
res e aos professores no sentido de responderem adequada-
mente as necessidades decorrentes desta pr�atica, sobretudo
num contexto em que a formac�~ao dos professores se mos-
trou claramente em descompasso com as necessidades
quotidianas com as quais estes se debatiam nas salas de
aulas. Em Moc�ambique, especificamente para o ensino
b�asico, a formac�~ao de professores para trabalhar em
educac�~ao inclusiva �e indistinta da formac�~ao oferecida a
todo e qualquer professor que pretenda leccionar no ensino
b�asico. Nesta perspectiva a mesma �e feita atrav�es dos Insti-
tutos de Formac�~ao de Professores (IFPs), principal insti-
tuic�~ao p�ublica vocacionada a formac�~ao de professores para
o ensino b�asico. Desde a formalizac�~ao da educac�~ao inclu-
siva no pa�ıs em 1998 at�e ao momento os IFPs adoptaram
modelos diferenciados de formac�~ao de professores, ou
seja, a formac�~ao foi variando de 1 ano, 2 e 3 anos. Os con-
te�udos sobre NEE e educac�~ao inclusiva s~ao parte inte-
grante da cadeira de Psicopedagogia na qual se abordam
aspectos ligados ao conceito de inclus~ao, caracterizac�~ao
das diferentes tipologias de NEE e formas de intervenc�~ao e
a legislac�~ao na �area das NEE (MEC/INDE, 2006). Crê-se,
portanto, que todos os professores formados nos IFPs
nesse contexto tenham conhecimentos sobre �as NEE e
inclus~ao educativa.

Entretanto esta pretens~ao �e questionada pelos resultados
de alguma investigac�~ao em Moc�ambique. Chambal
(2012) e Nhapuala (2014) questionam o escasso tempo
dedicado a abordagem dos t�opicos relacionados com �as
NEE e educac�~ao inclusiva (aproximadamente 13% da
carga hor�aria total da disciplina). Os autores v~ao mais
longe chamando atenc�~ao ao facto de haver evidências de
que os atrasos no cumprimento do programa da disciplina
de Psicopedagogia acaba por fazer com que os professo-
res deixem de fora a unidade tem�atica que aborda �as
NEE e educac�~ao inclusiva por ser precisamente a �ultima
unidade tem�atica da disciplina ou, ainda, abordam muito
superficialmente. O estudo de Manhic�a (2005) questiona
a preparac�~ao dos formadores dos IFPs tendo constatado
um generalizado despreparo para abordar temas ligados
�as NEE e educac�~ao inclusiva com todas as consequências
negativas deste facto sobre a formac�~ao dos futuros profes-
sores. A par destes aspectos outros estudos apontam que
a articulac�~ao entre teoria e pr�atica na formac�~ao inicial de
professores �e bastante limitada e pouco estruturada
(Escriv~ao, 2012; Mangumbule, 2011).

Estes aspectos encontram eco nas evidências de inves-
tigac�~ao que tem apontado s�erias lacunas na preparac�~ao dos
professores para o trabalho com alunos com NEE em esco-
las regulares. A este prop�osito alguns resultados de inves-
tigac�~ao s~ao incisivos no questionamento do n�ıvel de
preparac�~ao dos professores das escolas regulares moc�ambi-
canas para a inclus~ao de alunos com NEE (confira Cossing,
2010; Mahilene, 2012; Mangumbule, 2011; Nhapuala,

2010). Estes e outros estudos sugerem que os professores
do ensino regular em Moc�ambique tendencialmente recor-
rem ao argumento de fragilidades na sua formac�~ao como
raz~ao fundamental para n~ao preparac�~ao te�orico-meto-
dol�ogica para lidar com os desafios da educac�~ao inclusiva.
Este argumento �e tamb�em apresentado em outros pa�ıses
europeus (Forlin, 2010; Rodrigues & Rodrigues, 2011).

Portanto, continua a ser um enorme desafio para o sis-
tema educativo moc�ambicano melhorar os n�ıveis actuais
da formac�~ao dos seus docentes para que efectivamente
consiga responder aos apelos de uma escola verdadeira-
mente inclusiva. Neste contexto, este estudo explora �as
percepc�~oes de um conjunto de professores de escolas do
ensino b�asico de Moc�ambique (cidade e prov�ıncia de
Maputo) sobre a qualidade da sua formac�~ao inicial na
�area da educac�~ao inclusiva tomando um conjunto de var-
i�aveis sociodemogr�aficas (idade) e profissionais (ex-
periência anterior de trabalho com alunos com NEE e
modelo de formac�~ao a que foi exposto).

M�etodo

Amostra
O estudo cobriu 329 professores (n=329) formados ap�os a
formalizac�~ao da educac�~ao inclusiva em Moc�ambique em
1998. Os sujeitos s~ao professores em exerc�ıcio em escolas
do ensino b�asico na cidade e prov�ıncia de Maputo sendo a
maioria do sexo feminino (66.6%) destacando-se, ainda, o
facto de o grupo mais representativo em termos et�arios ser
composto por professores entre 30-45 anos, correspon-
dente a 64.4%. Relativamente a experiência a n�ıvel de
docência �e de salientar que 77.2% tem mais de 6 anos
nesta �area.

Instrumento
O estudo foi feito com recurso a um question�ario que
explora �as percepc�~oes de professores do ensino b�asico em
Moc�ambique sobre a sua formac�~ao e pr�atica no contexto
da educac�~ao inclusiva (Nhapuala & Almeida, 2014).
Composto por 29 itens em formato Likert de 5 pontos o
instrumento apresenta três dimens~oes nomeadamente: (i)
concepc�~oes sobre educac�~ao inclusiva, (ii) percepc�~ao dos
professores em relac�~ao a qualidade da formac�~ao inicial
recebida e (iii) percepc�~ao do professor sobre a sua pre-
parac�~ao para trabalhar em escolas inclusivas. Para efeitos
deste estudo apenas reportamos os resultados da segunda
dimens~ao (qualidade da formac�~ao inicial).

Procedimento
Para a administrac�~ao do question�ario �a amostra do estudo
obtivemos autorizac�~ao pr�evia da direcc�~ao das escolas
com as quais pretend�ıamos trabalhar. Aos sujeitos que se
mostraram dispon�ıveis para participar do estudo foi provi-
denciada informac�~ao sobre o contexto do estudo, seus
objectivos e a importância da sua participac�~ao no mesmo.
Com efeito, foi lhes assegurado a confidencialidade da
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sua identidade e na base do consentimento informado os
dados foram recolhidos em contexto de sala de aulas. O
tratamento de dados foi feito com recurso ao pacote
estat�ıstico SPSS vers~ao 21, procurando respeitar a natu-
reza m�etrica das vari�aveis e o tipo de quest~oes de inte-
resse do estudo.

Resultados
Explorando a vis~ao dos professores moc�ambicanos relati-
vamente a qualidade da sua formac�~ao inicial buscamos
perceber, inicialmente, em que medida a sua exposic�~ao
anterior ao contacto com alunos com NEE influencia a
forma como estes mesmos professores percepcionam a
qualidade da formac�~ao inicial que tiveram nos IFPs. Com
efeito, os resultados do estudo apontam para o facto de
existirem diferenc�as estatisticamente significativas na ava-
liac�~ao que os professores fazem da qualidade da sua for-
mac�~ao inicial tendo em conta o facto de ter ou n~ao
experiência pr�evia com alunos com NEE (vide tabela 1).
Neste sentido, os professores com essa experiência pr�evia
avaliam mais positivamente a qualidade da sua formac�~ao
inicial.

A este prop�osito alguns autores sugerem que a experi-
ência pr�evia de interacc�~ao com alunos com NEE quando
percebida como positiva parece influenciar concepc�~oes e
vis~oes mais positivas sobre a educac�~ao inclusiva e a sua
pr�opria capacidade enquanto professores para o trabalho
com estes alunos (Elhoweris and Alsheikh, 2006;
Leatherman, 2007). Este resultado sugere que a exposic�~ao
anterior ao contacto com alunos com NEE parece ter um
efeito positivo sobre a avaliac�~ao que o professore faz
sobre a qualidade da sua formac�~ao inicial .

O contexto educativo moc�ambicano experimentou desde
a independência uma grande diversidade de modelos de
formac�~ao de professores variando, entre v�arios aspectos,
na durac�~ao da formac�~ao oferecida aos futuros professores.
Mais recentemente, com a formalizac�~ao da educac�~ao
inclusiva a esta parte, foram sucedendo-se modelos de

formac�~ao de professores com durac�~ao de 1 ano, 2 e 3
anos. Entretanto, os resultados do nosso estudo indicam
que n~ao obstante os diferentes modelos de formac�~ao de
professores que coexistiram no sistema educativo moc�am-
bicano n~ao h�a evidências de diferenc�as significativas na
avaliac�~ao que os professores fazem da qualidade da sua
formac�~ao inicial, pese terem decorrido com durac�~ao dis-
tinta (confira tabela 2).

Esta constatac�~ao est�a longe de ser conclusiva e gerar con-
sensos sobretudo ao considerarmos que v�arios estudos
tem apontado s�erias limitac�~oes na qualidade da formac�~ao
inicial de professores com impacto negativo sobre a sua
pr�atica docente em escolas inclusivas. Entretanto, este
resultado �e encorajador na medida em que deixa transpa-
recer que os diferentes modelos de formac�~ao inicial de
professores tem sido percepcionados pelos professores do
ensino b�asico das escolas da cidade e prov�ıncia de
Maputo como sendo de qualidade no que diz respeito �a
preparac�~ao do professor para trabalho com a diversidade
em contexto educativo inclusivo.

Por �ultimo, considerando a diversidade de faixas et�arias
que caracterizam o universo dos professores em exerc�ıcio
em escolas inclusivas em Moc�ambique buscamos perce-
ber em que medida o grupo et�ario diferencia a forma
como os professores avaliam a qualidade da formac�~ao ini-
cial que receberam. Para o efeito consideramos três gru-
pos et�arios que comp~oem a nossa amostra: (i) < 30 anos,
(ii) entre os 30 e 45 anos e por �ultimo (iii) os > 45 anos.

Tomando como referência esses grupos a an�alise do sig-
nificado estat�ıstico das discrepâncias nas m�edias obtidas
com recurso a an�alise de variância F-Oneway revelam
n~ao existir diferenc�as na avaliac�~ao dos professores relati-
vamente a qualidade da sua formac�~ao inicial (F(2,326)
=1703, p =0.184). Com efeito, os resultados sugerem que
o grupo et�ario n~ao se posiciona como uma vari�avel difer-
enciadora da avaliac�~ao dos professores em relac�~ao a qua-
lidade da sua formac�~ao, sendo que, na generalidade, os
professores dos diferentes grupos et�arios tem uma apre-
ciac�~ao positiva sobre a qualidade da sua formac�~ao inicial
(ver tabela 3).

Considerac�~oes finais
O progressivo estabelecimento da educac�~ao inclusiva em
Moc�ambique coloca in�umeros desafios ao sistema educa-
tivo moc�ambicano, sobretudo no sentido de assegurar res-
postas educativas �a medida das necessidades e
particularidades dos seus alunos. A formac�~ao dos profes-

Tabela 1: Resultados da dimens~ao “qualidade da for-
mac�~ao inicial” segundo experiência anterior de traba-
lho com alunos com NEE:

Dimens~ao Grupos N Med. DP t Gl. Prob.

Formac�~ao Sim 163 3.50 0.67 6.308 326 0.000

N~ao 165 3.05 0.65

Tabela 2: Resultados na dimens~ao qualidade da for-
mac�~ao inicial segundo os anos de durac�~ao da for-
mac�~ao inicial:

Dimens~ao Grupos N Min Max M�ed DP

Formac�~ao 1 ano 65 1.00 4.64 3.24 0.72

2 anos 204 1.09 5.00 3.30 0.71

Outros anos 60 1.64 4.55 3.24 0.64

Tabela 3: Resultados nas três dimens~oes da escala
segundo o grupo et�ario dos professores:

Dimens~ao Grupos N Min Max M�ed. DP

Formac�~ao <30 anos 92 1.73 4.73 3.32 0.64

30 a 45 anos 212 1.00 5.00 3.24 0.72

>45 anos 25 2.00 4.73 3.49 0.68
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sores �e crucial para que este desafio seja superado. Neste
sentido os resultados deste estudo ao sugerirem que a
experiência pr�evia de contacto com alunos com NEE
favorece a avaliac�~ao que o professor faz da qualidade da
sua formac�~ao vem reforc�ar a necessidade de continua-
mente �a partir da sua formac�~ao inicial se oferecer a este
oportunidades de interagir com alunos com NEE em
situac�~oes reais. N~ao foram encontrados no estudo
diferenc�as na avaliac�~ao que os professores fazem relativa-
mente a qualidade da sua formac�~ao inicial tendo em conta
o seu grupo et�ario ou durac�~ao da sua formac�~ao inicial
sendo, na generalidade, apreciada positivamente. Esta
constatac�~ao �e positiva e deve ser aprofundada em estudos
futuros visando perceber que dinâmicas conferem um
pensar colectivo a professores com idades diferentes e
cuja formac�~ao ocorreu em modelos diferenciados.
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