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gal em partfcufar. os factores imporlantes b5o o inleresse, r F€-
rlcia. a habilidade e a preparagio, mas nunca I sua cegueira,

Uma Yez determlnad,os.estes factores, deve-se buscar ufic ocu.
pagio que requeira as laculdades demonstradas pelo individuo e
sd enl6o se pode determinar se a visla 6 absolutamente rpcess6-
ria para o desempenho eficaz do trabalho. Em'muilos cas6s, bas-
tar6 fazer ligeiras adaptag6es para gue a vlsio nio ceia intelra-
mente imprescindivel.

J5 nio pensamos em (o que o cegs pode fazer). mas, em (que
pode lazer este homem ou esta mufher que, por dcdso nio v6?),

, Por meio desta teoria de selecgio de emprego e conselhor
vocacionais, toda a gama de trabalhos para o homem com vlsta
se pode explorar para p6,la i disposigio dos cegos.

No mundo do trabalho, sempre se deu uma importdncl2 exce$-
riva l neccsidade da vista e os entendimentos nos assuntG da
ocupag6es para os cegos, assim como as orienlaE6es vocaclonall

Educog6o do crisnss cegq
por naul HonwcLna

Os erames psicol6gicos esl5e intimamente relacionados com
os conselhos vocacionais. Por rneio desle processo. pode.se aiudar
a crianga ceg€ a escolher a ocupag6o eu profiss5o. para a qual
esleja mefhor preparada, em que se encontre melhor o seu inte-
resse e que, logicamentie,. ser6 naguela em que ter6 maiores pro-
balidades de 6xlto. Este conhecimento obt6m-se'por meio de-en.
lrevlstas frequentes que perrnltem avaliar objectivamenle a actua-
g5o da crianga cega na escola.

Dando i crianea cega desde cedo e nelhor c9neelho posshel
no gu€ se relere i, sua educegfio, nio so se poupari consldera-
velmenle o lempo. bomo tamb6m numerosas desilus6es no futuro.

A preparagio da crianca deve dirigir-se e planear se culdado-
mmente at6 uma meta delinida. O orientador vocacional deve. nio
t6 entender totalmenle a natureza humana. maE! ao meem{ tempo,,
eslar bem informado sobre as caract€rjstlcas que sio imprescendi-
Yeis para o sucesso na sus educagSo.

Ao soluclonar a ocupagio mais adequada para umr pessoa cc-
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devdrio ayxillar as pessoas ceges aos tirilh6es da trad,igio € ocu.
par o lugar a que t€m 6irelto na sociedade, como cidadaos com-
pelentes.

Este reforgo requer contudon coragem, conhecimento e con.
tianga na capacldade dos gue perderam a vista,

A E S C O L A E A C O M U N I D A D E

Eete conceito, i6 amplamente enraizado enlre n6s, devido aos
esforgos envldados nesse sentide pelo Mlnist6rio de Educagio e
Cultura. agsume, no caso particular da escolg para .criangas cb-
ga3, uma importSncia exlraordinariamente prolunda no que con-
eerne & futura integrag6o comunitdria dessas criangas.

Com efelto. o maior obst6culo i integragEo do deficienfe na
sociedade; 6 porventura a atitude das pessoas com vista para com
os portadores de qualquer detlciOncia fisica. e, particularmente,
para com Gs que. nio veem,

Em muilos sectores de opiniio. mesino das camadas mais es-
clarecidas da nossa sociedade. persiste ainda lamentavelnrente. o
preconceito retr6grado de ver na pessoa cega um ser diterente do!
oulros, qualquer colsa er6tlca que. por vezes, executa certas habl-
lldades dignas de admiragio. Em tais casos, a antipalla reveta'so

de dois modos distintos: piedade excessiva ou marginallaagio tolal.
O resultado disso 6 que a propria sociedade vai fomentando

a erist€ncia do_pedinte cego, i6 que deste modo as pessoas podem
pralicar a -caridade 

'em desconto ndos seus pecadosl.
-E dgvidg--q esres senrimentos profundamenre arreigados que

resulta lio diflcil conseguir trabalhe em ocuoag6es normais.
. o pr6prio cego tem a grande responsabiidade de aiudar a

socledade a aceit6-lo como ser humano com direitos, sentimentos
6 qma personafidade igual i dos que v6em. ne J6ve provar i
sociedadc que ri unra pessoa competente, capaz de aceitar as
responsabilidades normais na sua comunidide.'

A escola para cegog desempenha um papel importantissfmo
na vida da crianga cega, pois 6 aqui onde ela aprende a aceitar
e usar sabiamente osles privil6gios. Mas por outro lado, a escola
deve chegar a algo mais do Que a educaqio social. acad6mica
e vocacional da crianga.

A escola deve ser o farol directo qub eduque a famflla e a
sociedade, como ufir todo integral. E s6 desta forma se pode .
mudar h atilude negativa dos que sio dotados de vista. relitiva.
mente,is pessoas cegas. O primeiro passo positivo neste sentidO,
6 a educaglo dos pais das crlangas, E 6'preclsamente 

-esse 
d

nosso esfoigo actualmentg.
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