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RESUMO 

SILVA, Karla Maria Duarte. Gravidez na adolescencia: revelando opinioes de estudantes do 
Ensino Medio. 71 f. Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) - Unidade Academica de Ciencias 
da Vida (UACV), Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2009. 

A adolescencia e caracterizada pelo abandono da auto-imagem infantil e proje9ao de vida no 
mundo adulto, correspondendo a um periodo de descobertas das proprias limitacdes, de 
curiosidade por novas experiencias, caracterizada pela necessidade de integra9ao social, pela 
busca da independencia, do desenvolvimento da personalidade e defini9ao da identidade 
sexual. Nao obstante, o exercicio da sexualidade de forma impensada e inconsequente pode 
acarretar conflitos e trazer altera9oes nos projetos futuros de cada adolescente, resultando, 
muitas vezes, em uma gravidez nao planejada. Este estudo buscou caracterizar o perfil dos 
adolescentes estudantes do Ensino Medio da Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras - ETSC e 
conhecer a opiniao desses adolescentes acerca da ocorrencia da gravidez na adolescencia. 
Trata-se de um estudo de carater exploratorio-descritivo, com abordagem quantitativa e 
qualitativa. Os sujeitos do estudo foram 15 estudantes do Ensino Medio. O instrumento para a 
coleta de dados foi um roteiro, com questoes objetivas e subjetivas, que norteou a realiza9ao 
das entrevistas. Foram seguidos os preceitos eticos da Resolu9ao 196/96 do Conselho 
Nacional de Saude, na condu9ao da pesquisa. Os dados para a caracteriza9ao do perfil foram 
analisados atraves do indice de frequencia e percentual. Os dados qualitativos foram 
analisados pelo metodo de Analise de Conteudo, em sua modalidade de analise tematica. O 
perfil dos estudantes constituiu-se por ambos os sexos, com faixa etaria entre 14 e 18 anos, 
solteiros e sem uniao consensual, residentes na zona urbana, apresentando renda familiar ate 5 
salarios minimos, predominantemente da religiao catolica. Em rela9ao a forma9ao 
educacional, a maioria cursou o Ensino Fundamental na rede publica de ensino e um numero 
consideravel nao recebeu educa9ao sexual na escola. Quanto as concep9oes dos estudantes 
acerca do fenomeno gravidez na adolescencia, revelam que e resultado de um ato sem 
planejamento e que esta inserida em um contexto de desvantagens sociais, relacionadas a 
perdas na convivencia com os amigos, na falta de apoio familiar e conquista profissional. 
Constatou-se que ha uma lacuna de informa96es pela falta da educa9ao sexual nas principals 
institui96es em que os adolescentes convivem; entre elas, destacam-se a escola e a familia. 
Torna-se premente a necessidade de articula9ao entre os setores de saude e educa9ao, 
possibilitando a elabora9ao de oficinas sobre temas ligados a sexualidade humana, bem como 
a cria9ao de politicas publicas voltadas as reais necessidades dos adolescentes. Pensar a saude 
do adolescente, implica pensar nos diversos modos de viver a adolescencia e de viver a vida. 

Palavras - chave: Adolescencia, sexualidade, gravidez na adolescencia 



ABSTRACT 

SILVA, Karla Maria Duarte. Pregnancy in the adolescence: revealing opinions from high 
school students. 7If. Paper of Course Conclusion (TCC) - Academic Unit of Life Sciences 
(UACV), Federal University of Campina Grande, Cajazeiras, 2009. 

The adolescence is characterized by the abandonment of the infantile self-image and life 
projection in the adult world, corresponding to a period of discoveries of the own limitations, 
of curiosity for new experiences, characterized by the need of social integration, for the search 
of the independence, of the development of the personality and definition of the sexual 
identity. Although, the exercise of the sexuality in a thoughtless and inconsequent way can 
result in conflicts and bring alterations in each adolescent's future projects, resulting, a lot of 
times, in an unwanted pregnancy. This paper looked for to characterize the profile of the 
adolescent students of high school from the Health Technical School of Cajazeiras - ETSC 
and to know those adolescents' opinion concerning the occurrence of the pregnancy in the 
adolescence. It is a study of exploratory-descriptive character, with quantitative and 
qualitative approach. The participants of the study were 15 high school students. The 
instrument for the data collection was a guide, with objective and subjective questions, that 
orientated the accomplishment of the interviews. The ethical precepts were followed 
according to the Resolution 196/96 of the Health National Council, in the conduction of the 
research. The data for the characterization of the profile were analyzed through the frequency 
index and percentile. The qualitative data were analyzed by the method of Analysis of 
Content, in its modality of thematic analysis. The students' profile was constituted by both 
genders, with age group between 14 and 18 years-old, single and without consensual union, 
residents in the urban zone, presenting family income up to 5 minimum wages, predominantly 
Catholic. Concerning to the educational formation, most of them studied the elementary 
school in the public net of teaching and a considerable number didn't receive sexual education 
at school. Related to the students' conceptions concerning the phenomenon pregnancy in the 
adolescence, it was revealed that it is a result of an act without planning and that it is inserted 
in a context of social disadvantages, related to losses in the coexistence with the friends, in the 
lack of family support, and professional conquers. It was verified that there is a gap of 
information through the lack of the sexual education in the main institutions in which the 
adolescents belong to; among them, school and family are highlighted. It becomes urgent the 
need of articulation between the sections of health and education, making possible the 
elaboration of workshops on themes related to the human sexuality, as well as the creation of 
public politics returned to the adolescents' real needs. Thinking about the adolescent's health 
implicates to think on the several manners of living the adolescence and of living the life. 

Keywords: Adolescence, sexuality, pregnancy in the adolescence 
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A adolescencia e caracterizada por uma fase de transicao entre a infancia e a idade 

adulta, definitiva para a formacao da personalidade do individuo. Enquanto parte inerente do 

ciclo vital humano, a adolescencia constitui-se de caracteristicas proprias, representada na 

sensacao de invulnerabilidade e onipotencia, que a difere das demais faixas etarias. E 

considerada como um fenomeno de passagem, marcado pelo abandono da auto-imagem 

infantil e projecao de vida no mundo adulto. 

Etimologicamente, adolescencia vem de adolescere, palavra latina que expressa 

crescer, desenvolver-se, tornar-se maior, atingir a maioridade (VIERA et al, 2007, p. 1202). 

O Ministerio da Saude (MS), em consonancia com a Organizacao Mundial da Saude 

(OMS), circunscreve a adolescencia a segunda decada da vida (10 a 19 anos) e considera 

juventude o periodo dos 15 aos 24 anos de idade. Segundo o Estatuto da Crianca e do 

Adolescente (ECA), adolescente e aquele individuo com idade entre 12 e 18 anos (BRASIL, 

2005a). 

Em termo populacional, o grupo de adolescentes e jovens entre 10 e 24 anos possui 

importante representatividade demografica, representando 29% da populacao mundial, e 

destes, 80% vivem em paises em desenvolvimento. De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicilio (PNAD), realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica (IBGE), em 2007 a populacao brasileira total alcancou quase 190 milhoes de 

pessoas, sendo os adolescentes de 15 a 17 anos, 5% desse total (10,2 milhoes de pessoas). 

Todavia, as pessoas com mais de 18 anos continuam sendo a maioria da populacao, 70%, ou 

cerca de 131,2 milhoes nessa faixa etaria (BRASIL, 2005b). Considerando essa representacao 

populacional de adolescentes, as implicacoes economicas, sociais, educacionais, culturais, de 

trabalho, justica, esporte, lazer e outros, e que se determina a necessidade de atencao mais 

especifica e abrangente para esse grupo etario. 

O MS divulgou que, nas ultimas tres decadas, a estrutura etaria da populacao brasileira 

sofreu profundas mudancas, resultantes da queda da fecundidade, da reducao da mortalidade e 

do aumento da expectativa de vida, caracterizando assim, uma nova estrutura que evidencia o 

envelhecimento da populacao e uma "onda jovem" devida ao crescimento da faixa etaria de 

10 a 24 anos (BRASIL, 2005b). 

Segundo Silva; Silva; Alves. (2004, p.08), essa etapa da vida "e entendida como uma 

fase de indefinicao, de transicao, e ainda, um periodo passivel de conflitos e crises, porem, de 

busca de liberdade". 

Desser (1993, p. 17) afirma que ha certo consenso em que 'ser adolescente', em sua 

concepcao moderna, deva significar 
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um periodo, transitorio e legitimo, de menor responsabilidade (com 
referenda a responsabilidade adulta frente ao trabalho, a familia) combinada 
com uma maior liberdade (referida, em parte, a menor independencia da 
crianca, em parte, decorrente da menor responsabilidade) e certos direitos (a 
experimenta9ao, a descoberta, o que deve incluir os ambitos da efetividade e 
da sexualidade) (1993, p. 17). 

Nesse sentido, corresponde a um periodo de descobertas das proprias limita9oes, de 

curiosidade por novas experiencias, caracterizada pela necessidade de integra9ao social, pela 

busca da independencia individual, do desenvolvimento da personalidade e defini9ao da 

identidade sexual. 

Embora os limites do inicio e do termino da adolescencia sejam imprecisos, a 

puberdade permite identificar seu come90, marcando-a fisicamente, sendo caracterizada pelos 

surgimentos dos caracteres sexuais secundarios. A faixa de idade em que as transforma96es 

da puberdade acontecem e muito ampla e diversificada, sendo alcan9ada gradualmente, sob a 

influencia de diversos fatores, internos e externos (BECKER, 2003). Em consequencia da 

puberdade, ha o despertar da sexualidade e a busca pelas experiencias afetivas e sexuais. 

E na adolescencia que se acentua a descoberta do corpo e dos orgaos sexuais, sendo o 

desenvolvimento da sexualidade parte integrante do crescimento do individuo, em dire9ao a 

sua identidade adulta. Nessa perspectiva, a sexualidade humana acompanha o individuo em 

toda sua existencia, a qual implica "amor, tesao, erotismo, satisfa9ao das necessidades 

instintivas tais como o contato, o calor, o afago, os beijos, as caricias, a troca de intimidades e 

tambem os aspectos esteticos, a atra9ao e a sintonia entre duas pessoas" (EISENSTEIN, 2000, 

p . l ) . 

Tomita e Ferrari (2007, p.40) referem que, quando se fala de sexualidade "nao se deve 

fazer referenda apenas ao ato sexual, mas ao conjunto de fantasias e ideias que cada um 

constroi sobre si e para si, em fun9ao daquilo que supoe levar ao gozo". 

Modifica96es do padrao comportamental dos adolescentes, no exercicio de sua 

sexualidade, vem exigindo maior aten9ao dos profissionais de saude, educa9ao e da propria 

familia, devido a suas repercussoes. Nao obstante, o exercicio da sexualidade de forma 

impensada e inconseqiiente pode acarretar conflitos e trazer altera9oes nos projetos futuros de 

cada adolescente, resultando, muitas vezes, em situa9oes de gravidez nao planejada, aborto, 

Infec9oes Sexualmente Transmissiveis/Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida 

(ISTs/AIDS), abandono escolar e delinquencia que, conseqiientemente, interferirao em sua 

saude integral. 
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Nos ultimos anos, vem observando-se aumento da incidencia de gravidez na 

adolescencia em todo o mundo. No Brasil, nas ultimas decadas, "o fenomeno da gravidez na 

adolescencia tern sido abordado de forma mais intensa e abrangente por diferentes segmentos 

da sociedade, envolvendo profissionais de saude, educadores, juristas e a midia em geral" 

(SOARES et al., 2008, p. 486). 

Esse fenomeno e referido por alguns segmentos sociais como um problema social e de 

saude publica, inserido em um quadro de risco, demandando tomada de acoes efetivas. O 

tema "gravidez na adolescencia" e bastante explorado, e muitos estudos sugerem que esta e 

geralmente nao planejada, resultado da falta de conhecimento e de um contexto de 

desvantagens socioeconomicas. E sob esse enfoque que Belo e Silva (2004) apontam como 

consequencias de se tornar mae precocemente: a perda da liberdade, adiamento ou 

comprometimento dos projetos de estudos, limitacao de perspectivas de ingresso no mercado 

de trabalho, etc. 

Nesse cenario, diversos estudos revelam que a principal razao alegada pelas jovens 

para a ocorrencia da gravidez foi o nao uso de metodos anticoncepcionais, a falta de 

conhecimento sobre os metodos, a objecao de seu uso pelo parceiro e relacoes sexuais 

casuais. Belo e Silva (2004, p. 481) afirmam que, entre os motivos, estao "a tendencia de 

queda da idade media da menarca e da iniciacao sexual precoce". 

A gravidez na adolescencia constitui desafio para as politicas publicas no contexto da 

promocao da saude e traz a tona questoes relevantes sobre esse problema, no momento em 

que ha o desafio de fornecer aos adolescentes subsidios para viver sua sexualidade de forma 

plena e com planejamento de anticoncepcao ou concepcao. 

A abordagem educativa na prevencao da gravidez na adolescencia tern intensa relacao 

com as praticas em saude, uma vez que, estudantes da area de saude, bem como profissionais 

que atuam no Servico de Atencao Basica de Saude podem atuar e desenvolver acoes 

educativas em saude, num processo dinamico e continuo, visando a colaborar com este grupo 

etario, no intuito de diminuir tais riscos. Para tanto, eles devem tambem estar preparados para 

abordar esta clientela, os temas referentes a sexualidade humana e a fase da adolescencia. 

Conforme Farias et al. (2009), a orientacao e/ou educacao sexual e um trabalho 

extremamente importante, pois se percebe a necessidade que os adolescentes tern de 

informacao. A escola e a familia deveriam ser as instituicoes responsaveis por essa orientacao, 

mas, por vezes, isso nao acontece, pois nem sempre estao preparados. Dessa forma, os jovens, 

em maioria, buscam essas orientacoes em fontes que podem nao ser seguras, baseadas nas 

experiencias de amigos. 
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Para Pinto (1999), educacao sexual e aquela que toda familia, escola e sociedade como 

um todo fazem desde antes de nascermos. Envolve a moral sexual vigente na familia e na 

sociedade, envolve a maneira de se ver a masculinidade e a feminilidade, envolve, enfim, as 

expectativas sobre a sexualidade que se colocam para a crianca desde seu nascimento. 

Enquanto que, orientacao sexual, e um espaco que se tern dentro da escola para discussao 

sobre essa educacao. Sendo um espaco para discussao, e um espaco para informacao, quando 

falta aos jovens, e para que o jovem possa se apropriar dessa informacao e transforma-la em 

conhecimento. 

O interesse por eleger a gravidez na adolescencia para tematica em estudo foi 

despertado pela representatividade dessa problematica no cenario social, em que e sabido da 

existencia de varios trabalhos publicados acerca do fenomeno pesquisado, sendo explorada 

particularmente a associacao entre a gravidez e as conseqiiencias para a saude das maes 

adolescentes e de seus filhos. Entretanto, cada vez que pesquisamos, uma nova faceta do tema 

pesquisado mostra-se, pois o conhecimento e dinamico. 

Levando em conta esses direcionamento, a presente pesquisa questiona a problematica 

da gravidez na adolescencia sob a perspectiva de adolescentes do Ensino Medio que nao 

experimentaram a vivencia de ser "mae ou pai" precocemente, pautado em uma perspectiva 

preventiva de cunho social. 

Este estudo revela-se de grande importancia para as areas da saude, educacao e 

relacoes familiares, porque fornece subsidios para se trabalhar com a orientacao sexual entre 

jovens, pautada num ambiente favoravel para ampliar a discussao social que o tema envolve. 

Revela ainda, a necessidade de uma maior integracao entre as ciencias sociais e biologicas, 

culminando com a criacao de projetos que trabalhem com a prevencao primaria e secundaria 

dos efeitos psicossociais decorrentes da gravidez nao planejada. 



CD 

2. OBJETIVOS 
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G E R A L 

> Analisar a percepcao de adolescentes estudantes do Ensino Medio acerca da gravidez 

na adolescencia, em um municipio paraibano. 

ESPECIFICOS 
> Caracterizar o perfd de adolescentes estudantes do Ensino Medio; 

> Conhecer a opiniao de adolescentes estudantes do Ensino Medio acerca da ocorrencia 

da gravidez na adolescencia, em um municipio paraibano. 



3. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 
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3.1 O despertar da adolescencia 

A fase da adolescencia caracteriza-se por um periodo de mudancas, ocasionadas por 

uma sinergia de fatores biologicos, psiquicos, sociais e culturais. Essas transformacoes sao 

necessarias para o amadurecimento do ser humano; contudo, apresentam-se, de forma singular 

em cada pessoa (FARIAS, 2003). 

Nessa fase, o jovem ve-se em meio a novas relacoes com a familia, com o meio em 

que vive, consigo mesmo e com outros adolescentes, ocorrendo assim, a transicao de um 

estado de dependencia para outro de relativa independencia. 

Como a adolescencia apresenta particularidades, faz-se necessario conhece-las, uma 

vez que essa etapa do desenvolvimento humano e de importancia fundamental para o futuro 

progresso individual, ambiental e de seus descendentes (SEIXAS, 1999). 

Segundo Beznos (2006), as caracteristicas biologicas manifestas nessa fase 

relacionam-se ao inicio da puberdade, verificada pelo aparecimento dos caracteres sexuais 

secundarios, os quais tornam os individuos aptos a procriar. As caracteristicas primarias sao 

alteracoes fisicas e hormonais necessarias a reprodu9ao, e as secundarias diferenciam 

externamente o sexo masculino do feminino. No tocante as manifesta9des psicologicas, esse 

periodo caracteriza-se pelo aparecimento de crises, em que ha a busca da redefini9ao como 

pessoa. As caracteristicas socioculturais estao pautadas na convivencia entre grupos de 

amigos e na dificil tarefa da escolha profissional. 

O autor supracitado aponta a existencia da "sindrome da adolescencia normal", 

descrita pela busca de si mesmo e da identidade adulta; seguida da separa9ao progressiva dos 

pais; surgimento do vinculo com grupos de jovens; evidenciada pela fuga para dentro de si 

mesmo por meio da fantasia; crises religiosas; deslocamento temporal ("e agora ou nunca"); 

evolu9ao sexual (a masturba9ao nessa fase possibility a descoberta do proprio corpo e 

constitui um preparo para o exercicio da sexualidade adulta); atitude social reivindicatoria 

(tentar modificar a sociedade); manifest^oes contraditorias; alem das oscila9oes de humor 

(BEZNOS, 2006, p. 783). 

Para o MS a adolescencia e um periodo fundamental do desenvolvimento humano e 

deve ser considerada a partir dos seguintes aspectos: biologicos - caracterizados pelas 

transforma9oes anatomicas e fisiologicas, que incluem o crescimento, o desenvolvimento e a 

matura9ao sexual; psicologicos - representados pela ocorrencia de uma 'crise vital', na qual o 

individuo reedita as etapas anteriores de seu desenvolvimento, realiza a sintese das 
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experiencias vividas e faz pianos para o futuro; sociais - a familia, as instituicoes 

comunitarias, as instituicoes educativas, a midia, as instituicoes religiosas e de saude 

compoem os multiplos cenarios socioculturais representatives para o adolescente; juridicos -

criacao do EC A com o objetivo de transformar criancas e adolescentes em sujeitos de direito, 

com prioridade absoluta (BRASIL, 2005). 

Moreira et al. (2008) afirmam ainda sobre o desenvolvimento cognitivo, que, e nesta 

fase que os jovens tornam-se capazes de realizar operacoes formais nas quais devem refletir 

sobre o pensamento e separar o real do possfvel. Isso significa que podem utilizar o raciocinio 

dedutivo, mesmo em situacoes alem de suas experiencias concretas. Podem ate resolver 

problemas que requerem manipulacao simultanea de diversos conceitos abstratos. O 

desenvolvimento dessa habilidade e importante para a busca da identidade. 

Knobel (1981) revela, a luz da psicanalise, que para o adolescente enfrentar o mundo 

dos adultos, para o qual nao esta totalmente preparado, deve desprender-se de seu mundo 

infantil no qual e com o qual, na evolucao normal, vivia comoda e prazerosamente. 

Significando para o adolescente a perda definitiva de sua condicao de crianca. 

Para isso, o adolescente realiza tres lutos fundamentais: pelo corpo infantil, que esta 

transformando-se em um corpo de adulto, um expectador imponente frente a seu proprio 

organismo; pelo papel e pela identidade infantil, as responsabilidades sao postas a sua 

frente, devendo nao mais se comportar como crianca; pelos pais da infancia, distanciamento 

da figura protetora (ABERASTURY, 1981; FARIAS, 2003). 

Em funcao da presenca de inumeras e indeterminadas modificacoes e que a 

adolescencia e considerada um periodo de crise. Entretanto, a crise e os conflitos dessa fase 

sao variaveis, podendo o adolescente atravessa-los de diversas formas, sem, necessariamente, 

gerar qualquer conflito (BECKER, 2004; SHOR et al., 2007; AQUINO et al., 2003). 

Para Moreira et al. (2008), ao sair da condicao infantil e buscar o ingresso no mundo 

adulto, o adolescente sofre acrescimos em seu rendimento psiquico, afetando seu desempenho 

global. 

Seixas (1999, p. 123) considera que 

o individuo, nessa fase, esta construindo uma identidade propria; e nessa 
busca, e importante ressaltar que ele pode experimentar uma enorme 
multiplicidade de identificacoes, as quais podem ser bastante contraditorias 
entre si. Essa instabilidade e esperada e ate mesmo desejada, porem cabe a 
seu meio ambiente, em especial a seus pais, estabelecer limites e orientar 
esse processo investigativo, para que ele seja feito com seguranca, sem 
prejuizos permanentes para a sua saude, como por exemplo, uma gravidez 
indesejada, [...]. 
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Porem, as crises da adolescencia foram consideradas positivas e construtivas ja que o 

saldo final sempre representa um ganho e melhoria para o sujeito. Alias, a ideia de crise, 

segundo Justo (2005, p.62), "alude a movimento, mudancas, ruptura e desestruturacao que, 

embora possam estar associadas a sofrimentos, trazem como significacao basica a 

potencializa9ao da vida e a dinamiza9ao do sujeito e do seu mundo". 

Durante esse periodo sao elaborados questionamentos dos modelos prescritos pela 

sociedade, a qual experimenta um processo de moderniza9ao que ocorre com bastante 

autonomia e intensidades diversas. De acordo com Desser (1993), as altera9oes que se 

verificam, comportam mudan9as em valores como virgindade, casamento, maternidade, amor, 

papeis sexuais dentro de uma rela9ao conjugal e na sociedade em geral. 

E nessa fase que tendem a nao mais aceitar as normas, sendo a rebeldia parte 

integrante da constni9ao da identidade juvenil. Nesse periodo, as figuras de autoridade serao 

os alvos preferidos de contesta9ao do adolescente. No entanto, quando essa disputa nao se da 

normalmente, geram-se problemas na adolescencia que podem se estender a vida adulta, 

sendo dificil instituir um limiar entre normalidade e patologia herbiatrica (MOREIRA et al., 

2008). 

3.2 Politicas de Atencao a Saude do Adolescente 

A partir da decada de 80, observou-se um incremento de medidas politico-sociais 

voltadas a popula9ao jovem. A Organiza9ao Mundial da Saude (OMS) proclamou o ano de 

1985 como Ano Internacional da Juventude, com vistas a entender melhor, as questoes que 

envolvem este estrato da popula9ao. Com o lema "Juventude: hora de buscar, hora de 

entender", os paises passaram a destinar maior aten9ao as especificidades da saude do 

adolescente e a sua vulnerabilidade (BRASIL, 2005b). 

No Brasil, a partir dessa decada, setores da sociedade civil organizada articularam-se 

e empreenderam avan90S importantes no campo politico. No que tange ao adolescente, o 

destaque da-se ao Art. 277 da Constitui9ao de 1988, que ressalta ser dever da familia, da 

sociedade e do Estado, assegurar a crian9a e ao adolescente o direito a vida, a saude e a 

educa9ao, direitos sociais basicos dos cidadaos (BRASIL, 2005b). 

Especificamente sobre as questoes ligadas a saude, observa-se um avan9o em 1989, 

quando o Ministerio da Saude, atraves da Divisao de Saude Materno-Infantil, oficializa o 
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Programa Saude do Adolescente (PROSAD), cujas bases programaticas foram lancadas em 

consonancia a problematica socioeconomica da popula9ao jovem brasileira. 

Em 13 de julho de 1990, foi sancionada a Lei 8.069 e entrou em vigor, em 14 de 

outubro deste mesmo ano o Estatuto da Crian9a e do Adolescente (ECA). O objetivo principal 

do ECA e colocar "os direitos da crian9a e do jovem numa perspectiva condizente com sua 

condi9ao de pessoa em desenvolvimento e que, por sua vulnerabilidade, merecem prote9ao 

integral: fisica, psiquica e moral". A partir da implanta9ao do ECA, crian9as e adolescentes 

brasileiros, sem distin9ao de ra9a, cor, classe social, passaram a ser reconhecidos como 

sujeitos de direitos, considerados em sua condi9ao de pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 

2005a). 

Concorda-se com Raupp e Milnitsky-Sapiro (2005, p. 63) ao apontarem que apesar 

dos importantes avan90s obtidos na aten9ao a crian9a e ao adolescente apos a promulga9ao do 

ECA, o cotidiano de milhares de jovens de baixa renda em nosso pais mostra que 

a "Doutrina da Prote9ao Integral" e ainda muito mais um desafio do que uma 
realidade. Para a efetiva9ao dos amplos direitos garantidos por esse estatuto, 
necessita-se de politicas publicas capazes de criar dispositivos para a 
prote9ao da vida e da saude, que permitam "o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condi96es dignas de existencia", 
como disposto no Capitulo I , artigo 7°, do ECA. 

Gurgel et al. (2008, p.800) revelam que a saude reprodutiva passou a ser discutida, "a 

principio, nos aspectos mais reducionistas da saude da mulher, voltados para o materno-

infantil". No decorrer do processo, esses aspectos foram tornando-se mais abrangentes, "como 

resultado da discussao refor9ada, o que foi encampado pelo movimento de mulheres, sendo 

aos poucos, ampliados para a uma visao holistica e a discussao direcionada para os ciclos de 

vida, com base na integralidade, qualidade e humaniza9ao e pautada nos direitos sexuais e 

reprodutivos". 

A tematica, gravidez na adolescencia, proposta neste estudo, constitui em um desafio 

para as politicas publicas no contexto da promo9ao da saude e traz a tona questoes relevantes 

sobre esse problema, no momento em que ha o desafio de fomecer aos adolescentes subsidios 

para viver sua sexualidade de forma plena e com planejamento de anticoncep9ao ou 

concep9ao, no ambito da promo9ao da saude. 

Promover um ambiente saudavel e compreender o adolescente como sujeito no seu 

ambiente fisico, social, economico ou politico, suas redoes com as redes de suporte social. 

Trata-se de uma nova perspectiva acerca da preven9ao da gravidez na adolescencia dentro das 

quatro dimensoes: social, politica, economica e do potencial humano. Cumpre identificar as 
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desigualdades sociais em que se encontram esses adolescentes e o acesso a educacao, esporte 

e lazer, as redes de suporte social e a acoes promotoras de saude. 

3.3 Escolarizacao: um processo de transmissao de conhecimentos e valores 

A escola que conhecemos hoje, surgiu com o advento da modernidade, destinada ao 

cuidado e educacao das criancas e jovens. O sistema educacional brasileiro iniciou-se no 

periodo colonial, sendo o ensino de responsabilidade da Igreja. Progressivamente passou a ser 

organizado pelo Estado Imperial e, posteriormente, pela Republica. Atualmente, o modelo 

escolar, no Brasil, expressa uma concepcao ampliada de educacao, inserida na Lei de 

Diretrizes e Bases do Ensino (LDB), elaborada pelo Ministerio da Educacao, em que a escola 

configura-se em um importante local de socializacao e de transmissao de normas e valores 

sociais, considerados essenciais para a construcao da identidade do individuo (AKKARI, 

2001). 

O Ensino Medio, no Brasil, tem constituido-se, ao longo da historia da educacao 

brasileira, como o nivel de maior complexidade na estruturacao de politicas publicas de 

enfrentamento aos desafios estabelecidos pela sociedade moderna, em decorrencia de sua 

propria natureza enquanto etapa intermediaria entre o Ensino Fundamental e a Educacao 

Superior, e a particularidade de atender a adolescentes, jovens e adultos em suas diferentes 

expectativas frente a escolarizacao (BRASIL, 2009). 

A LDB (Lei 9394-96), ao situar o Ensino Medio como etapa final da Educacao Basica, 

define-a como a conclusao de um periodo de escolarizacao de carater geral. Trata-se de 

reconhece-lo como parte de uma etapa da escolarizacao, que tem por final idade o 

desenvolvimento do individuo, assegurando-lhe a formacao comum indispensavel para o 

exercicio da cidadania, fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores (art. 22, LDB, 1996). 

Na busca da melhoria na qualidade de ensino e a fim de colaborar na consolidacao das 

politicas de fortalecimento do Ensino Medio, o Ministerio da Educacao tem desenvolvido um 

programa de apoio, chamado Ensino Medio Inovador, para promover inovacoes pedagogicas 

das escolas publicas, de modo a fomentar mudancas necessarias na organizacao curricular 

desta etapa educacional e o reconhecimento da singularidade dos sujeitos que atende. 
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Essa nova organizacao curricular pressupoe uma perspectiva de articula9ao 

interdisciplinary voltada para o desenvolvimento de conhecimentos, saberes, competencias, 

valores e praticas. Considera ainda que o avan9o da qualidade na educa9ao brasileira depende, 

fundamentalmente, do compromisso politico e da competencia tecnica dos professores, do 

respeito as diversidades dos estudantes e da garantia da autonomia responsavel das 

institui9oes escolares na formula9ao de seu projeto politico pedagogico, e de uma proposta 

consistente de organiza9ao curricular. 

3.4 A sexualidade na adolescencia 

Entende-se que a sexualidade e um processo inerente ao ser humano, que se inicia com 

o nascimento e prolonga-se no curso da vida, variando o grau de intensidade e o modo de 

manifesta9ao conforme a faixa etaria, o ambiente sociocultural e a autopercep9ao dos 

individuos (ALTMANN, 2001). 

A sexualidade e uma dimensao fundamental de todas as etapas da vida de homens e 

mulheres, envolvendo praticas e desejos relacionados a satisfa9ao, a afetividade, ao prazer, 

aos sentimentos, ao exercicio da liberdade e a saude. A sexualidade humana e uma constru9ao 

historica, cultural e social, e se transforma conforme mudam as redoes sociais. No entanto, 

em nossa sociedade, foi historica e culturalmente limitada em suas possibilidades de vivencia, 

devido a tabus, mitos, preconceitos, interdi96es e redoes de poder (BRASIL, 2007). 

Camargo e Ferrari (2009, p.938) afirmam que "apesar do avan90 cientifico no que diz 

respeito ao estudo sobre sexualidade humana, este tema ainda e impregnado de contradi9oes 

herdadas da familia e da sociedade, despertando uma situa9ao-problema aos olhos do jovem e 

da familia". 

Para que isso nao ocorra, essa tematica deve ser abordada de forma clara, nao devendo 

fazer referenda apenas ao ato sexual, mas ao conjunto de fantasias e ideias que cada um 

constroi sobre si e para si, em fun9ao daquilo que supoe levar ao gozo (VILLELA; ARILHA, 

2003). 

Sua base biologica e o sexo, no entanto, o transcende, uma vez que, tanto no 

individuo, como no meio social, manifesta-se psicologica e afetivamente, e nao apenas de 

forma genital ou reprodutiva. Assim sendo, esta nao e apresentada em um contexto psiquico e 
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social saudavel, quando a atencao e direcionada apenas para o corpo, desvalorizando o afeto 

(CARIDADE, 1999). 

Todavia, 

apesar de todo desenvolvimento sociocultural e tecnologico ocorrido no 
seculo XX, informa9oes relacionadas aos aspectos de crescimento e 
desenvolvimento biopsicossocial e sexual, tao necessarias a constni9ao da 
identidade psicossocial, nao tem alcan9ado de forma ampla e adequada a 
maior parte dos adolescentes, ocasionando entre estes altos indices de 
desinforma9ao sobre diferentes aspectos (GOMES et al., 2002 p.303). 

Segundo Furlani (2003, p.67), a sexualidade 

e um aspecto intrinseco aos seres humanos, em todas as epocas de sua vida e 
a educa9ao sexual deve-se caracterizar pela continuidade, baseada por 
principios claros de um processo permanente, desestabilizando 'verdades 
unicas', mostrando o jogo de poder e de interesses envolvidos na 
intencionalidade de sua construqao e, depois, apresentar as varias 
possibilidades sexuais presentes no social, na cultura e na politica da vida 
humana, problematizando o modo como sao significados e como produzem 
seus efeitos sobre a existencia das pessoas. 

As transforma9oes ocorridas na adolescencia fazem com que o adolescente viva 

intensamente sua sexualidade, manifestando-a muitas vezes atraves de praticas sexuais 

desprotegidas, podendo se tomar um problema devido a falta de informa9ao, de comunica9ao 

entre os familiares, tabus ou mesmo pelo fato de ter medo de assumi-la. A evolu9ao de suas 

sensa9oes, comportamentos e decisoes sexuais serao influenciados pelas intera96es que 

desenvolve com outros jovens do seu vinculo familiar e social. 

Nao obstante, o exercicio da sexualidade de forma despreparada e impensada pode 

acarretar conflitos e alterar/adiar os projetos futuros de cada adolescente, resultando, muitas 

vezes, em situa9oes de gravidez precoce, aborto, Infec9oes Sexualmente Transmissiveis / 

Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida (ISTs/SIDA), abandono escolar e delinquencia que, 

conseqiientemente, interferirao em sua saude integral. 

Camargo e Ferrari (2009) referem que ha uma lacuna de informa9oes pela falta da 

orienta9ao/educa9ao sexual nas principals institui96es em que os adolescentes convivem; 

entre elas, destacam-se a escola e a familia. A consequencia disso sao os sentimentos de culpa 

e de medo que atingem essa faixa etaria, fazendo com que estes passem a buscar informa9oes 

em fontes pouco seguras ou incapazes de ajuda-los. 

Em virtude do 'desconhecimento' da sexualidade, tanto pelos pais, quanto pelos 

educadores e profissionais da saude, cria-se um emaranhado de duvidas, preconceitos e 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBUOTECA SETORIAL 
CAJAZEIRAS HARAI8A 



29 

preocupacoes acerca da tematica, e isso influencia negativamente no comportamento e atitude 

dos jovens. 

A escola significa um lugar importante para se trabalhar conhecimentos, habilidades e 

mudancas de comportamento, pois e local em que o adolescente permanece o maior tempo do 

seu dia. Portanto, torna-se um local propicio e adequado para o desenvolvimento de acoes 

educativas, atuando nas diferentes areas dos saberes humanos. 

No entanto, torna-se necessario conhecer melhor o que os adolescentes pensam, sua 

realidade, mitos e tabus com respeito a sua sexualidade para que se possa aborda-la de modo a 

contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento sexual saudavel. 

Considerando que os jovens tem necessidades especificas, devem ser desenvolvidas 

politicas publicas que respondam a sua especificidade, dentro de uma perspectiva que 

encoraje a participacao. A orientacao sexual e algo que direciona o jovem na busca de se 

descobrir como um ser sexualizado e superar seus bloqueios. Pinto (1999, p. 48) afirma que 

[...] a orientacao sexual proporciona ao jovem assimilacao do ambiente e de 
si mesmo (com suas diferencas) diante desse ambiente. O espaco criado pela 
orientacao sexual visa proporcionar ao jovem a digestao da educacao sexual 
que lhe foi oferecida, para que ele possa rechacar o que nao e aproveitavel, 
ultrapassar obsticulos, selecionar o que lhe e apropriado, identificar-se 
sexualmente, buscando um ajustamento criativo diante do que a vida sexual 
lhe possibilita. 

3.5 A gravidez na adolescencia: cons id era cues teoricas 

Tratar da gravidez na adolescencia e lidar com um acontecimento complexo, tendo em 

vista que implica o envolvimento de varios fatores de natureza social, economica, psicologica 

e fisiologica. 

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Atencao a Saude em 2007, o aumento 

da taxa de fecundidade entre mulheres jovens e tambem um importante aspecto a ser 

considerado. Se entre mulheres como um todo se assistiu nas quatro ultimas decadas um 

decrescimo na taxa de fecundidade (em 1940, a media nacional era de 6,2 filhos, em 2000, 

passa a 2,3 fdhos), entre adolescentes e jovens o sentido e inverso. Desde os anos 90, a taxa 

de fecundidade entre adolescentes aumentou 26% (BRASIL, 2005). Entretanto, observou-se 

em pesquisa recente, realizada pelo Ministerio da Saude, uma taxa de 30% de queda entre 

adolescentes gravidas. A regiao que mais registrou partos em adolescentes foi o Nordeste: 
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175.868, apresentando uma reducao de 27,8% com relacao aos partos feitos em 1998 

(BRASIL, 2007). 

Farias (2003) revela que a adolescencia e uma fase de desenvolvimento, e a gravidez 

tambem, uma vez que, em ambas ocorrem demandas de desenvolvimento e de crescimento, 

crises e indefinicoes. Desse modo, face a essas demandas a ocorrencia da gravidez pode 

sobrecarregar o organismo da adolescente, constituindo risco a vida da mae e concepto. Esses 

riscos sao nutricionais, biologicos, psicossociais. Para Gurgel et al. (2008), o problema afeta, 

especialmente, a biografia da juventude e sua possibilidade de elaborar um projeto de vida 

estavel. 

A literatura cientifica enfoca diversos fatores de riscos para ocorrencia da gravidez 

precoce, como por exemplo: a iniciacao sexual estar ocorrendo mais cedo. Verificou-se que 

no ano de 1997, a media de idade da primeira relacao sexual entre os meninos era de 16 anos 

e entre as meninas de 19 anos. Em 2001, essa media baixou para 14 e 15 anos, 

respectivamente; outro fator esta ancorado na baixa escolaridade e na evasao escolar, bem 

como adolescentes de baixa renda; alem da desinformacao sobre sexualidade e saude 

reprodutiva (HERCOWITZ, 2002, p. 393). 

Segundo Gurgel (2008), a gravidez na adolescencia decorre, principalmente, da nao 

utilizacao de metodo contraceptivo e, em menor porcentagem, da utilizacao inadequada 

desses metodos. Nessas circunstancias, as acoes de prevencao assumem papel de suma 

importancia, devendo incluir nao apenas a oferta de metodos anticoncepcionais, mas tambem 

a garantia de espaco para que o adolescente possa falar de si proprio, trocar experiencia e 

receber informacoes que favorecam a adocao de habitos saudaveis de vida. Concorda-se com 

Hercowitz (2002, p.393), que existem, por outro lado, caracteristicas proprias da adolescencia 

que, por si mesmas, colaboram na composicao de tais riscos, como 

o "pensamento magico", ou seja, a sensacao de invulnerabilidade e 
onipotencia, a ideia de que "isso nunca vai acontecer comigo". Alem disso, o 
adolescente tem uma vivencia singular do tempo, caracterizada pela 
impulsividade e nao preocupacao com as consequencias futuras dos atos 
realizados aqui e agora. 

Para Moreira et al. (2008), a gravidez na adolescencia nao e de alto risco, contanto que 

a jovem tenha um acompanhamento adequado, boa alimentacao, cuidados higienicos 

necessarios e apoio emocional. Revela tambem, que nao se constitui em um problema 

identificado na sociedade moderna, uma vez que, em todas as epocas as mulheres 
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engravidaram nesta fase da vida. Torna-se caracterizada como problema relevante quando 

esta ocorre de modo indesejado e de forma desestruturada. 

Corrobora-se com Lima, Matos e Meio (2006, p. 285-286), ao apontarem que a 

precocidade do inicio da atividade sexual e a falha em iniciar e manter a utiliza9ao de 

metodos contraceptivos tem sido apontadas como possiveis causas do aumento do numero de 

gestac-des indesejadas, verificando-se que "as pessoas conhecem os anticoncepcionais, mas a 

irregularidade e a falta de planejamento das redoes sexuais e mitos em rela9ao a 

performance sexual, entre outros fatores, contribuem para a descontinua9ao dos metodos", 

constituindo-se tambem um fator associado a elevada frequencia de abortamento em 

adolescentes e mulheres jovens. 

Souza et al. (2001) evidenciam que, para muitas adolescentes, a gravidez pode 

signiflcar realiza9ao e felicidade, fruto de um momento de prazer, sendo esta desejada. Porem, 

para maioria delas, o resultado positivo da gravidez significa momento de tristeza, medo, 

inseguran9a e ate mesmo desespero, pois a gravidez nao estava nos seus pianos e a 

responsabilidade pela maternidade recai totalmente sobre elas. A decisao de ser ou nao ser 

mae nao e uma decisao facil e o que, aparentemente, parece ser uma decisao individual, 

envolve uma serie de fatores. O aborto torna-se, entao, a unica saida para estas adolescentes e, 

nesse desafio, elas arriscam suas proprias vidas, quando decidem interromper a gravidez, 

utilizando-se de quaisquer recursos que tenham a mao. Essa decisao muitas vezes e vivida de 

forma solitaria e clandestina, ou sob pressao dos parceiros ou familiares. 

Ademais, o olhar e a opiniao dos jovens sobre a gravidez constantemente nao sao 

considerados, predominando a visao "adultocentrica" e o projeto de vida do adulto para o 

jovem, o qual emana, na maioria das vezes, pela familia, por profissionais de saude, 

educadores e/ou por outros importantes instrumentos com forte influencia simbolica sobre a 

sociedade, como a midia (televisao, radio, jornais, etc.). Se o olhar do jovem que engravida 

nao e considerado, muito menos e a sua opiniao, seus sentimentos e suas necessidades 

enquanto pais (BRASIL, 2007). 



Q 

4. PERCURSO METODOLOGICO 
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O percurso metodologico destina-se a relacionar o conjunto de tecnicas, metodos e 

procedimentos de estudos adotados pelo pesquisador com as bases teoricas que foram 

utilizadas na analise dos dados observados. A funcao da metodologia consiste, entao, em 

viabilizar a obtencao dos dados que foram estudados e que contribuirao para o enriquecimento 

dos conhecimentos cientificos. Para tanto, o modelo metodologico adotado deve ser capaz de 

abranger os fenomenos observados no mundo empirico e, assim, descrever e explicar esses 

fenomenos (MINAYO, 1999). 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

A linha teorica e metodologica que orienta esta pesquisa e do tipo exploratoria e 

descritiva, com abordagem qualitativa, o que possibility a analise subjetiva dos achados. A 

escolha desta abordagem procurou valorizar as narrativas dos participantes, favorecendo ao 

campo da intersubjetividade pelas interacoes estabelecidas entre entrevistados e 

pesquisadoras. 

As pesquisas de natureza exploratoria tem como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na 
formulacao de problemas mais precisos ou hipoteses pesquisaveis para 
estudos posteriores [...] (GIL, 1999, p. 44). 

Para Gil (2002, p.56), a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial 

a descricao das caracteristicas de determinada populacao ou fenomeno ou, 
entao, o estabelecimento de relacoes entre variaveis. Sao inumeros os 
estudos que podem ser classificados sob este titulo e uma de suas 
caracteristicas mais significativas esta na utilizacao de tecnicas padronizadas 
de coleta de dados, tais como o questionario e a observacao sistematica. 

Para tracar o perfil dos adolescentes, sujeitos da pesquisa, verificou-se a necessidade 

de utilizar uma abordagem quantitativa, dando enfase aos aspectos sociais e educacionais dos 

estudantes. 

Os dados qualitativos dao destaque aos significados atribuidos pelos estudantes acerca 

da tematica em foco, gravidez na adolescencia. A abordagem qualitativa preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano, fomecendo uma analise mais detalhada sobre as investigacoes, 

habitos, atitudes, tendencias de comportamento etc (MARCONI; LAKATOS, 2008). 
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O quantitative e o qualitative traduzem cada qual a sua maneira, as 
articulacoes entre o singular, o individual e o coletivo, [...] Parte-se do 
principio de que a quantidade e uma dimensao da qualidade do social e dos 
sujeitos sociais, marcados em suas estruturas, redoes e produ96es pela 
subjetividade herdada como um dado cultural (DESLANDES; ASSIS, 2002, 
p.l95e215). 

4.2 Cenario do estudo 

O cenario do estudo foi a Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras - ETSC vinculada ao 

Centro de Forma9ao de Professores da Universidade Federal de Campina Grande no 

municipio de Cajazeiras - Paraiba, por se tratar do local de estudo e trabalho das 

pesquisadoras. 

O municipio de Cajazeiras - PB possui area territorial de 526,28 km 2 , e segundo o 

censo demografico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, no ano de 

2008, o municipio tinha estimativa populacional de 57.627 habitantes (IBGE, 2008). 

A institui9ao educacional em que se realizou esta pesquisa caracteriza-se, como uma 

institui9ao de ensino publico federal, abrangendo o Ensino Medio e Tecnico, este nas areas de 

Enfermagem e Odontologia. Em sua infra-estrutura, conta com salas de aula climatizadas, 

laboratories de informatica e tecnicas em saude, auditorio, recursos pedagogicos, ambientes 

de professores e coordena9oes administrativas. Com rela9ao ao ensino, essa institui9ao esta 

ancorada na proposta do Ministerio da Educa9ao de implanta9ao do Ensino Medio Inovador, 

alem de seu corpo docente ser constituido de professores qualificados com pos-gradua9ao. 

Segundo o Ministerio da Educa9ao (Brasil, 2009, p. 3), o Ensino Medio, no Brasil, tem 

se constituido, ao longo da historia da educa9ao brasileira, como 

o nivel de maior complexidade na estrutura9ao de politicas publicas de 
enfrentamento aos desafios estabelecidos pela sociedade moderna, em 
decorrencia de sua propria natureza enquanto etapa intermediaria entre o 
Ensino Fundamental e a Educa9ao Superior e a particularidade de atender a 
adolescentes, jovens e adultos em suas diferentes expectativas frente a 
escolariza9ao, levando-se em considera9ao que estes conceitos sao 
estabelecidos por uma constru9ao social e como estes sujeitos se veem neste 
processo. 

Entender a necessidade de uma forma9ao com base na constru9ao do sujeito-cidadao, 

implica em perceber as diversidades do mundo moderno, no sentido de se promover a 

capacidade de pensar, refletir, compreender e agir sobre as determina9oes da vida social e 
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produtiva que articule trabalho, ciencia e cultura na perspectiva da emancipacao humana, de 

forma igualitaria a todos os individuos. 

4.3 Posicionamento etico da pesquisadora 

E considerado um dilema a questao da etica na pesquisa envolvendo seres humanos. A 

discussao basea-se: entre o respeito a dignidade humana e a necessidade de experimentacao 

imposta pelo desenvolvimento tecnocientifico, que representa beneficio para a humanidade 

(PALACIOS; REGO; SCHRAMM, 2008). 

A pesquisa foi conduzida levando-se em consideracao os aspectos eticos basicos para 

as pesquisas envolvendo seres humanos, que sao o Respeito pela pessoa, a Beneficencia e a 

Justica, entre outras, preconizadas pelo Conselho Nacional de Saude (CNS), atraves da 

Resolucao 196/96 (Brasil, 1996). 

Tendo sido aprovado pela Diretoria da Escola onde a pesquisa foi realizada, atraves da 

sua assinatura em um oficio (APENDICE A) e na folha de rosto, o projeto foi encaminhado 

para apreciacao do Comite de Etica em Pesquisa da Faculdade Santa Maria, com parecer 

favoravel sob o numero de protocolo 3371009 (ANEXO A). 

Em seguida, agendou-se o primeiro contato com os estudantes na perspectiva de 

esclarecer a finalidade da pesquisa. Seguindo os preceitos da Resolucao referida, obteve-se a 

anuencia dos adolescentes pesquisados e tambem dos seus pais ou responsaveis, atraves da 

assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE B), que trata da 

participacao voluntaria, confidencialidade dos dados, anonimato, desistencia a qualquer 

momento da pesquisa e permissao para publicacao da pesquisa; esclarecendo o carater 

cientifico da pesquisa, que eles poderiam desistir a qualquer momento se desejassem e que 

suas respostas seriam mantidas em sigilo. 

4.4 Tecnica e Instruments de coleta de dados 

Nesta pesquisa utilizou-se a tecnica de entrevista, com roteiro semi-estruturado. Fez-se 

tambem uso da observacao, a fim de obter informacoes, como: envoivimento, interesse, 
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emocoes verbais ou nao, demonstrados pelos adolescentes durante as entrevistas; bem como o 

sistema de gravacao, para registro dos dados. 

O roteiro semi-estruturado foi formulado contendo questoes objetivas referente aos 

dados pessoais/educacionais no qual foi dado enfase ao sexo, idade, estado civil, procedencia, 

renda familiar, religiao, rede de ensino que cursou o Ensino Fundamental e a existencia da 

disciplina de orientacao sexual na escola. E subjetivas, com questoes que nortearam as 

narrativas em direcao ao objetivo proposto: analisar a percepcao de adolescentes estudantes 

do Ensino Medio acerca da gravidez na adolescencia (APENDICE C), a saber: 

> Fale sobre a gravidez na adolescencia. 

> Para voce quais os fatores que levam a ocorrencia da gravidez nessa fase? 

> Aponte as possiveis vantagens e desvantagens ao ser "mae ou pai" adolescente. 

A coleta dos dados ocorreu no mes de novembro de 2009. Logo apos cada entrevista 

gravada foi feita a sua transcricao, com brevidade, anotando tambem os detalhes das falas e 

observacoes, para nao perder nenhuma informacao e procurar garantir a fidedignidade das 

respostas. Nessa transcricao, os sujeitos do estudo foram categorizados em seus discursos 

atraves da codificacao Adolesc 1 a Adolesc 15, na sequencia das entrevistas, a fim de 

preservar o anonimato dos mesmos. 

A entrevista consiste em uma tecnica em que o investigador apresenta-se frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com a finalidade de obtencao dos dados que interessam a 

investigacao (GIL, 2002). 

A entrevista semi-estruturada de acordo com Trivinos (1992, p. 146), caracteriza-se 

como "um dos principals recursos que o investigador pode utilizar como tecnica de coleta de 

informacao." Assim, entende-se por entrevista semi-estruturada, aquela que parte de 

questionamentos basicos, apoiados em teorias e hipoteses que interessam a pesquisa, e que, 

em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipoteses que vao 

surgindo a medida que se recebem as respostas do informante. Dessa maneira, o informante, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiencias dentro do foco 

principal colocado pelo investigador, comeca a participar da elaboracao do conteudo da 

pesquisa. 

4.5 Sujeitos da pesquisa 
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Neste estudo, a populacao foi composta de adolescentes estudantes do Ensino Medio, de 

ambos os sexos, com idade entre 14 e 18 anos. Escolher corretamente os sujeitos do estudo e 

fundamental para garantir que os resultados representem fielmente o que ocorre na populacao 

de interesse. A populacao constitui-se em um conjunto completo de pessoas que representam 

um determinado conjunto de caracteristicas (SILVA, 2007). 

A insercao dos participantes na amostra do estudo obedeceu aos seguintes criterios: 

> Ter entre 12 e 18 anos de idade; 

> Ser regularmente matriculado na ESTC/UFCG; 

> Querer participar do estudo; 

> Ter disponibilidade; 

> Ter a anuencia dos pais/responsaveis. 

Para se efetivar uma representatividade, a amostra do estudo constituiu-se de 15 

estudantes, sendo 5 de cada serie do Ensino Medio. Em relacao ao sexo, nao houve por parte 

das pesquisadoras a intencionalidade ou preferencia, sendo realizada de forma aleatoria e 

preservando a vontade em participar do estudo. 

4.6 Analise dos dados 

Para a caracterizacao do perfil dos participantes os dados foram analisados no 

programa Microsoft Excel, versao Windows Vista Basic, atraves do indice de frequencia e 

percentual, com apresentacao por meio de graficos. Essa tecnica permite melhor apresentacao 

e discussao dos resultados obtidos na pesquisa. 

Os dados qualitativos que revelam a opiniao dos estudantes foram analisados por meio 

da analise de conteudo, em sua modalidade de analise tematica desenvolvida por BARDIN, 

que preconiza a apreensao dos aspectos comuns, ligados a maioria dos participantes 

associados a cada tema. 

Para Bardin (1977, p. 105), "o tema e a unidade de significacao que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo criterios relativos a teoria que serve de guia a 

leitura". Minayo considera que uma analise tematica "consiste em descobrir os nucleos de 

sentido que compoem uma comunicacao cuja presenca ou frequencia signifiquem alguma 

coisa para o objetivo analitico visado" (MINAYO, 2009, p. 86). 
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O primeiro passo para a organizacao do material foi a transcricao das entrevistas, 

resultando textos. Para a analise qualitativa dos dados seguiu-se os seguintes passos: 

> Leitura inicial dos textos transcritos, procurando ter uma compreensao global 

do material; 

> Identificacao das unidades de significado que emergiram das falas dos 

entrevistados; 

> Descoberta de nucleos; 

> Interpretacao e discussao dos nucleos de sentido encontrados. 

Apos essa classificacao e agregacao os discursos dos participantes foram analisados a 

luz da literatura pertinente a tematica. A partir dos textos resultantes das entrevistas realizadas 

com os adolescentes estudantes, emergiram as seguintes tematicas: 

> Gravidez na adolescencia: deslize, irresponsabilidade e perdas; 

> Vantagens e desvantagens de ser "mae ou pai" na adolescencia; 

> Orientacao sexual: partilhar conhecimento entre adolescentes, pais e 

profissionais. 



5. RESULTADOS E DISCUSSOES 
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A investigacao aqui apresentada pretendeu caracterizar o perfil de adolescentes 

estudantes do Ensino Medio e compreender sua opiniao acerca da gravidez na adolescencia. A 

seguir serao apresentados e discutidos os resultados obtidos na realizagao da pesquisa. 

5.1 Perfil de adolescentes estudantes do Ensino Medio 

O universo pesquisado atingiu um numero de 15 adolescentes estudantes do Ensino 

Medio da Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras - Paraiba. E fundamental perceber que o 

universo adolescente e multifacetado, por isso ha necessidade de se apreender a complexa 

diversidade dos elementos que envolvem o processo do adolescer. 

As caracteristicas pessoais e educacionais dos sujeitos participantes sao importantes 

para se obter informacoes mais amplas do perfil dos jovens que estao cursando o Ensino 

Medio. Em vista disso, para a apresentacao dos resultados, consideraram-se as variaveis de 

identificacao dos estudantes (aspectos sociais), como: sexo, idade, estado civil, procedencia, 

renda familiar, religiao e acerca da formacao educacional, destacando a rede de ensino que 

cursou o Ensino Fundamental e a existencia da disciplina orientacao sexual na escola. 

5.1.1 Aspectos sociais 

Em relacao a variavel sexo, representada no Grafico 1, 53% dos adolescentes eram do 

sexo feminino e 47% do sexo masculino. Para a escolha da amostra nao houve por parte dos 

pesquisadores a intencionalidade ou mesmo preferencia por genero. Contou-se com a livre 

opcao dos sujeitos de participar ou nao da pesquisa. Percebe-se desse modo que houve 

disponibilidade de ambos os sexos em compor a amostra do estudo. 
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Grafico 1 - Distribuicao dos adolescentes estudantes do Ensino Medio segundo o sexo 
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Quanto a idade, nesta pesquisa foi adotada a faixa etaria preconizada pelo Art. 2° do 

Estatuto da Crianca e do Adolescente, que considera adolescente o individuo entre os 12 e 18 

anos de idade (BRASIL, 2005). 

Conforme os dados apresentados no grafico 2, os investigados apresentavam idade 

entre 14 e 18 anos, sendo que a maioria se encontrava entre 16-17 anos (60%). Pode-se 

destacar que os estudantes estavam cursando adequadamente a serie de ensino para a idade. 

Via de regra, e na fase media da adolescencia (15, 16 anos) que ocorre o ingresso dos 

estudantes no Ensino Medio, dado este comprovado neste estudo, uma vez que os jovens da 

referida fase estavam cursando o primeiro e segundo ano, enquanto que os de 17 e 18 anos 

(fase final da adolescencia) cursavam o terceiro ano do Ensino Medio. 

• F R E Q U E N C I A 

• P E R C E N T U A L 

14-15 16-17 18 T O T A L 

Grafico 2 - Distribuicao dos estudantes do Ensino Medio segundo faixa etaria 

A avaliacao sobre o comportamento de um individuo no seu grupo faz parte das regras 

sociais que perpassam todas as idades. A idade da pessoa e um referencial sociocultural 

importante, reflete comportamentos comuns e significativos para a compreensao da 

sociedade. 

Quanto ao estado civil, os sujeitos deste estudo, em sua totalidade eram solteiros e sem 

uniao consensual. Este achado revela a importancia dada pelos pesquisados a fase de 

formacao educacional, concentrando seus esforcos nos estudos. 

Conforme a variavel procedencia, os sujeitos eram predominantemente da zona urbana 

de Cajazeiras - PB e cidades circunvizinhas, uma vez que a escola onde foi realizada esta 

pesquisa atende alunos procedentes de outros municipios que obtiveram aprovacao na selecao 

do Ensino Medio. 
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De acordo com os dados apresentados no Grafico 3 acerca da renda familiar, observa-

se que, dentre dos diferentes niveis salariais, que variaram entre 1 a mais de 5 salarios 

minimos, houve predominancia significativa de 3 a 4 salarios minimos (60%), seguido de um 

indice de 33% referente a mais de 5 salarios. 

• FREQUENCIA 

• PERCENTUAL 

1 2 3 4 Acimade5 TOTAL 

Grafico 3 - Distribuicao dos estudantes do Ensino Medio segundo renda familiar 

Os dados referentes a pratica religiosa (Grafico 4) revelaram que todos participantes se 

declaram cristaos, praticando sua religiosidade na Igreja Catolica (87%) e evangelicas (13%). 

Nesse sentido, percebeu-se existir uma correlacao direta entre o significado da sexualidade 

para os adolescentes e suas crencas religiosas, quando o significado de sexualidade remete a 

reproducao e ao nao uso de metodos anticoncepcionais, acompanhando o pensamento pregado 

pela Igreja Catolica. "A concepcao religiosa e carregada de tabus que afetam a maneira de se 

encarar a sexualidade" (CANO et al., 2000, p.20). 
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Grafico 4 - Distribuicao dos estudantes do Ensino Medio segundo pratica religiosa 
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5.1.2 Aspectos quanto a formacao educacional 

Em relacao a formacao educacional, todos os sujeitos estavam regularmente 

matriculados no Ensino Medio, cursando o primeiro, segundo e terceiro ano. Na busca de 

apreender uma visao generalizada sobre a tematica proposta, gravidez na adolescencia, na 

composicao da amostra, considerou-se igual quantitative para cada ano, sendo deste modo 5 

adolescentes para cada serie. 

De acordo com a distribuicao dos dados segundo a rede de ensino em que cursou o 

nivel fundamental (Grafico 5), verificou-se que dos 15 estudantes entrevistados 53% cursaram 

o Ensino Fundamental na rede publica de ensino, enquanto que 47% em rede particular. Esse 

resultado justifica-se pela qualidade de ensino oferecido pela ETSC, alem dos altos indices de 

aprovacao de alunos egressos em vestibulares de instituicoes publicas e privadas. Alem disso, 

destaca-se a grande demanda nos processos seletivos de ingresso ao Ensino Medio, verificado 

pela busca aumentada por parte de pais e estudantes comprometidos e interessados pelo 

ensino qualificado. 

• F R E Q U E N C I A 

• P E R C E N T U A L 

Grafico 5 - Distribuicao dos estudantes do Ensino Medio segundo rede de ensino que cursou o Ensino 

Fundamental 

Nessa perspectiva, a ETSC enquadra-se no modelo escolar que expressa uma 

concepcao ampliada de educacao, inscrita na nova proposta do governo de implantacao do 

Programa Ensino Medio Inovador, o qual "pretende estabelecer mudancas significativas nas 

escolas publicas de Ensino Medio, capaz de incorporar componentes que garantam maior 

P U B L I C A P R I V A D A T O T A L 
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sustentabilidade das politicas publicas, reconhecendo a importancia do estabelecimento de 

uma nova organizacao curricular, que possa fomentar as bases para uma nova escola de 

Ensino Medio (BRASIL, 2009). 

Segundo os dados do Grafico 6, observou-se que 60% dos entrevistados referiram ter 

recebido orientacao sexual na escola, enquanto que 40% nao receberam nenhum tipo de 

orientacao. Chama a atencao o fato de um numero consideravel de estudantes nao haver 

recebido orientacao sexual na escola, uma vez que cabe ao sistema escolar, buscar lidar com 

as heterogeneidades, orientando os jovens sobre IST/SIDA, concepcao e contracepcao, 

tornando-se locus privilegiado de socializacao para sexualidade e reproducao. 

Grafico 6 - Distribuicao dos estudantes do Ensino Medio segundo orientacao sexual na escola 

Desse modo, alem da dimensao relativa a aquisicao de conhecimentos cientificos nas 

diversas areas disciplinares, a escola e um importante local de socializacao e de transmissao 

de normas e valores sociais, devendo tambem estabelecer temas transversais que devem ser 

trabalhados em sala de aula. Dentre esses temas, inclui-se a Orientacao Sexual, que tem como 

objetivo: 

[...] transmitir informacoes e problematizar questoes relacionadas a 
sexualidade, incluindo posturas, crencas, tabus e valores a ela associados, 
sem invadir a intimidade nem direcionar o comportamento dos alunos 
(BRASIL, 1999). 
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5.2 Concepcoes de adolescentes estudantes do Ensino Medio acerca da 
gravidez na adolescencia 

A partir das respostas as questoes que nortearam as entrevistas para a representacao de 

estudantes do Ensino Medio acerca da gravidez na adolescencia, no municipio de Cajazeiras -

PB foi possivel apreender tres tematicas: Gravidez na adolescencia: deslize, 

irresponsabilidade e perdas; Vantagens e desvantagens de ser "mac ou pai" na 

adolescencia, e Orientacao sexual: partilhar conhecimento entre adolescentes, pais e 

profissionais. 

5.2.1 Gravidez na adolescencia: deslize, irresponsabilidade e perdas 

O aumento da gravidez na adolescencia em paises em desenvolvimento tem 

despertado o interesse de pesquisadores e profissionais dos campos da saude e educacao, 

tendo em vista a associacao desse evento com pobreza, baixa escolaridade e piores resultados 

perinatais. 

Em relacao a concepcao de estudantes do Ensino Medio sobre a gravidez na 

adolescencia, observou-se que esse fenomeno e resultado de um ato impensado, 

inconsequente e irresponsavel, acarretando para o proprio adolescente consequencias nos 

diversos aspectos de sua vida, principalmente na formacao educacional e na professional 

futura. 

Os discursos dos entrevistados, a seguir, exemplificam essa visao: 

[...] "gravidez na adolescencia e tipo assim, um deslize total, os 
adolescentes agent sem pensar, nao pensam vao logo agindo, ai depois nao 
tem nocdo das consequencias. " (Adolesc 1, 18 anos, feminino) 

"Muitos jovens de hoje nao pensam no futuro, eles so pensam no agora, no 
hoje, entao fica muito dificil. Muitos jovens perdem a juventude por uma 
noite de prazer, porque acham que nao vai acontecer nada, e acabam 
engravidando e ai vai acarretando serias consequencias". (Adolesc 7, 17 
anos, feminino) 

[...] "eu acho que isso e, e um ato irresponsavel". (Adolesc 9, 16 anos, 
masculino) 
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Nessa perspectiva, Silva et al. (2009) revelam que a gravidez esta inserida em um 

contexto de desvantagem social para os adolescentes e resulta da falta de acesso a informacao 

e aos servicos de saude. Sob essa otica, e muitas vezes considerada como um reforco a 

pobreza e a marginalidade. Tal concepcao tambem e apontada nesta pesquisa, como pode ser 

percebido nos relatos dos entrevistados, a seguir. 

[...] "que aprendam que filho nao e brincadeira, por que nao e brincadeira, 
pra nao criar um cidadao para ser um marginal no outro dia ". (Adolesc 2, 
16 anos, masculino) 

[...] "a questao da marginalidade tambem, porque e (pausa) a principal 
conseqiiencia com certeza nessas zonas de periferia, onde nao hd uma certa 
estruturacdo ". (Adolesc 5, 18 anos, masculino) 

Dessa forma, a ocorrencia da gravidez na adolescencia ja se daria num ambito 

pontuado por oportunidades restritas, poucas opcoes de vida ao produzir unioes estaveis entre 

jovens, abandono escolar, e ausencia de condicoes adequada para criar o filho. 

Reafirma-se com essa informacao o conceito de que o adolescente e visto, no ambito 

das politicas publicas, como vulneravel, pelo fato de estar em fase de transformacoes 

biologicas, psicologicas e sociais e, tambem, por achar que os danos decorrentes do sexo 

desprotegido 'nao irao acontecer com eles' (CAMARGO; FERRARI, 2009). 

Neste contexto, as falas dos entrevistados revelam a realizacao de um ato sexual sem 

planejamento, caracterizado pela impulsividade e descompromisso consigo e com o outro, o 

que e observado nos relatos a seguir: 

"E porque na adolescencia os hormdnios estao hd mais de mil, (enfase). 
Mas eu acho que nao e falta de campanha, falta de campanha nao e, porque 
tem muitas campanhas "vd usar camisinha", nao usaporque nao sei (risos) 
nao usa porque nao quer" [...]. (Adolesc 2, 16 anos, masculino) 

"Descuido nas maneiras de se proteger, como no uso de preservativo, o uso 
de anticoncepcionais e tambem a vida sexual ativa na adolescencia". 
(Adolesc 4, 16 anos, masculino) 

"Eu acho que por emocao da hora (risos). E tambem irresponsabilidade e 
depende do momento que tiver acontecendo isso ai [...] So no momento 
muito, que o jovem comeca a se tornar, isso no meio de conversas e tudo, 
um momento de prazer, ai acaba fazendo sem consciencia, depois doi na 
consciencia ". (Adolesc 9, 16 anos, masculino) 
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Esses dados evidenciam que as relacoes sexuais na adolescencia estao ocorrendo cada 

vez mais cedo e de forma desprotegida. Estudo realizado por Trajman et al. (2003, p. 456) 

"com 945 adolescentes entre 13 e 21 anos, 59% iniciaram sua vida sexual com uma media de 

idade de 15 anos". De acordo com o autor, um fator de risco para a iniciacao sexual prematura 

e o fato da diminuicao gradativa da idade media no inicio da puberdade, ou seja, o 

desenvolvimento fisiologico dos adolescentes esta antecedendo o cognitivo e o emocional. 

Essa antecipacao pode trazer como conseqiiencia a possibilidade de uma gravidez nao 

planejada e a ISTs, pois se soma ao fato de nao haver uso consciente de metodos 

contraceptivos e protecao das doencas. 

Pesquisa de Trajman et al. (2003) mostra que os adolescentes tem concepcoes erroneas 

sobre gravidez precoce, transmissao das IST/SIDA, e muitas vezes eles se enganam com a 

aparencia saudavel do parceiro. Varios autores referem ainda que os jovens possuem um 

sentimento de onipotencia frente as IST/SIDA, tendo a conviccao de que a infeccao "nunca 

ira acontecer com eles". 

Nao obstante, vale salientar, que em doze depoimentos, os investigados enfatizaram a 

importancia da prevencao. Mesmo afirmando que os adolescentes agem de forma impensada, 

os entrevistados revelaram preocupacao com as formas de se prevenir uma gravidez, bem 

como as ISTs. Essa afirmativa pode ser percebida nos relatos a seguir, em resposta a pergunta 

sobre seus conhecimentos acerca dos metodos anticoncepcionais. 

"E, conheco o uso da pilula anticoncepcional e tambem o preservativo, que 
alem de proteger de uma gravidez indesejada, protege tambem contra as 
doencas sexualmente transmissiveis ". (Adolesc 4, 16 anos, masculino) 

"Pra mim a camisinha, ela e muito importante, importante mesmo na 
relacao sexual, porque ela previne doencas, ela previna a gravidez, [...]. 
Entao eu acho assim, que a camisinha e fundamental". (Adolesc 7, 17 anos, 
feminino) 

"O principal, alem de evitar a gravidez, tambem tem o fato de voce usar a 
camisinha pra nao correr o risco de uma doenca sexualmente transmissivel, 
a AIDS, vdrias outros tipos de doencas, tambem". (Adolesc 11, 16 anos, 
feminino) 

A analise do conhecimento sobre metodos anticoncepcionais, na maioria dos estudos 

disponiveis, e feita de maneira subjetiva, nao incluindo o modo de usar, os efeitos colaterais, 

as indicacoes e contra-indicacdes. Isso pode produzir uma interpretacao nao verdadeira do 

grau de conhecimento sobre prevencao de gravidez que os adolescentes possuem e assim, 
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enviesar a avaliacao da influencia do conhecimento sobre o uso de metodos 

anticoncepcionais. Esse fato foi observado neste estudo, o que pode ser percebido do discurso 

a seguir. 

"Na verdade, eu acho que uma pilula e mais adequada do que uma 
camisinha. Eu sei que deve se usar uma camisinha por causa das doencas 
transmissiveis, mas eu acho a pilula um dos metodos mais seguro, porque a 
camisinha pode rasgar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A pilula nao, se 
voce nao esquecer, se voce tomar direito, tiver um acompanhamento de 
medico, essas coisas, voce nunca vai engravidar". (Adolesc 10, 15 anos, 
feminino) 

Nesta pesquisa verificou-se que o conhecimento inadequado sobre qualquer metodo 

anticoncepcional pode ser um fator de resistencia a aceitabilidade e uso desse metodo. 

Corrobora-se com Martins et al. em pesquisa realizada entre adolescentes, acerca do 

conhecimento sobre metodos anticoncepcionais, que o acesso a informacao de boa qualidade 

e a disponibilidade de alternativas contraceptivas "sao aspectos fundamentals nos programas 

de planejamento familiar, destinados nao apenas aos adolescentes, mas a populacao em geral" 

(2006, p. 506). 

A precariedade de conhecimento sobre as formas de prevenir as ISTs e a gravidez 

precoce e preocupante e pode estar relacionada diretamente a pouca ou a falta de qualidade no 

ambito educacional das nossas escolas e outras instituicoes formadoras de opiniao. 

A ocorrencia da gravidez na adolescencia, na opiniao dos entrevistados, desestrutura a 

vida afetiva/social dos adolescentes e interfere na possibilidade de estudar e se qualificar para 

o trabalho, caracterizando perda da possibilidade de construe**0 de uma vida melhor. Isso 

pode ser visto nos depoimentos a seguir: 

[...] "e uma grande perda na boa parte da vida do jovem, porque um monte 
de responsabilidade cai sobre a cabega dele e vira adulto muito cedo, [...], 
por exemplo: ele vai querer ser um jovem aos 25 anos, vai querer ir para 
festas, fazer tudo que era para uma pessoa de 16 anos fazer e nao pode, uma 
pessoa de 25 com 16 anos ". (Adolesc 2, 16 anos, masculino) 

[...] "um adolescente tendo um filho, ele vai ter mais dificuldades nos 
estudos, e mais uma responsabilidade para ele, e (pausa) no convivio social, 
e nos termos de emprego, essas coisas ". (Adolesc 3, 17 anos, feminino) 

"Porque voce para de estudar, voce para de se divertir, voce tem que ficar 
em casa, cuidando do seu filho. O pai, as vezes, nao da atengao, nem a mde, 
nem ao filho, porque na maioria das vezes ele e de menor, e nao quer 
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assumir a responsabilidade, nao quer perder a vida dele ". (Adolesc 13, 14 
anos, feminino) 

Os discursos desses adolescentes revelam que a gravidez na adolescencia tambem 

denota questSes de genero, desigualdades entre os sexos, destacando que, quase sempre, a 

culpa social e o onus da gravidez nessa fase da vida recaem sobre a menina (FARIAS; 

FERNANDES; SOUSA, 2009). 

Genero e a representacao social criada sobre o que e um homem e uma mulher. O 

conceito de genero implica uma relacao, uma representacao social, que produz uma 

distribuicao desigual de poder, autoridade e prestigio entre as pessoas de acordo com o sexo; 

na maioria das vezes, o que e masculino tem mais valor. "A representacao social da mulher e 

a procriacao, e a cuidadora da familia, fragil e amorosa; o homem e visto como o provedor, 

viril e forte". (GURGEL et al., 2008, p. 802). 

Segundo Ramos (2009, p.3), relacoes desiguais entre o par oposto 

masculino/feminino, ha seculos, sao motivos de divergencia de opinioes entre homens e 

mulheres. As relacoes de genero, na atualidade, configuram-se como "produto de um processo 

de aprendizado cultural que tem inicio com o nascimento e continua presente nos diversos 

estagios de desenvolvimento do individuo, reforcando as desigualdades sociais e os conflitos 

ideologicos existentes entre homens e mulheres". 

De um lado, "o modelo de masculinidade focaliza-se na razao, no concreto, no poder e 

na possibilidade de exercer controle, por outro, a feminilidade centra-se na passividade, na 

debilidade, na dependencia, na sensibilidade e na emocao" (SOARES et al., 2008, p. 488). 

Conforme estudo realizado por Camargo e Ferrari (2009), acerca do conhecimento de 

adolescentes sobre sexualidade, gravidez e outros temas, constatou-se que a desestruturacao 

afetiva/social reforca o quanto e necessario rever as praticas educativas a serem realizadas 

com adolescentes e a frequencia com que devem ser feitas; alem disto, torna-se 

imprescindivel a participacao dos educadores e familiares nesse processo, pois este grupo 

etario ainda tem buscado com amigos, informacoes nem sempre tao corretas. Tal fato ocorre 

por caracteristica desse grupo e, tambem, pela ausencia ou ate omissao dos setores educacao, 

saude e familia. Isso revela que esses setores nao estao dando conta da integralidade a saude 

dos adolescentes. 

Acerca dos fatores que levam a ocorrencia da gravidez na adolescencia, os relatos a 

seguir ressaltam a influencia de amigos, da midia em geral e a deficiencia no acesso a 
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informacao por parte da familia e da escola, sendo considerados fatores determinantes para o 

initio de uma vida sexual sem estruturacao. 

"Eu acho assim, que um dos fatores sao as influencias. A influencia de 
outras pessoas que levam a voce praticar relacao. [...]. Isso e influencia, 
acontece a influencia. As novelas tambem, porque voce ve em muitas 
novelas, voce ve muita relacao sexual, beijos". (Adolesc 7, 17 anos, 
feminino) 

"Mas infelizmente o sistema brasileiro de educacao, so ensina que voce 
usando camisinha, voce e 100%, entao usando camisinha voce pode fazer o 
que quiser". (Adolesc 6, 17 anos, masculino) 

"Os fatores sao irresponsabilidade, falta de orientacao, nao se prevenir 
como deveria. E, mas companhias pode ate levar tambem, como amigos 
irresponsdveis que dizem que voce nao e nada, se voce nao fizer aquilo que 
elesfazem". (Adolesc 12, 14anos, feminino) 

"Ah ... eu acho que gravidez na adolescencia, eu acho que as vezes e por 
falta de orientagao, por falta de conversa, didlogo entre pais e filhos. As 
vezes os filhos sao muito distanciados dos pais e por incentivo dos amigos, 
essas coisas, ai tudo leva a isso [...] que os amigos falam as coisas, ai ele 
vai pela cabeca dos amigos e acaba engravidando ". (Adolesc 13, 14 anos, 
feminino) 

Os dados constatados acima, corroboram as consideracoes de Moreira et al. (2008, p. 

315). Na atualidade, ve-se o exercicio da sexualidade comecando cada vez mais cedo, 

"impulsionado pela imposicao social que leva criancas a adolescerem precocemente e, de 

forma semelhante, leva os adolescentes a rapidamente ingressarem na vida adulta, mesmo nao 

estando preparados psicologicamente". 

Esse despertar da sexualidade na adolescencia e acompanhado por uma grande leva de 

desinformacao. Os pais, por nao disporem de informacao ou por constrangimento em falar 

sobre sexo com seus filhos, acabam nao cumprindo seu papel de educador. Assim, as familias 

nao fazem a orientacao sexual adequada, deixando o jovem em desvantagem. 

O direcionamento de diversos fatores, como o desconhecimento do corpo, a omissao 

da familia/escola sobre assuntos pertinentes a adolescencia, o pouco envolvimento dos 

servicos publicos, o bombardeamento ativo ao qual estao expostos pela midia, com 

programas, novelas e ate propagandas apelando ao sexo, fazem com que os jovens iniciem 

precocemente suas atividades sexuais, nao conscientes das implicacoes de uma vida 

sexualmente ativa. 
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Quanto a nocao de sexualidade, a maioria dos adolescentes referencia-na a um 

conjunto de fatores que levam ao prazer sexual, nao caracterizando apenas a realizacao do ato 

sexual em si. Essa concepcao pode ser observada nos relatos abaixo. 

"Sexualidade em si e todo conjunto do corpo do ser humano, nao somente o 
orgao genital, como muita gente pensa. Muita gente pensa que sexualidade e 
somente um penis e uma vagina, mas nao sao somente os orgaos sexuais. 
Sexualidade e todo conjunto, todos os hormonios, [...] o desejo do outro, 
isso e normal acontecer, alias, isso e normal ocorrer com qualquer jovem ". 
(Adolesc 6, 17 anos, masculino) 

"Eu acho assim, que a sexualidade nao e so prazer, e cuidado em si, e tudo, 
e um conjunto. Sexualidade e tudo, e a parceria, e o respeito, e os cuidados, 
e o amor, eu acho que e tudo ". (Adolesc 7, 17 anos, feminino) 

"Sexualidade (pausa) e o conjunto das relaqdes entre os seres humanos, e o 
conjunto total, porque e atraves dela que o ser humano conhece o seu corpo, 
conhece o corpo do outro e aprende a respeitar". (Adolesc 15, 16 anos, 
masculino) 

Nesses discursos observou-se que onze dos adolescentes entrevistados tem uma visao 

ampla da sexualidade, valorizando tambem o afeto e as relacoes interpessoais. A sexualidade 

tem como base biologica o sexo, no entanto, o transcende, uma vez que, tanto no individuo, 

como no meio social, manifesta-se psicologica e afetivamente, e nao apenas de forma genital 

ou reprodutiva (CARIDADE, 1999). 

Em contrapartida, a sexualidade foi referida por quatro adolescentes como vinculada 

apenas ao ato sexual, conforme os relatos a seguir. 

[...] "a primeira coisa a gente tem na cabeca qd e crianca, q isso e uma 
forma de ter filho " [...j (Adolesc 10, 15 anos, feminino) 

"Sexualidade e quando, e o comeco da sua vida em que voce comete o ato 
do sexo". (Adolesc 12, 14 anos, feminino) 

[...] "eu acho que e a pratica do sexo. Quando voce comeca a fazer sexo, ai 
voce entra na parte da sexualidade. Eu acho que e isso, nao sei nao, mas 
acho que e isso ". (Adolesc 13, 14 anos, feminino) 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo realizado por Farias; Fernandes e 

Souza (2009) acerca do significado da sexualidade para adolescentes. Nesta pesquisa, de 

acordo com a maioria dos entrevistados, a sexualidade foi remetida a relacao sexual, com 

finalidade de reproducao, revelando desconhecimento dos aspectos sociais, culturais e 
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afetivos. Acredita-se que essa concepcao esta atrelada a suas praticas religiosas, em que 

vincula-se o sexo a reproducao, perpetuacao da especie, ressalta-se ainda, o nao incentivo ao 

uso de anticoncepcionais. 

Nesse caso, por meio da defesa de uma vivencia comprometida da sexualidade, os 

profissionais que acompanham esses adolescentes, devem proporcionar aprendizagens que 

transcendam e mudem a visao biologica de reproducao dominante acerca da sexualidade. 

5.2.2 Vantagens e desvantagens de ser "mae ou pai" na adolescencia 

Ao serem questionados sobre as vantagens/desvantagens de ser "mae ou pai" na 

adolescencia, todos adolescentes apontaram desvantagens, e destes, sete apontam a existencia 

de vantagens. A partir dos relatos, percebeu-se que as vantagens da maternidade/paternidade 

na adolescencia foram atribuidas apenas ao amadurecimento e a vivencia da experiencia em 

relacao ao cuidado com o filho, conforme expresso nos trechos dos depoimentos a seguir: 

"voce com isso, dependendo da pessoa, vai se tornar mais cabeca, vai de 
verdade criar uma consciencia diferente da que voce tinha ". (Adolesc 5, 18 
anos, masculino) 

"A vantagem e o amadurecimento, o crescimento, ve o mundo com outra 
visao [...] as vantagens eu acho que sao mesmo pela experiencia de ser 
pai". (Adolesc 9, 17 anos, feminino) 

"Bom, vantagem pelo fato da pessoa poder acompanhar [...] saber que tem 
a vida inteira pra acompanhar os filhos e tudo mais ". (Adolesc 11, 16 anos, 
feminino) 

O estudo realizado por Silva et al. (2009) revela que, para os adolescentes, a vivencia 

da maternidade/paternidade, nessa fase da vida, e revestida de intensas mudancas tanto na 

vida pessoal como familiar. E importante destacar que, historicamente, o impacto da gravidez 

na adolescencia tem sido apontado como um elemento desestruturador na vida dos 

adolescentes. Entretanto, na atualidade, alguns autores referem que, muitas vezes, esta se 

constitui em uma possibilidade de busca da autonomia e responsabilidade, no desejo 

consciente de ser mae ou pai e, ate mesmo, em uma fonte de satisfacao. 

Quanto as desvantagens, estas foram referidas a diversos fatores, como perda da 

adolescencia, dos estudos, distanciamento dos amigos e a falta de apoio familiar e social, ou 



53 

seja, perda da liberdade de viver esse periodo. As falas a seguir apontam a representacao dos 

adolescentes investigados sobre as desvantagens de uma gravidez precoce. 

"[...] desvantagens tem vdrias, principalmente que voce perde a 
adolescencia todinha, passa da fase de crianca ja vai para a de adulto ". 
(Adolesc 1, 18 anos, feminino) 

[...] "voce perde festa, voce deixa de andar com suas amigas pra cuidar de 
crianca, e voce deixa de trabalhar as vezes, porque nao pode deixar a 
crianca so, voce nao pode ir estudar, voce nao pode fazer nada. Tudo seu e 
em consenso a crianca, se a crianca nao puder, voce nao pode. Acho assim 
voce perde muito tempo da sua vida tendo uma gravidez indesejada [...]. 
(Adolesc 7, 17 anos, feminino) 

"As desvantagens sao a opiniao da familia, e das outras pessoas, o que a 
sociedade pensa em relacao a isso, porque muitas pessoas pensam: ah se 
perdeul ah como e que vai sustentar? ". (Adolesc 9, 17 anos, feminino) 

Percebe-se que, independentemente do meio social ou cultural, a gravidez na 

adolescencia tem papel fundamental na determinacao das futuras oportunidades dos jovens. 

Observa-se um isolamento social, com afastamento do grupo de amigos e das atividades 

proprias para a idade, como os estudos e festas. 

Do ponto de vista socioeconomic©, a gravidez na adolescencia antes dos 20 anos tem 

sido associada aos baixos niveis de escolaridade, as piores condicoes socioeconomicas 

familiares, a maior desemprego e/ou empregos precarios, a familias numerosas, constituindo a 

reproducao da pobreza (ALMEIDA, 2008). 

No tocante a familia, as pressoes sociais podem dificultar a aceitacao da ideia da 

gravidez de uma filha, incapacitando a familia a apoia-la adequadamente. Ha uma limitacao 

financeira do jovem casal, pois, muitas vezes, os adolescentes passam a depender de seus pais 

para sustentar e criar o bebe. 

Concorda-se com Moreira et al. (2008, p. 315-16) em estudo que apontam os conflitos 

da descoberta de uma gravidez indesejada que, 

A gestacao na adolescencia e, de modo geral, enfrentada com dificuldade 
porque a gravidez nessas condicoes significa uma rapida passagem da 
situacao de filha para mae, do querer colo para dar colo. Nessa transicao 
abrupta do seu papel de mulher, ainda em formacao, para o de mulher-mae, a 
adolescente vive uma situacao conflituosa e, em muitos casos, penosa. A 
grande maioria e despreparada fisica, psicologica, social e economicamente 
para exercer o novo papel materno, o que compromete as condicoes para o 
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assumir adequadamente e, associado a repressao familiar, contribui para que 
muitas fujam de casa e abandonem os estudos. Sem contar com as que sao 
abandonadas pelo parceiro, muitas vezes tambem adolescente. 

Poucas sao as familias que aceitam a situacao da gravidez na adolescencia e procuram 

lidar com compreensao e afeto com as jovens maes e pais, respeitando suas limitacoes. No 

entanto, a maioria institui a experiencia do casamento, mesmo que eles nao o queiram, 

induzindo os jovens a abrir mao de seus desejos e expectativas. Outras impoem abortamento, 

abandono ou usam de violencia. E, muitos pais expulsam sua filha de casa, aumentando os 

problemas que as jovens maes terao que enfrentar. 

A gravidez na adolescencia, antes um problema resolvido por um casamento as 

pressas ou exilio temporario com parentes em locais distantes, hoje, ameaca o futuro dos 

jovens, considerando os riscos fisicos, emocionais e sociais dela decorrentes. Atinge tamanha 

proporcao que e considerada um problema social, revelando a pratica de uma sexualidade nao 

segura, com riscos de infeccao pelo HIV e outras doencas sexualmente transmissiveis. 

Convem destacar que, na adolescencia, a maternidade nao e apenas um ato biologico-

reprodutivo, mas um processo social que afeta significativamente as relacoes entre homem, 

mulher e membros familiares, definindo novas identidades sociais. 

5.2.3 Orientacao sexual: partilhar conhecimento entre adolescentes, pais e profissionais 

Pais, professores e educadores em geral vem enfrentando dificuldades na educacao das 

criancas e adolescentes, ao buscar transmitir padroes, valores e normas de conduta que 

possam garantir uma vida em grupo que lhes de inserc&o, participacao social e, ao mesmo 

tempo, pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

Ao serem questionados sobre o recebimento de educacao e/ou orientacao sexual, todos 

os sujeitos desse estudo revelaram recebe-lo, mesmo de forma deficiente, de seus pais, por 

amigos e no ambiente escolar, conforme depoimentos a seguir: 

"Sim, com minha mae, meu pai, nos sempre fomos cabeca aberta, 
conversamos sobre tudo, nunca escondemos nada, sempre mandando que 
quando eu for para uma festa 'leve camisinha!', nao vd na historinha que 
camisinha incomoda, nao sei o que. Porque previne tambem, nao e so 
questdo de filho, logico que filho tambem e muita responsabilidade, mas 
tambem e questdo de doencas, e muita doenca transmissivel hoje " (Adolesc 
2, 16 anos, masculino). 
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"Sim recebo. E na escola. Eu acho que e um dos papeis mais importante da 
escola, orientar o aluno de todas as formas possiveis. Uma das formas que 
eles orientam e na vida sexual, porque como todo mundo sabe, estamos na 
epoca da adolescencia, da puberdade e os hormonios ficam a mil, ou seja, 
entao o dever das pessoas e nos alertar mais sobre o perigo" [...] (Adolesc 
7,17 anos, feminino). 

"[...] tem a questdo dos amigos, influenciam muito e que lhe ajudam, falam 
certas coisas que o pai e a mae nao tem habilidade, ou por medo nao falam " 
(Adolesc 5, 18 anos, masculino). 

"E a internet, a internet eu acho que e o meio que mais da informacoes 
sobre isso" (Adolesc 10, 15 anos, feminino). 

Buscando a origem das informacoes sexuais entre os adolescentes, os amigos foram 

apontados pela maioria dos alunos como o grupo com quern se sentem mais a vontade para 

conversar sobre a tematica. Alguns estudantes consideraram, entretanto, que e melhor 

conversar com os pais, com a ressalva de que assuntos mais intimos sao ditos para os amigos. 

Corrobora-se com Soares (2008, p. 489) que "a falta de informacao e a curiosidade, 

adquirida na rua ou por meio da midia, despertam precocemente o estimulo sexual no 

adolescente, tornando-o mais vulneravel a gestacao nao planejada e as 1ST / SID A". 

Nesta pesquisa, dez adolescentes investigados destacaram a escola como veiculo de 

orientacao sexual, porem caracterizada como uma informacao restrita, dando enfase as 

mudancas corporais ocorridas nessa fase, ao uso de metodos anticoncepcionais, transmissao 

de ISTs, vinculadas as discussoes nas disciplinas de Biologia, Filosofia e Sociologia, havendo 

desse modo, um distanciamento das informacoes necessarias para o initio da atividade sexual 

com responsabilidade, como as nocoes de afeto, caricias e de sintonia entre duas pessoas. 

Para Gherpelli (1996, p. 61), "a escola foi o lugar eleito para inserir, no processo 

educacional, a educacao preventiva. [...] O trabalho de educacao preventiva ligado a 

sexualidade envolve a definicao de diretrizes que contemplem a formacao integral do 

adolescente e a participacao efetiva de todos os integrantes do universo escolar". 

Atualmente, o modelo escolar no Brasil expressa uma concepcao ampliada de 

educacao, inscrita na LDB, elaborada pelo Ministerio da Educacao (MEC) em 1996 (Titulo 1 

Artigo 1°), o qual pontua que 

A educacao abrange os processos formativos que se desenvolve na vida 
familiar, na convivencia humana, no trabalho, nas instituicoes de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizacoes da sociedade civil e nas 
manifestacoes culturais (BRASIL, 1999). 
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A familia tambem cabe o dever de educar, alem da obrigacao de matricular os menores 

a partir dos sete anos de idade, e ao Estado, cabe a garantia do ensino gratuito (LDB Titulo I I 

Artigo 2°): 

A educacao, dever da familia e do Estado, inspirada nos principios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por final idade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e 
sua qualificacao para o trabalho (BRASIL, 1999). 

Desse modo, alem da transmissao de conhecimentos direcionados as materias 

especificas do curriculo escolar, a escola deve tambem estabelecer temas transversals que 

devem ser trabalhados em sala de aula. Dentre esses temas, inclui-se a Orientacao Sexual. 

Alem da LDB, que regulamenta como sendo dever da familia e, sobretudo, do estado 

favorecer o pleno desenvolvimento do educando, incluindo ai aspectos concernentes a sua 

sexualidade, os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs) tambem apontam a orientacao 

sexual como um dos Temas Transversals a ser trabalhado em sala de aula. No entanto, muitas 

escolas ainda relutam por inclui-la como uma de suas preocupacoes pedagogicas. Segundo as 

orientacoes legais, e necessario que o professor esteja preparado para encarar o assunto de 

frente. Portanto, torna-se fundamental o trabalho dialogico, em que o professor se informe 

com relacao a tudo que envolve questoes ligadas a sexualidade. 

No campo da sexualidade os PCNs versam-se num trabalho voltado para o enfoque da 

sexualidade numa clara distincao ao sexo, de forma a possibilitar ao aluno o conhecimento 

sobre o seu corpo e as funcoes que o mesmo exerce no entorno social. 

Segundo Camargo e Ferrari (2009) a identidade sexual e social de cada um de nos e 

construida, segundo a familia, atraves da visao de mundo e valores que herdamos dos nossos 

pais. Refere ainda que e na escola que o jovem entra em contato com outros valores e 

significados e, ao confrontar ao herdado, elabora sua propria conduta. 

A escola significa um lugar importante para se trabalhar conhecimentos, habilidades e 

mudancas de comportamento, pois e local em que o adolescente permanece o maior tempo do 

seu dia. Portanto, torna-se um local propicio e adequado para o desenvolvimento de acoes 

educativas, atuando nas diferentes areas dos saberes humanos. 

A orientacao sexual e algo que direciona o jovem na busca de se descobrir como um 

ser sexualizado e superar seus bloqueios. Pinto (1999, p. 48) afirma que: 

[...] a orientacao sexual proporciona ao jovem assimilacao do ambiente e de 
si mesmo (com suas diferencas) diante desse ambiente. O espaco criado pela 
orientasao sexual visa proporcionar ao jovem a digestao da educa9ao sexual 
que lhe foi oferecida, para que ele possa rechacar o que nao e aproveitavel, 
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ultrapassar obstaculos selecionar o que lhe e apropriado, identificar-se 
sexualmente, buscando um ajustamento criativo diante do que a vida sexual 
lhe possibilita. 

Nao obstante, observa-se uma controversia entre a sexualidade/atividade sexual do 

adolescente e a atitude familiar, a educacional e a social, frente a esses fatos. Por isso, muitas 

vezes, ele vivencia a sexualidade com culpa e sentimentos ambivalentes. Por um lado, ha o 

desejo e a curiosidade que o leva a novas experiencias sexuais e afetivas e, por outro, a 

repressao e o preconceito da familia e do meio social. Ativados pela curiosidade e pela busca 

do desconhecido, os adolescentes, em sua maioria despreparados, lancam-se nessas 

experiencias, expostos a riscos, como paternidade e maternidade precoces, bem como as 

doencas sexualmente transmissiveis (FARIAS et al., 2007). 

Enfim, torna-se necessario a construcao de parcerias entre o si sterna educacional e os 

servicos de saude, visando a realizacao de acoes preventivas que tratem de temas transversals, 

incluindo a sexualidade humana. Em virtude do desconhecimento da sexualidade, tanto pelos 

pais, quanto pelos educadores e profissionais da saude, cria-se um emaranhado de duvidas, 

preconceito e preocupacoes acerca da tematica, e isso influencia negativamente no 

comportamento e atitude dos jovens. 

Os profissionais que atuam no Servico de Atencao Basica de Saude podem atuar e 

desenvolver acoes educativas em saude, num processo dinamico e continuo, para colaborar 

com esse grupo etario no intuito de diminuir tais riscos, mas para isso, eles tambem devem 

estar preparados para abordar esta clientela e os temas referentes a sexualidade humana e a 

fase da adolescencia. 

O profissional de saude que atua na atencao basica no seu campo de abrangencia pode 

estar mais capacitado para apreensao do quadro de vulnerabilidades locais, inclusive 

compreender a 

[...] dimensao do concreto da vida do adolescente no processo saude-doenca, 
subsidiando a pratica educativa de alcance coletivo em educacao, em saude e 
dando conta das varias formas de relacao dos adolescentes nas esferas da 
vida nas cidades, da cultura, do trabalho, da instituicao educacional, das 
relacoes familiares, da sexualidade, do lazer e da Constituicao Brasileira. 
(PERES; ROSENBURG, 1998, p. 83) 

Em estudo realizado por Tomita e Ferrari (2007) verificou-se que as UBS nao tem sido 

um espaco em que os adolescentes possam falar de sexualidade e suas implicacoes. Talvez 

seja necessario rever as praticas dos profissionais da saude na abordagem de acolhimento 
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desse grupo etario ou sair do seu espaco institucional e desenvolver um trabalho intersetorial 

da UBS para a escola (FERRARI, 2004). 

A vinculacao da area de saude com a educacao pode se dar, tambem, atraves da 

articulacao entre os Programas de Saude do Adolescente propostos pelo Ministerio da Saude, 

com a Secretaria Estadual de Educacao e dos Municipios, objetivando a capacitacao e a 

atualizacao de professores da rede publica em orientacao sexual, com foco nos aspectos 

subjetivos e nas condicoes socioeconomicas dos adolescentes beneficiados, e nao apenas no 

discurso biologico. 

Dialogar com os adolescentes acerca da sexualidade torna-se de fundamental 

importancia, pois conforme Pinto (1999, p. 144), a "discussao oral da sexualidade ajuda o 

jovem a encontrar uma maneira mais educada, mais pertinente, e menos chula de se referir ao 

sexo, ampliando, assim, as possibilidades de relacionamentos mais respeitadores, alegres e 

abertos". 

UNIVERSIDAOE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMACA0 D E PROFESSORES 
BIBUOTECA SETORIAL 
CAJAZEIRAS PARAIBA 



Q 
a 

6. CONSIDERACOES FINAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BIBUOTECA SE^ORIAL 
CAJAZEIRAS PARAIBA 



60 

As transformacdes fisicas e psicologicas ocorridas na adolescencia e o pensamento de 

onipotencia fazem com que o adolescente viva intensamente sua sexualidade, manifestando-a, 

muitas vezes, atraves de praticas sexuais desprotegidas, podendo resultar em gravidez 

precoce. 

Nesta pesquisa buscou-se apreender e analisar os significados da gravidez na 

adolescencia para adolescentes, estudantes da Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras. De 

acordo com os dados coletados, o perfil dos estudantes investigados assume as seguintes 

caracteristicas: constituiu-se por ambos os sexos, com faixa etaria entre 14 e 18 anos, solteiros 

e sem uniao consensual, residentes na zona urbana, com renda familiar ate 5 salarios minimos, 

predominantemente da religiao catolica. Em relacao a formacao educacional, a maioria cursou 

o Ensino Fundamental na rede publica de ensino e um mimero consideravel (40%) nao 

haviam recebido orientacao sexual na escola. 

A partir dos dados acerca da opiniao sobre a gravidez na adolescencia, emergiram tres 

tematicas: Gravidez na adolescencia: deslize, irresponsabilidade e perdas; Vantagens e 

desvantagens de ser "mae ou pai" na adolescencia, e Orientacao sexual: partilhar 

conhecimento entre adolescentes, pais e profissionais. 

No tocante a tematica Gravidez na adolescencia: deslize, irresponsabilidade e 

perdas, os resultados permitiram inferir que esse fenomeno e resultado de um ato impensado, 

sem planejamento, inserido em um contexto de desvantagens sociais nos diversos aspectos da 

vida, principalmente na formacao educacional e profissional. Reforcando, assim, o conceito 

de pobreza e marginalidade. Embora se afirme que os adolescentes agem de forma impensada, 

os entrevistados reconheceram a importancia de se prevenir uma gravidez, bem como as ISTs. 

Os resultados revelaram que ha uma necessidade em se avaliar o conhecimento acerca da 

utilizacao de metodos anticoncepcionais pelos adolescentes, uma vez que, uma percepcao 

erronea torna-se um fator de resistencia a aceitabilidade ao uso dos metodos. Destaca-se 

ainda, a nocao de genero frente a prevencao da gravidez, em que a responsabilidade social de 

sua ocorrencia recai sobre a menina. A respeito da concepcao de sexualidade, constatou-se 

que e um tema desafiador a ser difundido na sociedade, uma vez que nos discursos, os 

adolescentes por um lado, remeteram-no a nocao de afeto, e por outro, apenas a fatores 

biologicos, excluindo-o de influencias culturais e sociais. 

Em relacao a tematica Vantagens e desvantagens de ser "mae ou pai" na 

adolescencia, dentre os resultados, a vantagem da maternidade/paternidade na adolescencia 

encontrava-se quase sempre referida ao amadurecimento (caracterizando autonomia e 

responsabilidade) e a propria vivencia do cuidado ao fdho. Quanto as desvantagens, estas 



61 

relacionaram-se a perdas nos estudos, na convivencia com os amigos, na curticao do periodo 

da adolescencia, na falta de apoio familiar, na conquista profissional, sendo tambem 

ressaltados o baixo nivel socioeconomic. A gravidez nessa fase, dificulta a insercao no 

mercado competitivo de trabalho, implicando em empregos de baixa remuneracao e 

desqualificacao, colocando maes adolescentes e filhos em situacao de risco social, se medidas 

de suporte nao forem adotadas 

Quanto a tematica Orientacao sexual: partilhar conhecimento entre adolescentes, 

pais e profissionais, foi possivel constatar que ha uma lacuna de informacoes pela falta da 

educacao sexual nas principais instituicoes em que os adolescentes convivem; entre elas, 

destacam-se a escola e a familia. A conseqiiencia disso sao os sentimentos de culpa e de medo 

que atingem essa faixa etaria, fazendo com que estes passem a buscar informacoes em fontes 

pouco seguras ou incapazes de ajuda-los, como os amigos, a midia e a internet, enfatizada 

pelos participantes. 

A identidade sexual e social do individuo e construida no seu dia-a-dia, por meio do 

contato deste com o contexto ao qual esta inserido e, onde mantem relacoes interpessoais com 

a familia, a escola, os amigos, no trabalho e na sociedade. A partir destas relacoes, ele elabora 

sua propria conduta de vida. 

A gestacao em si e um momento delicado que requer atencao e, semelhante a 

adolescencia, possui particularidades proprias. Quando se juntam esses dois momentos, 

adolescencia e gravidez, e obtido um leque de transformacoes que levam a um turbilhao de 

emocoes e acontecimentos. 

Frente ao exposto, torna-se necessario conhecer melhor o que os adolescentes pensam, 

sua realidade, mitos e tabus com respeito a sua sexualidade, para que se possa aborda-la de 

modo a contribuir para a construcao de uma vida sexual saudavel, propiciando aprendizagens 

sobre outros aspectos da sexualidade que nao se relacione apenas ao sexo, mas tambem com a 

saude do corpo e, principalmente, com as emocoes. Essa tarefa e ardua e demorada, 

necessitando de intervencoes frequentes, objetivando a reconstruct de atitudes responsaveis. 

A prevencao da gravidez na adolescencia e uma co-responsabilidade entre familia, escola e 

setor da saude e vai alem de aprimorar a escuta, fortalecimento de vinculos, garantir o acesso 

as informacoes e aos metodos anticoncepcionais. 

Desse modo, considera-se a escola, um lugar importante para se trabalhar 

conhecimentos, habilidades e mudancas de comportamento, tornando-se um local propicio e 

adequado para o desenvolvimento de acoes educativas, atuando nas diferentes areas dos 

saberes humanos. 
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O momento atual exige a conjugacao de esforcos, no sentido de viabilizar a 

interlocucao entre os setores de saude e educacao, gerando a criacao de programas de atuacao 

na saude publica com pretensao de ampla cobertura e envolvimento de varios profissionais de 

saude, dentre eles, o enfermeiro. Esses programas ao tratarem de temas como sexualidade, 

gravidez, prevencao de doencas sexualmente transmissiveis e AIDS devem, sobretudo, 

considerar os aspectos sociais, culturais e economicos da comunidade em que sao 

desenvolvidos. Alem disso, e preciso ouvir e valorizar os sentimentos e preocupacoes frente a 

descoberta do mundo adolescente: as pressoes e os constrangimentos podem dar pistas das 

dificuldades que enfrentam no exercicio da vida sexual. 

A partir do descrito, sugere-se a implementacao de um projeto cooperativo entre a 

ETSC e a equipe de saude, para o desenvolvimento de oficinas em educacao sexual, uma vez 

que, nesta instituicao ha um Posto de Assistencia Primaria a Saude - PAPS/Estrategia de 

Saude da Familia Sao Jose vinculados, utilizando recursos didaticos que os orientem para a 

vida sexual; alem de sensibilize a equipe multiprofissional para o trabalho com adolescentes, 

incentivando seu maior empenho nos programas de assistencia a esse grupo; e, desenvolver o 

trabalho com grupos de adolescentes a partir das necessidades apontadas por eles, para que 

sejam atores ativos nesse processo, o que contribuira na sua formacao para a vida e o mundo. 

Para tanto, professores e equipe de saude da familia necessitam estar capacitados a 

desenvolver continuamente acoes de promocao da saude junto a essa populacao. 

Espera-se que este estudo possa colaborar na elaboracao de politicas publicas nos 

campos da saude e educacao, quanto a abordagem a sexualidade humana, voltadas para as 

reais dificuldades enfrentadas pelos adolescentes, como tambem, sirva de incentivo para a 

construcao de novas pesquisas e estudos que reflitam sobre a fase da adolescencia e suas 

implicacoes. 

Enfim, acredita-se que uma vez vencida a barreira da questao de discutir o significado 

do ser adolescente, encarando-o como ser-cidadao, o mesmo podera viver a sexualidade de 

maneira responsavel e prazerosa, sem temores, sem culpas e sem ter que seguir modelos 

estereotipados de conduta sexual que o torne limitado diante do exercicio da sexualidade. 

Nesse sentido, pensar a saude do adolescente implica pensar nos diversos modos de 

viver a adolescencia e de viver a vida. Por sua vez, implica em um movimento de re-pensar as 

praticas de saude e de educacao que se voltam para esta parcela significativa da sociedade, os 

adolescentes. 
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APENDICES 



ANPENDICE A 

UNIVERSIDADE F E D E R A L DE CAM PIN A GRANDE 
C E N T R O D E FORMACAO DE PROFESSORES 

COORDENA^AO DO CURSO DE E N F E R M A G E M 
CAMPUS DE CAJAZEIRAS - PB 

OFICIO CCE/CFP/N°. 04 

Da: Coordenacao do Curso de Enfermagem 
A: Escola Tecnica de Saude de Cajazeiras - ETSC 

Sra. Marilena Maria de Souza 
Diretora da ETSC 

Venho por meio deste, solicitar a V . Sra. autorizacao para a discente Karla Maria 
Duarte Silva, matricula n° 50522123, coletar dados referentes ao Trabalho de 
Conclusao de Curso (TCC) ao Curso de Graduacao em Enfermagem intitulado 
GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA: REVELANDO OPINIOES DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO. 

Sob a orientacao da Professora Dra. Maria do Carmo Andrade Duarte de Farias. 
Durante o periodo de Novembro de 2009. 

Atenciosamente, 

Anubes Pereira de Castro 
Coordenadora de enfermagem 

lima. Sra. Marilena Maria de Souza 
Diretora da ETSC 



APENDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Titulo do Projeto: Gravidez na adolescencia: revelando opin iocs de estudantes do Ensino 
Medio 

Pesquisador responsavel: Maria do Carmo Andrade Duarte de Farias 
Pesquisador participante: Karla Maria Duarte Silva 

Eu , RG 
, CPF , residente na 

, fxii informado(a) que este 
projeto tem o objetivo de tracar o perfil socio-demografico dos adolescentes participantes e 
conhecer a opiniao dos jovens acerca da gravidez na adolescencia. A realizacao desta 
pesquisa parte do pressuposto que se faz necessario repensar a assistencia a saude do 
adolescente, possibilitando o dialogo mutuo (adolescente/familia/sociedade) e a construcao de 
estrategias que promovam a saude integral nesta fase da vida. 

Para desenvolve-lo sera necessario realizar os seguintes procedimentos: a realizacao 
de uma entrevista utilizando o sistema de gravacao para registro dos dados. 

Apos ler e receber explicacoes sobre a pesquisa tive assegurados os meus direitos de 
obter resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, 
beneficios e outros relacionados a pesquisa. Tive assegurado tambem o direito de retirar o 
meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, bem como, a nao 
ser identificado e ser mantido o carater confidential das informacoes relacionadas a minha 
privacidade e meu anonimato. Os resultados da pesquisa so serao utilizados para fins 
cientiflcos. 

Caso deseje, eu posso procurar esclarecimentos junto ao Comite de Etica em Pesquisa 
da Faculdade Santa Maria, BR 230, Km 504, Caixa Postal 30, CEP 58900-000, Cajazeiras -
PB, telefone (83) 3531-2848, ou com o Coordenador, o professor Joselito Santos, telefone 
(83) 8836-6250 / 3335-4586. 

Apos obter as informacoes necessarias sobre o projeto de pesquisa, declaro estar ciente 
do conteudo deste Termo e desejar participar do projeto/ou autorizar que 

participe da pesquisa. 

Cajazeiras - PB, de de . 

Nome do sujeito/ou do responsavel: I 1 
Assinatura: 

Testemunhas (nao ligadas a equipe de pesquisa): 
Testemunha 1: 
Nome: 
Assinatura: 

Testemunha 2: 
Nome: 
Assinatura: 

Assinatura do pesquisador responsavel 



APENDICE C 

R O T E I R O PARA E N T R E V I S T A SEMI-ESTRUTURADA 

1. Dados sobre a entrevista 

Data: / / 

Local: 

Hora: (INICIO) (TERMINO) 

2. Dados de identificacao do participante do estudo 

Sexo:( ) F ( ) M 

Idade: 

Estado civil: 

Procedencia: ( ) rural ( ) urbana 

Escola que cursou ensino fundamental: ( ) publica ( ) privada 

Recebeu orientacao sexual na escola: ( ) sim ( ) nao 

3. Questoes norteadoras 

- Fale sobre a gravidez na adolescencia? 

- Para voce quais os fatores que levam a ocorrencia da gravidez nesta fase da vida? 

- Aponte as possiveis vantagens e desvantagens ao ser "mae ou pai" adolescente. 



ANEXO 



F A C U L D A D E SANTA MARIA 
C O M I T E DE E T I C A E M PESQUISA 

CERTIDAO 

Certificamos que o Projeto de Pesquisa intitulado Gravidez na adolescencia: 
revelando opinides de estudantes do ensino medio, protocolo 3371009 da 
pesquisadora Maria do Carmo Andrade Duarte de Farias, foi aprovado, em reuniao 
realizada no dia 12/11/2009, pelo Comite de Etica em Pesquisa da Faculdade Santa 
Maria. Apos o termino da pesquisa, deve ser encaminhado ao CEP/FSM o relatorio final 
de conclusao, antes de envio do trabalho para publicacao. Para este fim, sera emitida 
uma certidao especifica. 

Cajazeiras - PB, 10 de dezembro de 2009. 


