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"Educai as criancas e nao sera preciso punir 

homens." 

Pitagoras(1973). 
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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho monografico aborda o tema da sexualidade infantil, no tocante a sua 

influencia no desenvolvimento do ser humano. Neste, apresentamos o parecer de alguns 

estudiosos especialistas no assunto, que formularam teorias para explicar o processo de 

construcao da identidade sexual. Essa pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal 

Lidia Cabral de Sousa e teve como objetivo verificar se a Orientacao Sexual, da forma 

como vem sendo abordada naquela instituicao, contribui para a preparacao e 

desenvolvimento da identidade sexual do seu alunado. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliografica e a pesquisa de campo, com a pretensao de investigar de perto a 

realidade das nossas criancas. O instrumento de coleta de dados foi um questionario 

com questoes abertas, direcionado ao professor e alunos do 5° ano do Ensino 

Fundamental I, daquela instituicao. Com este trabalho, pretende-se desencadear nos 

profissionais da educacao e pais reflexoes de seu cotidiano com criancas, abrindo portas 

para futures trabalhos de Orientacao Sexual. 

Palavras-chave: sexualidade infantil, orientacao sexual e desenvolvimento da identidade 

sexual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Introdu?ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sexualidade humana tern sido tema de discussao ao longo dos seculos, 

principalmente devido aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA doen9as advindas do contato sexual, bem como a posicionamentos 

divergentes referente a abordagem do assunto, o que tern gerado uma serie de concepcoes, 

comportamentos e esteriotipos. 

As formulagoes conceimais sobre a sexualidade infantil, por exemplo, datam do 

come90 do seculo passado e ainda hoje nao sao conhecidos ou aceitos por parte dos 

profissionais que se ocupam da educa9ao de crian9as, inclusive educadores. 

Ainda ha para alguns, o modo resistente de pensar que as crian9as sao seres puros, que 

nao tern sexualidade a expressar. De certo que existem educadores que tern difundido as 

no9oes da existencia e da importancia da sexualidade para o desenvolvimento de crian9as e 

jovens, como pontua os Parametros Curriculares Nacionais (PCN's), contudo, devo explicitar 

a minha opiniao com rela9ao a essa afirma9ao: esses professores sao minoria na equipe de 

educadores do nosso pais, seja por falta de prepara9ao ou resistencia para tratar tal assunto, 

seja pelo fato que muitos professores continuam a ter dificuldades na abordagem da 

sexualidade. 

Sabemos que e no espa90 privado - familia - que a crian9a recebe com maior 

intensidade as no9oes a partir das quais construira sua sexualidade. Contudo, nao podemos 

descartar a influencia que a crian9a sofre de outras fontes, como livros, midia, amigos, escola. 

De acordo com os PCN's 

(...) essas fontes atuam de maneira decisiva na formafao sexual de crian?as, 
jovens e adultos. As crian9as acabam por nao compreenderem por completo 
o significado de mensagens repassadas por estes meios, dai constroem 
conceitos e explicacoes erradas sobre a sexualidade. (1997, pag.l 12) 

Cheia de duvidas, ansiedade, curiosidades, a crian9a chega a escola, espa90 onde ela 

passa a maior parte do seu tempo, disposta a encontrar respostas para seus questionamentos, 

uma vez que, no espa90 privado, muitas vezes, essa oportunidade lhe e negada ou reprimida. 

Tratar de questSes como sexualidade, reprodu9ao humana, sempre provoca 

constrangimentos para os pais, seja por desinforma9ao, por preconceito, medo, principios 

religiosos ou, ate mesmo, por simples falta de tempo para conversar. O assunto mexe com 

valores historicos, culturais e principalmente pessoais. Por isso, muitos pais, por 

reconhecerem a carga de responsabilidade e competencia que se deve ter para abordar a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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questao, transfere para a escola tal fiincao. A escola e destinada, portanto, a tarefa de orientar 

e educar as crian9as nesse sentido. 

Porem, os PCN's apontam que o que geralmente sao abordados na escola, sao 

questoes breves relacionadas a tematica sexualidade, que nao abarcam, na realidade, as 

ansiedades e curiosidades das crian9as , pois enfocam apenas o corpo biologico, nao incluindo 

as dimensoes: culturais, afetivas e sociais contidas nesse mesmo corpo. 

Como problema apresenta-se: qual o nivel de entendimento dos alunos dos anos 

iniciais do ensino fundamental, com rela9ao a sua sexualidade? 

Para responder a essa indaga9§o, apresentamos os seguintes objetivos: 

• Investigar a posi9ao de professores das series iniciais do Ensino Fundamental, 

no tocante ao debate referente a sexualidade com os alunos; 

• Examinar como os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 

compreendem a sua sexualidade. 

A presente monografia se constitui de um capitulo que trata da sexualidade infantil a 

partir de teorias formuladas por estudiosos que se ocupam de crian9as e seu processo de 

desenvolvimento; da Metodologia, que explana como e onde essa pesquisa foi realizada; da 

Analise dos dados obtidos no decorrer da investiga9ao, que foram de suma importancia para a 

formula9ao dos conceitos trabalhados; da Analise do estagio, que exprime as experiencias 

adquiridas na tentativa de estudar a realidade das crian9as dos anos iniciais e o seu modo de 

lidar com a sexualidade e por ultimo, as considera9oes. 

No final deste trabalho ha indica9oes de possiveis aprofundamentos sobre o assunto, 

atraves de uma bibliografia enriquecida com livros, revistas e sites de autores especialistas em 

questoes da infancia, que serviram de fundamento para a realiza9ao desse estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Consideracoes Gerais sobre a sexualidade infantil e sua influencia na 

construcao da identidade sexual do individuo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao ha duvida de que a sexualidade tenha grande importancia no desenvolvimento e 

na vida psiquica das pessoas. As incertezas se manifestam ao se discutir e tentar explicar de 

que forma a identidade do papel sexual se estabelece no ser humano, especificamente quando 

ele ainda e crianca. 

Varios teoricos desenvolveram uma serie de conceitos diferentes, alguns conflitantes, 

outros complementares para o estudo da sexualidade e comportamento da crianca. Antes de 

aborda-los, considero importante enfatizar o que coloca Hellen Bee sobre a questao do 

autoconceito 

(...) o desenvolvimento do autoconceito e um importante evento evolutivo. 
O que uma crianca sabe e acredita que ela seja afetara todas as suas 
interacoes com os outros e, por influenciar o tipo de coisas que a crianca ira 
tentar, o autoconceito pode ter efeitos bastante amplos sobre o 
desenvolvimento de novas habilidades. 
( 1977,pag. 221) 

Nye (2002) explica melhor essa questao ao enfatizar a abordagem da Psicologia de 

Rogers, que defendia a teoria do "self, ou ainda, a teoria do "autoconceito". Rogers afirmava 

que a maneira como a pessoa se via era o fator mais importante para prever o seu 

comportamento future 

Diante do exposto, parece plausivel considerar a firmacao de Hellen Bee (1977), ao 

caracterizar a descoberta e atitude da crianca com relacao ao seu sexo, um marco importante 

no desenvolvimento do seu autoconceito. 

A autora explica como se da o processo de desenvolvimento do papel sexual. Segundo 

ela, a partir dos tres anos de idade a crianca ja consegue aplicar o rotulo para menino e 

menina, sem, contudo, compreender tal diferenca como faz um adulto. 

Aos quatro anos, segundo Hellen Bee (1977), a crianca ja usa pronomes para referir-se 

as pessoas em seu ambiente. Alem disso, ja comeca a mostrar preferencias por brinquedos e 

atividades associadas a seu proprio sexo, contudo, ainda nao concebe que seu sexo seja um 

aspecto permanente de si mesma, nem associa as designacoes sexuais com as diferencas 

genitais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pelos cinco ou seis anos, como diz a autora acima, a crianca ja compreende que o 

genero e constante e que se ela e uma menina nao podera se transformar num menino. E 

tambem por volta dos cinco anos, segundo a autora, que ela ja comeca a mostrar uma imitacao 

consistente ou identificacao com adultos do mesmo sexo. 

Somente por volta dos sete anos, ainda segundo essa autora, e que a crianca tern a 

clara nocao de seu proprio sexo e uma ideia dos esteriotipos e caracteristicas do papel 

feminino e masculino. Com relacao a identidade do papel sexual adotada nesta idade precoce, 

ela permanece durante toda a meninice e a fase adulta. 

Explicar como esta identidade fixa se estabelece na crianca, foi o que levou diversos 

teoricos a se aprofundarem em estudos e pesquisas para encontrar respostas convincentes a 

esse questionamento. Dentre essas teorias, destaca-se a Psicanalise, defendida por Freud apud 

Hellen Bee (1977). 

Ainda para essa autora, Freud, como varios outros psicologos influenciados pelo 

naturalismo, valorizava demais a natureza do homem. Foi a partir dele que o sexo passou a ser 

tratado cientificamente na Psicologia. Inicialmente, Freud acreditava que a sexualidade 

humana so se desenvolvia na puberdade, periodo em que o organismo poderia procriar. 

Entretanto, ele comecou a rever estas questoes atraves de estudos sobre a sexualidade infantil. 

Para responder pela aquisicao da crianca com identidade e comportamento sexual 

apropriados, Freud apresentou o conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA identificagao, como conseqiiencia do conflito 

edipiano; Segundo Bee 

De acordo com Freud, o processo de identificacao e diferente no menino e 
na menina. A identificacao da menina com sua mae cresce de sua ligacao 
primariamente amorosamente com ela. Mas e comum os meninos nao 
manterem tal relacao dependente e amorosa com o seu pai, outro 
mecanismo e necessario (...) e o poder de castracao que esta aparentemente 
no amago do problema, da forma como Freud viu. 
( 1977, pag. 225) 

Freud, ainda segundo a autora, alegava que um menino de quatro anos ja tinha alguma 

ideia das suas diferencas genitais com a das meninas. Dai, o medo da castracao partia do 

menino acreditar que as meninas e mulheres nao tinham penis por ja terem si do castradas pelo 

pai. 

Essa teoria foi um tanto criticada na epoca, segundo Bee (1977). Mas, pudera, 

aparentemente parece-nos que as criancas comecam a preferir brinquedos e atividades 

associadas ao seu proprio sexo, antes que elas concebam as diferencas anatomicas. Sera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mesmo que uma crianca com quatro anos de idade ja consiga estabelecer a diferenca sexual 

entre ela e uma outra do sexo oposto e ser esse o motivo de leva-la a optar por um brinquedo 

que corresponda ao seu sexo? Isso soa um tanto extraordinario, em minha opiniao. 

Mas uma outra teoria propos uma perspectiva diferente do mesmo fato, a chamada teoria da 

Aprendizagem Social, defendida por Walter Mishel, explicitada por Bee (1977). De acordo 

com tal teoria a aquisicao e o desempenho de comportamentos sexualmente tipificados podem 

ser descritos pelos mesmos principios usados para analisar qualquer outro aspecto do 

comportamento do individuo, para Mishel apud Hellen Bee 

A tipificacao sexual e um processo pelo qual o individuo adquire padroes de 
comportamento sexualmente tipificados: primeiro, ele aprende a discriminar 
entre padroes de comportamento sexualmente tipificados, depois, a 
generalizar estas experiencias de aprendizagens especificas a novas 
situacoes e fmalmente, a desempenhar comportamentos sexualmente 
tipificados. 
(1977, pag. 226) 

Esse processo, segundo esse autor, levava diversos anos, ate que a crianca conseguisse 

determinar se ela era uma menina ou um menino. Para isso, acreditava-se ser o convivio 

familiar o fator fundamental para que esse processo se efetivasse, pois era no convivio 

familiar que a crianca aprendia a utilizar corretamente o rotulo para si mesmo, ao ouvir com 

freqiiencia os termos menina, ela, etc. 

Uma segunda teoria apresentada pelo mesmo autor e a dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imitagao. Diferentemente de 

Freud que defendia a identificacao como processo pelo qual a crianca incorporava todas as 

qualidades do individuo com o qual se identificava, Mishel apud Hellen Bee, alegava que a 

crianca "copiava" os comportamentos e atitudes do adulto. Ele sugeriu a palavra imitagao 

para melhor descrever esse processo. Explicacao, em minha opiniao, bem mais convincente e 

consistente que a apresentada por Freud. 

Outros teoricos da Aprendizagem Social, Bandura e Walters, tambem citados por Bee 

usaram para o mesmo tipo de evento o termo aprendizagem observational. Pesquisas 

realizadas por eles mostraram que as criancas modelavam-se em funcao de um adulto que 

tivesse poder sobre algumas fontes, tais como recompensas, por exemplo: se o homem fosse 

mais poderoso que a mulher em uma situacao experimental, tanto os meninos, quanto as 

meninas imita-lo-iao, se a mulher fosse a mais poderosa, tanto os meninos quantos as 

meninas, iriam imita-la. Mishel assumiu que a mesma situacao acontecia numa familia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contudo, ele considerava que alem desta tendencia basica de imitar alguem que tivesse poder, 

a crianca teria de lutar com as conseqiiencias diretas de sua imitacao: 

Se uma menina imita o pai, mais poderoso, ela pode ser repreendida por 
mostrar o comportamento "de menino"; enquanto que suas imitacoes da 
mae podem ser recompensadas. Assim, gradualmente ela e moldada_para a 
adocao do papel feminino. 
( 1977, pag. 226). 

Embora tal perspectiva tenha consideravel sentido em termos intuitivos, ela nao e bem 

fundamentada pelos fatos que as dispuseram. Pesquisas realizadas logo apos a formulacao 

dessa teoria, quanto a tendencia de uma crianca pequena imitar adultos, mulheres e homens, 

nao mostraram resultados consistentes de que os meninos pequenos imitassem mais os 

homens e que as meninas imitassem mais as mulheres. 

Outra alternativa, porem, foi oferecida pela Teoria Cognitivo-desenvolvimental. 

Kolber, o defensor dessa teoria, enfatizado por Bee, usou o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seqiiencia desenvolvimental 

para exemplificar como se dava o desenvolvimento da identidade do papel sexual. Segundo o 

teorico, o desenvolvimento do conceito de identidade sexual seguia a mesma progressao 

cognitiva basica de qualquer outro conceito: 

Primeiro a crianca aprende o rotulo menina, da mesma forma como ela 
aprende os rotulos cadeira, brinquedos, etc. Mas, como os outros primeiros 
rotulos, o rotulo sexual nao e usado consistentemente (...) ela pode usar 
corretamente a palavra gato para o gato malhado da familia e mesmo assim 
nao aplicar este rotulo a outros da mesma vizinhanca. Da mesma forma ela 
pode dizer que e uma menina, mas nao ser capaz de aplicar o mesmo rotulo 
corretamente a outras meninas e mulheres que ela ve. 
(1977, pag. 228). 

Portanto, assim como era verdadeiro para outros conceitos como exemplificou e 

acreditava o autor acima, a crianca posteriormente aprenderia as dimensoes do conceito de 

menina e menino e algumas pistas que lhes mostrariam se uma nova pessoa era uma menina 

ou menino, descartando as diferencas genitais como pistas em sua discriminacao, por ainda 

nao ter atingido um estagio que lhe propiciasse tal conhecimento. Tal estagio so era 

alcancado, por volta dos cinco ou seis anos, quando ela aprenderia outras constancias, ao 

mesmo tempo em que conceberia que ser uma menina era permanente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim, uma vez concebida a permanencia do seu sexo, a crianca comecaria a valorizar 

e a imitar o comportamento de pessoas do seu sexo. 

Vale salientar que Kohber apud Bee nao rejeitou a nocao de imitacao ou o papel do 

reforcamento defendida pelos teoricos aqui explicitados. Ele concordou que tais reacoes 

ocorriam e eram importantes no desenvolvimento do papel sexual, mas que nao 

desempenhavam um papel importante a nao ser depois que a crianca tivesse desenvolvido um 

sentido de identidade sexual constante, ou seja, aos cinco ou seis anos, idade onde ela ja tinha 

uma nocao bastante clara do seu sexo e um conjunto bem desenvolvido de expectativas a 

respeito de suas proprias habilidades e aptidoes. 

Contudo, acredito que tais teoricos apesar das opinioes divergentes e ao mesmo tempo 

semelhantes em alguns aspectos (implicitos, pelo menos na forma de explicar tal evento), 

tinham algo em comum: a concepcao de que o autoconceito e a identidade do papel sexual sao 

importantes conceitos mediadores para a crianca. Ou seja, o que a crianca acredita que ela seja 

e seu conhecimento da constancia de seu sexo afeta todas as suas interacoes com as outras 

pessoas. Mas, seria apenas a familia o micleo de onde parte toda a influencia para a 

construcao da identidade do papel sexual da crianca, assim como enfatizou esses teoricos aqui 

analisados? 

A responsabilidade da familia na formacao da crianca, principalmente no que diz 

respeito a educacao sexual e de suma importancia para psicologos e educadores, em sua quase 

totalidade. Marta Suplicy (1995, pag. 36) disse que: "e no lar que o ser humano deveria ter 

sua primeira educacao sexual". 

Contudo, questoes sobre sexo, sexualidade e reproducao humana sempre provocam 

constrangimentos para os pais. Ainda mais quando estes possuem uma sexualidade 

problematica, mal resolvida, ou que por principios filosoficos ou religiosos negam-se a tal 

responsabilidade. Dai, as perguntas das criancas sao quase sempre negligenciadas e as 

respostas evasivas, quando abordadas, acontecem de forma distorcida ou confusa, no intuito 

de cessar as perguntas momentaneas, provocando ainda mais duvidas, inquietacoes que 

poderao durar a vida inteira, segundo alguns psicologos. 

Os PCN's dao conta de que a crianca tambem sofre influencia de muitas outras fontes 

e que essas fontes atuam de maneira decisiva na formacao sexual, nao so de criancas, mas 

tambem de jovens e adultos. Diz ainda que o que a TV veicula (filmes, novelas intensamente 

erotizadas) gera excitacao e um incremento na ansiedade relacionada as curiosidades e 

fantasias sexual da crianca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim como vimos anteriormente, a sexualidade esta presente desde o nascimento e 

tern um tempo e um ritmo que lhe sao proprios. A exposicao prematura a excesso de 

estimulos sexuais, como oferece a midia, pode ser problematica para um sujeito em 

constituicao. Ignorar, ocultar ou reprimir, nao parece, portanto, atitudes recomendaveis aos 

pais, nem desrespeitar a particularidade do tempo de maturacao da constituicao de cada 

sujeito, como faz a midia, ao acreditar que esta veiculando programas de acordo com a atual 

cultura globalizada, desconsidera o fato de participar na formacao de mentalidades e no 

desenvolvimento psicossocial de criancas, que fazem parte de seus telespectadores. 

Ha ainda a influencia do nucleo escolar. Querendo ou nao, a escola depara-se com 

situacoes nas quais sempre intervem, principalmente no que se refere as manifestac5es 

sexuais dos alunos. A forma pela qual ela reage ao presenciar tais manifestacoes, seja fisica 

(namoro na escola, masturbacao, etc.) ou verbal (perguntas, insultos, etc.) estara transmitindo 

valores, que de certa forma influencia na construcao da identidade sexual do aluno. 

Se a escola decide ignorar as atitudes dos alunos com relacao a expressao sexual, 

esquivando-se de sua responsabilidade em orientar (pois e este o seu papel, como enfatiza os 

PCN's), ela estara fazendo com que os alunos pensem que temas relativos a sexualidade nao 

devem ser discutidos, ou seja, estara reforcando o tabu de que sexo e mesmo algo sujo, feio, 

ou pior, estara incentivando os alunos a continuarem procurando informacoes com colegas e, 

nao raro, ouvir comentarios equivocados em resposta. 

Por esse motivo e que a escola nao pode negligenciar o seu papel de contribuinte na 

formacao do individuo. Cabe a ela, como pontua os PCN's (1977, pag. 121) " (...) preencher 

lacunas nas informac5es que a crianca ja possui e, principalmente, criar a possibilidade de 

formar opiniao do que lhe e ou foi apresentado." Se a escola assim o fizer, estara 

possibilitando o desenvolvimento de atitudes coerentes com os valores que o proprio aluno 

eleger como seus. 

Ainda de acordo com os PCN's, escolas que tiveram bons resultados com a orientacao 

sexual relatam o aumento do rendimento escolar, devido ao alivio de tensao e preocupacao 

com questoes da sexualidade e aumento da solidariedade e do respeito entre os alunos. 

Contudo, para que a escola consiga tal merito, faz-se necessario a disponibilizacao de 

profissionais capacitados para desempenharem, de forma significativa, o papel de ajudar os 

alunos a superarem suas duvidas, ansiedades e angustias. Refiro-me a todos, nao somente aos 

professores de ciencias e biologia, pois todos, sem excecao, inclusive, funcionarios, 

supervisores, orientadores e diretores estao sujeitos a vivenciarem experiencias relacionadas a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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manifestacoes sexuais dos alunos no convivio diario, que os exijam habilidade e, sobretudo, 

prepare psicologico para lidar com a situacao. 

Infelizmente, pesquisas dao conta de que, a maioria de nossas escolas, nao se encontra 

preparada para assumir tal compromisso, os professores disponiveis, nao tern nenhum curso e 

o que sabem e baseado em curiosidades de revistas e troca de informac5es com colegas, ou na 

leitura de livros que so traduz o biologico, sem levar em conta sentimentos, emocoes e 

respeito. Podemos constatar a afirmativa no relato a seguir 

Resultados de uma pesquisa que realizamos com professores sobre 
educacao sexual, apontaram para a necessidade de sua formacao, 
exigindo, desta forma, o desenvolvimento de programas adequados a sua 
capacitacao nesta area. Obviamente tais resultados eram esperados, uma 
vez que as Faculdades de Educacao e os cursos de formacao de 
professores de 1° e 2° graus pouco ou nenhum preparo propiciam em 
relacao a sexualidade humana, com enfoques multidisciplinares." 
Fagundes apud Simaia Sampaio (2007, pag. 9 de 12 ). 

Portanto, para que haja Educacao Sexual na escola e preciso mais que sua inclusao no 

curriculo escolar, e preciso disponibilizacao de profissionais preparados. Esta preparacao 

envolve desde a capacitacao do educador atraves de cursos continuados especificos na area, 

como o repensar de conceitos sexuais e consequentemente a quebra de tabus ainda existentes 

nestes. Somente assim, o professor podera exercer o seu papel no qual se comprometeu, 

quando optou por essa profissao. 

Conscientes, entao, de que nao ha como dissociar a sexualidade da pessoa, e que a 

educacao sexual do ser humano acontece desde o nascimento, e que pais e educadores 

contribuirao para o desenvolvimento saudavel mentalmente e fisicamente da crianca, atraves 

da abertura da familia para a discussao de assuntos relacionados a sexualidade e do trabalho 

sistematico de orientacao sexual na escola. Tais favorecimentos possibilitarao o crescimento 

seguro dessa crianca, tornando-a capaz de conduzir cada momento novo que viver, cada 

problema, de forma segura e consciente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Metodologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a pesquisa do tema que me empenhei investigar, utilizei leituras provindas de 

varias fontes como: livros, revistas, internet, na busca de teorias que expliquem a maneira 

como a crianca lida com a sua sexualidade e como a sua identidade sexual vai sendo 

elaborada no decorrer dos anos, e consequentemente nas fases que correspondem aos graus de 

maturacao do ser humano. 

O desejo, ou a curiosidade em saber sobre o assunto, surgiu quando no ingresso a 

Universidade me deparei com assuntos relacionados a sexualidade infantil, discutidos nas 

aulas de Introducao a Psicologia. Percebi, a partir das abordagens feitas em sala sobre o 

assunto, que na infancia nao tive as informacoes necessarias, julgadas pelos autores 

mencionados, indispensaveis a formacao completa do individuo, e que, assim como eu, 

deveriam existir muitas pessoas, inclusive criancas, que nao tinham acesso a essas 

informacoes, podendo ter passado, ou ainda, estarem passando por dificuldades na construcao 

de sua identidade sexual. 

Partindo desse pressuposto, considerei conveniente e oportuno, ir alem das teorias e 

investigar de perto a realidade das nossas criancas, atraves de uma pesquisa de campo. Para 

tanto, elegi uma turma de alunos com faixa etaria entre 9 e 15 anos, do 5° ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Lidia Cabral de Sousa, localizada no municipio de Aguiar-

Paraiba. Esta Escola funciona nos turnos manha e tarde e atende a 156 alunos na faixa etaria 

entre 6 e 15 anos, todos pertencentes a familias de baixa renda. 

Segundo a diretora daquela instituicao, o principal problema enfrentado pela Escola, 

refere-se a dificuldade em acomodar e manter os alunos, pelo pouco espaco oferecido no 

predio, principalmente, por se tratar de alunos indisciplinados e rebeldes, fato que acaba 

dificultando o trabalho pedagogico dos professores. Este foi um dos motivos que me 

impulsionou a escolher essa e nao outra escola, para realizar essa pesquisa. O comportamento 

desses alunos poderia ser consequencia de uma infancia conturbada, ou quern sabe:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mal 

educada sexualmente. 

Assim, decidida a encontrar respostas a estas e outras questoes, utilizei um 

questionario com perguntas abertas para o professor (ANEXO 1) e alunos (ANEXO 2), 

selecionados para essa pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Optei por este tipo instrumento, por ser o mais indicado nesse tipo de pesquisa, 

segundo Rummel (1972), pois permite fazer levantamentos de atitudes e sondar as opinioes 

dos informantes. 

Uma outra vantagem deste tipo de ferramenta para coleta de dados, ainda segundo o 

autor, e que permite ao correspondente escrever como se sente a respeito de determinado 

assunto e dar os antecedentes para a sua resposta. 

As questoes tiveram carater exploratorio, que me deram subsidios para entender quais 

os assuntos relacionados a sexualidade provocavam mais curiosidade e quais os que 

bloqueavam o entendimento dos alunos, dando origem ao que muitos psicologos chamam de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

inquietagoes, podendo durar a vida inteira, se nao combatidas pelos responsaveis - pais e 

escola - em busca de uma educacao sexual que esclareca tais inquietacoes nas criancas. 

Feito o levantamento de dados, utilizei as informacoes obtidas para comparar com as 

teorias que nortearam a realizacao deste trabalho. 

A constatacao do que evidenciavam os autores, com relacao as manifestacoes sexuais 

dos alunos investigados, contribuiu para a selecao das atividades que desenvolvi naquela 

instituicao no periodo do estagio. 

Os assuntos abordados durante os vinte dias letivos em que o estagio foi realizado 

supriram consideravelmente as necessidades aparentes dos alunos, a partir do que pude 

constatar. 

Alem da abordagem dos conteudos programaticos pela professora regente, acrescentei 

os conteudos ligados a sexualidade, intercalando-os em todas as disciplinas e o resultado desta 

experiencia relato minuciosamente no topico que se segue, intitulado Analise do Estagio. 
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Analise dos dados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tratar do tema sexualidade, e sem duvida, um desafio tanto para os pais -

responsaveis pela primeira educacao da crianca - quanto para os professores responsaveis 

pela continuacao e aperfeicoamento dessa educacao. O assunto mexe com valores culturais e, 

sobretudo, pessoais. Contudo, pode-se dizer que negar a crianca o direito de explicacao as 

perguntas que fazem referente a tematica, e induzi-las a buscar informacoes em lugares, ou 

com pessoas nao indicadas, nao tao seguras e capacitadas quanto os responsaveis por esta 

orientacao. 

Estudos dao conta de que a primeira curiosidade da crianca com relacao a sexualidade 

se manifesta bem cedo, mais cedo mesmo do que os pais supoem. Ofelia Cardoso (1996, pag. 

195) diz que "e uma curiosidade natural, identica a que se revela diante de tudo quanto e 

novo, quanto a surpreende". Assim, e prudente nao esquecer que, uma vez satisfeita essa 

curiosidade, nao quer dizer que a capacidade da crianca em interessar-se por novos assuntos 

cesse. 

Vivemos em constantes transformacoes: o homem, a sociedade; e tudo o que antes nao 

era permitidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA discutir na escola, na familia, por questoes de principios, hoje nao e mais tao 

alarmante como outrora, isso e fato, mas ha ainda um numero considerado de pessoas que 

tratam o tema sexualidade com receio e tabu. 

Na pesquisa que realizei em uma escola publica, com alunos do 5° ano, na faixa etaria 

de 9 a 13 anos de idade, por exemplo,quando perguntados se eram orientados sexualmente 

pela familia, dos noves pesquisados: cinco responderam sim. Dos quatro que disseram nao ter 

essa orientacao em casa, um foi mais alem e opinou o porque de seus pais nao lhe orientarem: 

"(...) muitos pais nao sentem liberdade em discutir o assunto com os filhos'\ 

Outro ponto que me chamou atencao foi o fato de a maioria responder nao a pergunta 

se discutia sobre sexualidade na sua escola. Dos nove alunos, cinco responderam que nao, e 

os que responderam sim, acrescentaram que discutiam nao com o professor, mas com os 

amigos. O que demonstra nao se sentirem a vontade em discutir sobre o assunto com o 

professor, ou este nao abrir espaco para debate. A professora, por sua vez, quando indagada se 

tratava da tematica com os alunos em suas aulas, respondeu prontamente que sim e ainda 

enfatizou a importancia das escolas abrirem espaco para o debate sobre o assunto entre os 

alunos: "(...) contribui para a satisfacao da curiosidade das criancas." Tal controversia me faz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lembrar uma colocacao dos PCN's, sobre a forma como muitas escolaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trabalham o tema 

sexualidade: 

(...) atentas para a necessidade de trabalhar essa tematica em seus conteudos 
formais, muitas escolas incluem Aparelho Reprodutor no curriculo de 
Ciencias Naturais. Geralmente o fazem por meio da discussao sobre a 
reproducao humana com informacoes ou nocoes relativas a anatomia e 
fisiologia do corpo humano. Essa abordagem normalmente nao abarca as 
ansiedades e curiosidades das criancas, pois enfoca apenas o corpo 
biologico. (1997, pag. 113) 

Talvez os conteudos trabalhados pela professora investigada, nao atendam os anseios 

dos alunos. Tanto e que, ao serem perguntados sobre que assuntos relacionados a sexualidade 

gostariam de discutir em sala de aula, a maioria sugeriu mais de cinco conteudos, todos 

voltados para a adolescencia, mesmo nao estando ainda nesta fase. Paulo Ciccarelli explica o 

motivo que pode levar criancas a interessar-se por assuntos, que normalmente so lhes 

atrairiam em idades congruentes: 

(...) ainda que a sexualidade infantil esteja presente desde o nascimento, ela 
tern um tempo e um ritmo que lhe sao pr6prios, e a exposicao prematura a 
um excesso de estimulos sexuais pode ser problematica para um sujeito em 
construcao. Uma das fontes deste excesso pode ser a midia. (2003, pag. 2) 

A midia, assim como muitas outras fontes, atua de maneira decisiva na formacao 

sexual de criancas, jovens e adultos, como enfatiza os PCN's. Os programas, por exemplo, 

que a TV veicula: propagandas, filmes, novelas, em sua maioria sao intcnsamente eroticos, 

assim como os programas jornalisticos e campanhas de prevencao a doencas sexualmente 

transmissiveis, que veiculam informacoes dirigidas a um publico adulto. As criancas, entao, 

os assistem, muitas vezes nao os compreendem, e dai, constroi conceitos erroneos sobre a 

sexualidade, acelerando, portanto, seu interesse em assuntos nao coerentes com a sua idade. 

Parte dai a justificativa que os PCN's apresenta para a intervencao da escola na 

desmistificacao dessas fantasias " (...) Todas essas questSes sao trazidas pelos alunos para 

dentro da escola. Cabe a ela desenvolver acao critica, reflexiva e educativa."( 1997, pag. 112). 

Sobre o papel da escola em tratar do tema, sete dos nove alunos pesquisados, alegaram 

nao ser a escola o lugar para se discutir tal assunto. Essa colocacao carregada aparentemente 

de preconceitos, parece ter sido formulada a partir de influencias e informacoes erroneas 

sobre a sexualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Marta Suplicy (1995) diz que o contato cotidiano da crianca com os pais, a midia, os 

grupos sociais, influenciam na elaboracao de suas concepcoes de vida sexual, sendo a atitude 

dos pais, sua principal influencia na infancia. Assim, se os pais, ou qualquer um desses 

elementos influenciadores, passam para a crianca uma visao negativa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sexo, esta tende a 

atribuir-lhe como algo feio, que nao pode ser discutido, assim como expressaram essas 

criancas, na questao citada acima. 

A atual posicao da escola investigada, na minha concepcao, nao exerce a tarefa de 

realizar uma educacao sexual para as criancas, ao contrario, a impressao transmitida e que 

idealizam a tematica, trata-na ainda como um tabu, motivo pelo qual, talvez, todos os alunos 

investigados quando questionados sobre a diferenca entre sexualidade e sexo, tenham dado 

respostas evasivas e contrarias a definicao dos termos, assim como a professora regente. Para 

definir sexualidade ela usou as seguintes palavras: "sexualidade e o relacionamento sexual do 

homem e da mulher". 

Como esta professora, acredito terem tantas outras naquela instituicao, necessitadas de 

uma capacitacao que lhes propiciem esclarecimentos, adequacoes e, sobretudo, seguranca 

para lidarem com o assunto em sala de aula. De acordo com Marta Suplicy apud Simaia 

Sampaio (2007, pag. 10) "A crianca chega a escola com todo tipo de falta de informacao e 

geralmente com uma atitude negativa em relacao ao sexo. As duvidas, as crendices e posicoes 

negativas serao transmitidas aos colegas." 

Desta forma, ao chegar a escola a crianca depara-se com um professor despreparado, 

fazendo com que mantenha-se, ou agrave-se ainda mais seu estado inquieto, com o acumulo 

de informacoes contraditorias sobre a sexualidade. 

Assim, consciente da necessidade dos alunos em discutir sobre sexualidade, busquei, 

atraves do estagio, suprir essa carencia, a partir de atividades voltadas a desmistificacao e 

esclarecimentos de duvidas surgidas, durante o desenvolvimento dos trabalhos em sala de aula 

e acredito ter conquistado tal proeza, afinal compete ao professor essa tarefa, como pontuou 

os PCN 's ( 1997, pag. 123) "O educador deve reconhecer como legitimo e licito, por parte 

das criancas e dos jovens, a busca do prazer e as curiosidades manifestadas a cerca da 

sexualidade, uma vez que, fazem parte do seu processo de desenvolvimento." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 



Analise do Estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o periodo de vinte dias letivos, decorridos de 21 de Outubro a 20 de Novembro, 

tive a oportunidade de presenciar e, sobretudo, vivenciar a experiencia de trabalhar com 

alunos do ensino fundamental I, especificamente alunos do 5° ano, a tematicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sexualidade, 

que tenho investigado minuciosamente em minha monografia. 

Devo enfatizar a utilidade do instrumento de pesquisa que escolhi, para entender a priori 

o nivel de conhecimento desses alunos com quern iria trabalhar no periodo do estagio, 

relacionado a tematica da pesquisa. 

Atraves do questionario aplicado, verifiquei que a maioria tinha interesse em discutir na 

escola temas relacionados a sexualidade, uma vez que, como responderam durante a pesquisa, 

so falavam sobre o assunto com colegas. Tal constatacao me abriu espaco para falar no 

assunto, como tambem para ouvir suas opinioes, suas fantasias (adquiridas por informacoes 

erroneas de colegas, midia e ate mesmo da familia). 

Foi tambem baseada no resultado do questionario, que percebi suas necessidades em 

conhecer melhor o seu corpo e suas manifestacoes, relacionadas ao funcionamento, estrutura e 

sentimentos humanos. Tambem percebi a necessidade dos participantes em diferenciar os 

termos sexo e sexualidade, motivo, talvez, da repulsa de alguns pais e professores em tratar do 

assunto com as criancas, justamente por esses nao entenderem a diferenca entre ambos os 

termos. 

A principio, temi que os responsaveis pelos alunos nao compreendessem a necessidade 

destes em discutir o assunto a ser exposto durante as aulas, apesar de sentir-me preparada para 

enfrentar quaisquer desafios e expor o que considerava (e ainda considero) importante para o 

desenvolvimento dos alunos, como individuos consciente e confiante. Como afirma Simaia 

Sampaio, com relacao a importancia da educacao sexual desde a infancia 

(...) a educacao sexual correta desde a infancia promove o desenvolvimento 

de um ser humano saudavel mentalmente e fisicamente. O individuo 

aprende a refletir sobre seus valores, distinguindo o conceito de certo e 

errado diante do mundo em que vive. (2007, pag. 11) 

Assim, convicta da necessidade dos alunos em conhecer e lidar com a sua sexualidade, 

resolvi criar oportunidades para que expusessem e refletissem sobre suas ideias, sentimentos e 

conflitos nesta area. Logo no primeiro encontro sugeri a caixinha de duvidas. Nela, os alunos 
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depositariam suas incertezas, questionamentos e ideias a serem discutidas nas aulas que iriam 

acontecer de maneira sucessiva. 

A ideia dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caixa de duvidas, tambem me auxiliou para, a partir das duvidas expostas 

pelos alunos, planejar aulas voltadas para a desmistificacao e esclarecimento das informacoes 

erroneas, que possuiam com relacao a tematica. 

Discutir com os alunos e muitas vezes com alguns professores que vinham, por 

curiosidade, observar a aula, nao mais vendo e tratando o tema sexualidade como um tabu, me 

fez crer que e possivel as escolas adotarem a tematica, na grade curricular como um dos seus 

conteudos principals, assim como consideram a matematica , o portugues e demais 

disciplinas, fundamentals para o desenvolvimento pleno do aluno. Tereza Fagundes apud 

Simaia Sampaio (2007, pag.l 1), diz que "(...) e preciso criar oportunidades para que as pessoas 

reflitam sobre suas ideias, sentimentos e conflitos na area da sexualidade e envolvam a 

totalidade do ser na re-interpretacao e reconstrucao da realidade." 

Tal vez seja a falta dessa oportunidade a qual a autora faz mencao, o motivo de muitos 

professores e escolas ainda resistirem a tratar do assunto com os alunos e pais. 

Na escola onde realizei o estagio, por exemplo, quando conversei com a diretora sobre o 

tema que pretendia investigar com os alunos daquela instituicao, percebi a surpresa e temor 

em suas palavras, me autorizando de forma intrigada a realizar tal pesquisa. Com a professora 

regente da sala onde estagiei, por sua vez, percebi sua inseguranca em dizer animada que 

seria uma otima ideia trabalhar sexualidade com os alunos, uma vez que, ja discutiam o tema 

de vez em quando em suas aulas, mas nao de forma exclusiva. 

Na pratica, observei o quanto os alunos constrangiam-se ao falar de sexualidade, o que 

me fez crer que, ao contrario do que a professora afirmara, nao discutiam sobre o assunto, mas 

desejavam, o que pude constatar a partir dos questionamentos depositados na caixinha de 

duvidas e mais tarde pela freqiiencia dos debates levantado durante as aulas. 

Foi, portanto, na abertura dessa possibilidade, de discutir sobre o assunto, que tanto os 

alunos, quanto alguns professores (como citei anteriormente) puderam sentir-se a vontade em 

exporem suas angustias, duvidas e crencas. Inclusive, em uma dessas discussoes, uma das 

professoras depos sobre sua educacao quando crianca; falou da maneira agressiva como os 

seus pais reagiam ao presenciarem discretamente, ela e os irmaos expressando sua 

sexualidade, de forma espontanea, nas brincadeiras e conversas. E foi por meio desse 

desabafo, que ela chegou a conclusao de que, quando negado a crianca o direito de expressar 

suas fantasias e incertezas, a tendencia era essa crianca tornar-se uma pessoa insegura, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hiperativa, isolada, diferente das outras que tiveram liberdade e oportunidade desde sempre. O 

que e reforcado por Marta Suplicy (1995, pag. 7) quando diz: "As vivencias de cada um, vao 

moldando uma visao muito particular sobre sexualidade que pode ser mais rigida ou liberal, 

severa ou ludica, dependendo dessas experiencias e influencias." 

Ainda segundo essa autora, e a atitude dos pais frente a sexualidade sua e dos filhos, a 

principal influencia recebida por estes desde a infancia. Entao, se os pais demonstram 

repulsos, quando os filhos tocam no assunto, ou fazem perguntas sobre a tematica; reage 

agressivamente, quando diante uma atitudezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ingenua do filho expressando sua sexualidade, 

esta familia esta, inconscientemente, transmitindo um valor negativo sobre o sexo a crianca e 

sera a partir dessa influencia que esta fara suas escolhas e moldara suas concepcoes e vida 

sexual posteriormente. 

Por sua vez, se a escola propoe-se a preencher essas lacunas de informacoes, essa 

fatalidade de a crianca ( pela falta de esclarecimentos) elaborar sua vida sexual de forma 

equivocada, sera evitada. Sobre essa orientacao sexual nas escolas, os PCNs coloca que o 

trabalho realizado por ela nao implica em substituir, nem concorrer com a funcao da familia, 

mas a complementa-la. Ao propiciar informacoes e possibilitar a sua discussao, a escola, 

ainda segundo os PCNs, estara incentivando o aluno a desenvolver atitudes coerentes com os 

valores que ele proprio elegeu como seus. 

Ainda sobre a influencia da escola, para a desmistificacao de tabus e consequentemente 

reciclagem do individuo, no seu processo de construcao como ser, Marta Suplicy enfatiza que 

(...) Ao promover intenso debate e fornecer informacoes corretas, a 
Orientacao Sexual na escola da oportunidade ao adolescente, de repensar 
seus valores pessoais e sociais, bem como, partilhar suas preocupacoes e 
emocoes. ( 1995, pag. 11). 

O que o PCN coloca com relacao as experiencias com Orientacao Sexual em escolas que 

realizaram tal trabalho, sao resultados bem sucedidos, o que pude constatar, tambem, no meu 

estagio. 

As aulas de orientacao sexual propiciaram transformacoes nos relacionamentos pessoais 

entre os alunos; a naturalidade na troca de ideias, com relacao a tematica, bem como o 

respeito pela diversidade; a diminuicao da indisciplina em sala de aula. Enfim, a possibilidade 

de pensarem e expressarem com liberdade opinioes sobre assuntos, antes considerados 

proibidos, fizeram-nos, de modo geral, mais espontaneos e expansivos, o que me envaidece e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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me faz crer, ter contribuido, a partir do meu trabalho de investigacao e constatacao para o 

processo de desenvolvimento dos alunos envolvidos no estagio. 

Os temas referentes a sexualidade, abordados durante o estagio foram: 

•As fases da vida: infancia, adolescencia e adulto. 

•A puberdade 

•As diferentes opcoes sexuais 

•Os aparelhos reprodutores: masculino e feminino 

•O relacionamento sexual 

•e A fecundacao. 

Vale salientar que desses temas, foram abordados varios outros assuntos. 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento desses temas envolveu jogos, atividades 

ludicas, dinamicas, debates e discussoes; sempre envolvendo toda a turma para a abordagem 

da tematica. 

A avaliacao se deu de forma continua, e o metodo adotado pela professora regente era a 

abordagem qualitativa, constituindo-se elemento importante para a constatacao da efetivacao 

das atividades desenvolvidas. 

No ultimo dia do estagio, os alunos foram avaliados por meio de uma dinamica, que os 

exigiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boa memoria para a recordacao dos assuntos discutidos ate entao, e, em seguida foram 

solicitados a falar sobre a experiencia vivenciada durante esse processo. 

A experiencia como educadora durante esses vinte dias letivos, serviu para constatar a 

minha feliz escolha em optar por essa profissao. Nao poderia ter escolhido melhor missao. O 

que me faz lembrar uma declaracao feita por D. Pedro II sobre o nosso oficio: "Se eu nao 

fosse imperador, desejaria ser professor. Nao conheco missao maior e mais nobre que a de 

dirigir as inteligencias juvenis e preparar os homens do futuro." (Dicionario de Pensamentos, 

1984, pag. 365). 

A magia de nossa profissao esta evidenciada nessas poucas palavras que exprime a 

grandeza de exercer papel tao esplendido a favor da humanidade. 

Em pouco tempo de experiencia, pude perceber a relacao entre o que explicavam os 

autores em suas teorias com relacao a influencia que nos profissionais da educacao 

exerciamos sobre os alunos, a partir da nossa pratica. Foi estimulante constatar o enlace teoria 

e pratica e, sobretudo, engrandecedor saber que os valores transmitidos a partir de minhas 

atitudes, diante das manifestacoes sexuais dos alunos, influenciaram positivamente, pelo 

menos na minha concepcao, para o desenvolvimento saudavel daquelas criancas. Acredito ter, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tambem, passado para os demais que fazem aquela escola, especialmente aos professores, 

com quern convivi e troquei experiencias em conversas no intervalo das aulas, a certeza de 

que so atraves da sua disponibilidade em permitirem-se discutir com os alunos sobre suas 

incertezas e duvidas, e que combateriam a indisciplina e rebeldia que tanto os tern atrapalhado 

no cumprimento dos seus deveres como educadores, como queixou-se a diretora em conversa 

informal que tivemos quando procurei a escola para a realizacao da minha pesquisa. Em 

suma, avalio essa minha experiencia comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma investigacao bem-sucedida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Consideracoes finais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante essa pesquisa reunimos e relembramos o que foi exposto sobre sexualidade, 

procurando focalizar atitudes que devem ser consideradas e valorizadas, sobretudo pelos pais 

e educadores, responsaveis pela educacao da crianca. 

A sondagem do proprio corpo, bem a como a curiosidade voltada para o corpo do 

outro, e uma necessidade a qual nenhum ser normal escapa. Naturalmente, essa manifestacao 

acontece quando o individuo ainda nao tern um conhecimento formado a respeito de si, ou 

seja, na infancia, quando tudo ainda se apresenta confuso para o entendimento deste. Como 

explicitou Ofelia Cardoso (1966), e nessa fase que o ser humano vai adquirir o conceito que 

tera mais tarde, de si proprio, do individuo de outro sexo e do papel relativo dos dois. Dai a 

importancia da familia desde cedo educar a crianca neste sentido. O ambiente familiar que 

nao educa, so censura, reprime a crianca, contribui para a construcao de suas fantasias e 

conceitos errados sobre sexualidade. 

Outro ponto que reafirmamos aqui e no que diz respeito as influencias que a crianca 

recebe do ambiente em que vive, seja pelo convivio com outras criancas ou pela midia, o fato 

e que estes de uma forma ou de outra, interferem na construcao da sua identidade sexual. 

Geralmente, e a propria crianca que procura esses meios para satisfazer suas curiosidades, ja 

que no ambiente familiar lhe e negada o esclarecimento das duvidas que a inquieta. 

E compreensivel que muitos pais nao se sintam a vontade para conversarem com os 

filhos sobre a tematica, mas e seu dever responderem na medida das necessidades da crianca, 

suas duvidas com relacao a estes e outros assuntos, sem contar que, agindo assim, estarao 

evitando que as preocupacoes sexuais invadam imoderadamente o campo de consciencia da 

crianca e as tornem obsessivas. 

Quanto ao papel da escola na formacao saudavel do individuo, com relacao a sua 

sexualidade, e conferida a ela a tarefa de complementar a educacao que a crianca recebe em 

casa. 

Segundo os Parametros Curriculares Nacionais 

(...) de forma diferente a maneira como a familia transmite seus valores a 

crianca, cabe a escola abordar os diversos pontos de vista, valores e crencas 

existentes na sociedade, para auxiliar o aluno a encontrar um ponto de auto-

referencia por meio da reflexao(1997, pag.121). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sera, pois, a partir do dialogo e da possibilidade de reconstruir as informacoes que a 

crianca traz consigo, que esta conseguira transformar ou reafirmar concepcoes e principios, 

construindo de maneira significativa o seu proprio codigo de valores. 

Com estas consideracoes, justifico a continuidade deste trabalho que intencionou 

situar o problema da orientacao sexual precoce, mostrando quao prejudicial e para a evolucao 

da crianca os tabus e misterios com que, ate em nossos dias, o assunto parece envolvido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo 1 

Questionario direcionado ao professor regente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Em sua opiniao, o que e sexualidade e educacao sexual? 

2. Em sua opiniao, a escola deve ou nao trabalhar com a sexualidade? 

3. Quern deveria se ocupar de educacao sexual na escola, em sua opiniao? 

4. Voce aborda o tema sexualidade com seus alunos? Com que frequencia? 

( )1 vez por semana 

( )1 vezpormes 

( ) raramente 

( )nunca 

Por que? 

5. Na serie em que leciona, que topico voce considera relevante ser trabalhado 

tocante sexualidade? Por que? 

6. Em suas aulas, que material voce utiliza para trabalhar a tematica? 

7. Voce sente-se preparado para tratar desse assunto em sala de aula? Por que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anexo 2 

Questionario direcionado ao aluno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Voce discute sobre sexualidade na sua escola? Com quern? 

2. Se discute, com que frequencia isso acontece? 

( ) 1 vez por semana 

( ) 1 vez por mes 

( ) raramente 

( ) nunca 

3. Sua familia orienta sobre sexualidade? 

4. Em sua opiniao: 

a) sexualidade e o mesmo que sexo? 

( )sim ( )nao 

Por que? 

b) a escola deveria discutir sobre sexualidade? 

( )sim ( )nao 

Por que? _ _ 

6. Cite temas ligados a sexualidade que gostaria de discutir em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Professores e alunos - principais agentes para a realiza^ao desse trabalho 
monografico 

 



• Exibi^ao do documentario POT toda a tninha vida - especialRenato Russo, na aula sobre Op?6es 
Sexuais. 
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• Cartazes confeccionados pelos alunos para compara^ao das diferen?as sexuais entre homens 
e mulheres. 
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