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Qualquer que seja a forma de espiritualidade ela tera a ver coma consciencia de participaclo 

que na essentia e amor e na pratica e solidariedade". 

(GREMA apud LIMA, 1997:41) 
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RESUMG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente monografia aborda o tema da sexualidade no ambito escolar. Nas instituicoes de 

Ensino Fundamental, cada crian9a traz consigo a viveneia do contexto social que esta 

inserida: a curiosidade de descobrir seu corpo, de onde vieram, como nasceram, a 

diferenciacao de generos, alem, da influencia que a midia exerce sobre o pensamento da 

crian9a. A sexualidade esta em todos os ambitos que existe em uma sociedade, por isso ela 

deve ser trabalhada com proposito positivo. O objetivo deste trabalho e analisar a importancia 

da abordagem do tema sexualidade no ambito escolar, no intuito de facilitar a compreensao do 

tema e assessorar na orienta9ao dada pela familia. Num primeiro momento contextualizamos 

os elementos centrals da pesquisa - a familia, a midia a escola. Posteriormente apresentamos 

os resultados da pesquisa com discentes e docentes da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Professora Dondon Palitot Gomes, na cidade de Sao Jose de Piranhas. A 

metodologia utilizada para a pesquisa foi o estudo de caso e a tecnica de coleta de dados foi o 

questionario. Quanta aos resultados obtidos, considera-se relevante destacar que o professor 

deve estar ciente em sua pratica pedagogica, nao trazendo resquicios e tabus do passado, nem 

ser um mero transmissor de informa9oes formais, mas sim ser um educador aberto a 

discussoes e ao debate, buscando sempre a forma9ao continuada. Nessa perspectiva, destaca-

se que a educa9§o sexual deve fazer parte do Projeto Politico Pedagogico das unidades 

escolares, e preciso que aconte9a uma orienta9ao sexual dentro da escola, pois se constatou 

que esse assunto e trabalhado apenas quando surgem diividas, questionamentos e inquietudes 

dos pais e das crian9as. No entanto, considera-se que esse tema deve fazer parte 

constantemente da pratica pedagogica nas institui95es de educa9ao infantil, por ser 

fundamental na forma9&o do sujeito. 

Palavras-chave: Sexualidade, Educa9ao Sexual, Crianga. 



SUMARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I N T R O D U C A O 8 

C A P I T U L O I 1 0 

1.1 E D U C A C A O S E X U A L N A F A M I L I A 1 0 

1.2 A M I D I A E A S I N F O R M A C O E S S E X U A I S 1 2 

1.3 A O R I E N T A C A O S E X U A L N A E S C O L A 1 4 

C A P I . T U L O I I 21 

A N A L I S E S D O S D A D O S 2 1 

2.1 E S T U D O D E C A S O 2 1 

2.2 A N A L I S E D O S Q U E S T I O N A R I O S 2 2 

2.3 A N A L I S E D O S Q U E S T I O N A R I O S D O S P R O F E S S O R E S 2 2 

2.4 A N A L I S E D O Q U E S T I O N A R I O D O S A L U N O S 2 4 

2.5 A N A L I S E D O E S T A G I O 27 

C O N C L U S A O 30 

R E F E R E N C I A S B I B L I O G R A F I C A S 3 1 

A N E X O S 33 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M L 



8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO 

O trabalho que doravante segue, tern como tema central Sexualidade, tendo como um 

dos principals elementos embasador, a sexualidade no processo educativo. 

Ignorar, ocultar ou reprimir sao atitudes habituais dadas por profissionais da escola, 

atribuindo a responsabilidade dessa orientacao a familia. Geralmente as escolas trabalham em 

ciencias naturais o aparelho reprodutivo, mas o fazem por meio de discurso de informacoes ou 

nocdes relativas a anatomia e fisiologia do corpo humano sem, atender as necessidades e 

interesse das crianfas e adolescentes abordando apenas o corpo biologico. As duvidas se 

manifestam e se agravam com ausencia nao so dos pais, mas da escola pela falta de 

preparacao dos mesmos ou da discussao sobre as diversas fases da sexualidade; empurram as 

criancas para o esclarecimento de suas duvidas nas ruas, com os ricos e aprendizados 

distorcidos, nao condizente com os principios da propria familia. 

Diante disso buscamos, por meio deste trabalho, mostrar a importancia das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

institui96es de ensino tratar deste tema dentro da escola, promovendo intenso debate entre os 

j ovens, fornecendo informa9oes corretas, ja que a Orienta9ao Sexual oportuna ao jovem 

repensar seus valores pessoais e socials, bem como partilhar suas preocupa9oes e emo9oes. 

Nesse contexto e importante trazer presente a reflexao de Suplicy (2000) ao relletir 

acerca da escola como lugar privilegiado para abordar e orientar sobre a sexualidade. Suplicy 

questiona que se a escola nao abrir as portas para essa tematica, esta se tornara fone de 

barbudia. Disso observa-se que na escola os alunos encontrarem respostas as suas indaga9oes 

e passaram a lidar com esse tema com maturidade, 

Diante disso e preciso destacar a concep9ao dos PCN's (2001) que considera a escola 

como lugar que fornece um leque de conhecimentos e de op9oes que podem ajudar o aluno a 

escolher seu proprio caminho. Os PCNs refo^am que as tematicas da sexualidade devem ser 

trabalhadas dentro dos limites da a9§o pedagogica, sem serem invasivas da intimidade e do 

comportamento de cada aluno. 

O presente trabalho esta estruturado da seguinte forma, primeiramente apresentamos 

o referencial teorico em um capitulo: Capitulo 1 -onde mostramos que a educa9ao esta em 

toda parte, nao so na escola, mas na familia, na rua, pela midia. Propomos discussoes 

retratando que a orienta9&o sexual deve ser iniciada cedo, principalmente pela familia, para 

que a midia e outros fatores externo nao traga informa9oes indevidas. Onde procuramos 

enfatizar a importancia orienta9ao sexual dentro da escola, pois ela aborda os diversos pontes 
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de vista, valores e crencas existentes na soeiedade. Mostramos que a escola pode oferecer 

uma preparaeao em conhecimentos e atitudes para conferir a sexualidade a profunda 

dimensao afetiva e social que comporta. Apos o referencial teorico, encontraremos a analise 

dos dados 

Escolhemos esse tema por achar de fundamental importancia a sua abordagem no 

contexto escolar e na formacao de qualquer profissional da educacao. 

Portanto, a proposta desse trabalho e informar, criar condicoes para a discussao de 

pontes de vista diversos, desenvolver a capacidade de criticar e pensar do educando, erradicar 

preconceitos e incentivar nos j ovens o respeito pelo corpo e pelos sentimentos. 
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CAPITULO I 

1.1 EDUCACAO S E X U A L NA F A M I L I A 

A familia e em primeira instancia, o element© formador da crianfa, e os pais, desde 

muito cedo, se enearregam da responsabilidade de educar sexualmente seus filhos de maneira 

informal, passando seus valores culturais ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cren9as. A influencia da mae e do pai, no convivio 

familiar, determina para o filho o que e ser menino e para a filha o que e ser menina. 

E na infancia que se formam os padroes comportamentais e sentimentais da crian9a. O 

primeiro passo de uma boa educa9&o sexual consiste na plena aceita9ao da condi9ao sexual da 

crian9a. Meninos ou meninas devem ser educados sem "excessos de diferencia9&o", pois, 

desta forma, a crian9a pode aceitar a sua condi9ao sexual naturalmente. E preciso deixa-la 

reconheeer, descobrir e aprender. Se uma crian9a nao tern desde cedo um esclarecimento 

sobre assuntos ligados a sexo, nao compartilha seus medos e anseios com seus pais, se eles 

nao derem apoio nas suas descobertas, certamente sera um adolescente coberto de duvidas 

buscando em lugares nao saudaveis, de forma deturpada, como por exemplo: em algumas 

revistas, amigos nao preparados etc. 

Muitos acreditam que sexualidade e assunto para ser lidado apenas pela escola. Mas 

de modo algum se deve pensar que a escola pode sozinha oferecer uma educa9&o sexual, a 

familia ocupa grande papel em rela9&o ao assunto, ela da as primeiras no9oes sobre 

sexualidade, mesmo que indiretamente, por meio de gestos expressoes, recomenda9oes e 

proibi96es. 

Conforme Lopez (2002, p. 106): 

A familia juntamente com os pais serao os principals responsaveis pela 

educacao sexual, embora a escola ajude um pouco; mas nos aspectos 

biologicos que seriam parte da cultura basica, a escola assumira um papel 

importante, pois se trata dos conhecimentos cientificos qualificados como 

"eiencias naturals". 

A familia transmite seus valores, cren9as e culturas e espera que as crian9as os 

assumam, com isso, cabe a escola abordar sobre os valores e cren9as existentes na sociedade; 

as repercussoes de todas as mensagens transmitidas pela midia, pela familia e pela sociedade, 

preenchendo as lacunas nas informa9oes que as eriatKjas ja possuem, criando a possibilidade 
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de formar opiniao a respeito do que Ihe e ou foi apresentado, para a partir dai desenvolver 

atitudes coerentes com os valores que ele proprio elegeu como seus. 

A familia realiza a educacao sexual de suas criancas diretamente ou indiretamente, 

mesmo sem falar abertamente. E no comportamento dos pais entre si, na relacao com os 

filhos, no tipo de cuidados recomendados, nos gestos e proibicoes estabelecidos, que os 

valores relacionados com a sexualidade sao transmitidos pelos pais e aprendidos pelos filhos. 

Entao e atraves das palavras, comportamentos e acoes dos pais que e determinada grande 

parte da educacao sexual das criangas. Vale ressaltar que outros agentes sociais e varios 

outros fatores tambem contribuirao nesse processo, portanto, outras pessoas do convivio da 

crianca ao expressarem sua sexualidade, transmitem conceitos e ideias, preconceitos, tabus, 

ensinam coisas que contribuirao na educacao sexual da crianca. 

Muitos pais acham dificil falar sobre sexo com os filhos, sentem dificuldades em agir 

de forma diferente da forma que seus pais agiram com eles. Na educacao sexual devemos ser 

bem sinceros, pois a ignorancia e as mentiras provocam resultados desastrosos como o medo, 

culpa e a mentira cortando assim, o canal de comunicacao entre pais e filhos. Conversar e 

sempre o melhor jeito de explicar para seu filho, a importancia de ser bem informado em 

quest5es de sexualidade. 

Hoje em dia a sexualidade esta cada vez mais presente na televisao nas cenas de beijos 

interminaveis das novelas. A criacao esta rodeada deste tipo de informacao, e dai que surge a 

curiosidade da crianca em relacao a sexualidade. Existem alguns pais que disfarcam e mudam 

de assunto, outros pais estimulam achando engracadinho ver criancas de 4 ou 5 anos com 

namoradinho. Devemos parar para refletir que a crianca nao deve ser estimulada para pensar 

em namoro. Crianca tem que pensar em brincar, o namoro e para adultos. 

Sao varias as indagacoes sobre sexualidade, as criancas querem saber de onde vem os 

filhos? Como nascem os animais? O que e sexo? O que e AIDS? Camisinha e uma camisa 

pequena? Porque as pessoas se beijam na boca? E nao e tarefa facil responder a todas essas 

indagacoes, tao de repente, por isso, os pais devem estar preparados e bem informados para 

responderem certas indagacoes dos filhos utilizando uma linguagem proxima dos mesmos, 

lembrando que seus filhos estao amadurecendo e que nao serao eternas criancas. 

Nesse enfoque escreve Furlan (2004, pi3): 

[...] O culto ao corpo e a liberdade de expressao da sexualidade sao temas do 

cotidiano, das telenovelas e filmes, todavia, com toda essa avalanche de 

informacoes, nem sempre sensatas, a sexualidade, ainda e tratada como um 

assunto tabu dentro das familias. Essa pouca discussao entre pais e filhos 

sobre a sexualidade [...] gerada seja pela ignorancia 'dos conhecimentos para 

faze-lo, seja porque se sentem constrangidos paratratar do assunto'. 
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E preciso explicar de maneira clara e simples a curiosidade sexual da crianga na 

medida em que ela vai perguntando. Mentiras ou omissoes, nao ajudaram, e preciso falar a 

verdade. A familia precisa ser a base de todas as informacoes que a crianga recebe, ela precisa 

se sentir segura para conversar sobre todas as curiosidades, quando a familia nao responde ela 

vai procurar as respostas em outro lugar. Infelizmente sabemos que muitas criancas nao tem 

um bom convivio familiar, e acabam buscando apoio e seguranca em amigos, professores, 

revistas etc. 

A familia deve falar sobre sexo, para que as primeiras orientacoes sexuais venham de 

dentro de casa, serao informagoes mais seguras e os filhos poderao tornar-se mais 

espontaneos para comentarem em casa sobre o assunto, gerando confianca entre pais e filhos. 

A questao da sexualidade mudou nas ultimas decadas, antigamente as familias nao 

tinham muitas duvidas em saber o que era certo ou errado; o que podiam permitir ou nao. 

Vivemos, hoje, um momento dificil para a eonstrucao de um sistema de valores sexuais. 

Segundo Cano (2000, p.21), apesar deste periodo de mudangas em que vivemos, ha valores 

que nao devem ser deixados de ser transmitidos as criancas durante todo o seu crescimento: 

1. O respeito por si proprio e pela sua dignidade enquanto pessoa. 

2. O respeito pelo outro. A ninguem e permitido ver outro como meio de 

satisfacao de suas necessidades. 

3. O acesso a informacao. Responder o que a crianca quer saber de forma 

honesta e nao preconceituosa. 

4. Ajudar a crianca a desenvolver o espirito de critica, a capacidade de 

raciocinio e a reflexao para escolher o que Ihe convem. 

Portanto, apesar das mudangas, e no convivio familiar, que as questoes de sexualidade 

devem ser debatidas levando-se em conta os valores, atitudes, crengas religiosas e culturais da 

familia. Pois a medida que a crianga cresce, o mundo ao seu redor vai se arnpliando, alem dos 

limites da familia, aparecendo uma diversidade de espagos de educagao sexual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 A MIDIA E AS INFORMACOES SEXUAIS 

Assim como diz Suplicy (2000; p.7) "cada urn de nos se encontra inserido, mesmo 

que nao o perceba, num processo de educagao sexual". A visao que cada um tem sobre a 

sexualidade vai depender da vivencia, das experiencias e influencias. Pois, "[ . . . ] o contato 

cotidiano da crianga com os pais, o processo de socializagao que se segue, a influencia da 

midia e dos grupos sociais - faz parte da educagao sexual. [.. .]". (SUPLICY 2000; p.8). 
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Alem da familia e da escola a educagao sexual pode acontecer em contextos 

informais, onde a agao educativa nao e planejada; pela interagao uns com os outros, na 

participagao de determinados grupos e atraves da midia. 

A midia tem sua importancia como transmissora de noticias do mundo, de 

informagoes importantes, divulgagao de servigos e lugar de entretenimento, ela ajuda a 

moldar visoes e comportamentos. Tambem informa, veicula campanhas educativas a diversos 

publicos. E notavel que os meios de comunicagao exergam hoje uma influencia decisiva na 

educagao de criangas e j ovens. 

Porem a midia tambem tem seu lado negativo ao difundir imagens eroticas, que 

estimulam criangas e adolescentes, aumentando a ansiedade e alimentando fantasias sexuais e 

ao moralizar e reforgar preconceitos. Entao podemos concluir que a midia pode produzir 

conceitos e explicagoes tanto erroneas quantos fantasiosos. Ela vem mostrando de forma clara 

cenas de homens e mulheres nus, sexo ou algo semelhante, beijos ardentes na boca, casal 

deitado na cama trocando caricias sobre o lengol, corpos nus rebolando, e estas imagens 

acabam influenciando as criangas, mesmo sem saber o significado, elas acabam querendo 

imitar esses comportamentos e comega a despertar varias curiosidades. 

Como a infanciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o momento em que a crianga esta desvendando a sexualidade, 

descobrindo o seu corpo, seu prazer e formando suas opinioes e conceitos referentes ao 

assunto e um bom periodo para trabalhar a Educagao Sexual. Tanto os pais como os 

educadores devem estar preparados para responderem as duvidas das criangas claramente, 

sem fazer rodeios. 

Na maioria das vezes a midia mostra a sexualidade como genitalidade. O sexo e 

desvinculado do amor, e algo visto como prazer momentaneo, nao pensa nas consequencias. 

Sexo irresponsavel. Para mudar e preciso desde cedo ensinar a crianga a ter controle sobre sua 

vida, cuidar de si mesmo e, principalmente, ama-la, pois amor nao se ensina, se aprende 

fazendo, desta forma a crianga vai valorizar esse sentimento. O problema nao e somente a 

midia, mas a ausencia dos pais. Os pais devem verificar se os programas de TV que seus 

filhos veem sao adequados para suas idades. Se os valores passados por determinado 

programa nao forem os mesmos da familia, e se a crianga ja tem assistido, os pais devem 

assistir junto com ela e explicar por que tais comportamentos sao reprovaveis. 

Como sabemos a educagao nao acontece somente na escola, podemos encontra-la em 

varios meios das relagoes socials. E a influencia dos meios de comunicagao sobre a 

sexualidade e bastante relevante, pois atualmente esses meios expoem de modo vulgar o 
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corpo, o ato sexual e a sexualidade como um todo, tudo isso na busca de obter audiencia, 

ibope e lucro, causando assim um confiito notavel entre escola, familia e sociedade. 

Se a escola oferecer um espaco em que as criangas possam esclarecer suas duvidas e 

continuar formulando novas questoes, ela estara contribuindo para o alivio das ansiedades que 

muitas vezes interferem no aprendizado dos conteudos escolares. 

Por isso os educadores devem ser possuidores e informados de toda a concepgao 

filosofica e historica que norteia o processo da Educagao Sexual, e a escola deve considerar 

no Projeto Politico Pedagogico a realizagao dessa educagao dentro da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A ORIENTACAO S E X U A L NA E S C O L A 

A sexualidade ocupa um lugar importante na vida que deve figurar numa concepgao 

integral da educagao, onde a dimensao da sexualidade nao e exclusivamente biologica, mas 

tem claras consequencias sobre as relagoes pessoais e a estrutura social. Alem da familia outro 

espago estruturado para abordar essa tematica e a escola, por seu papel primordial na vida de 

cada ser humano. Atraves da Orientagao Sexual as instituigoes de ensino proporcionam uma 

ampla visao sobre a sexualidade, dando oportunidade ao adolescente de repensar seus valores 

pessoais e sociais. 

De acordo com Suplicy (2000; p.8): 

Um espaco privilegiado e certamente a escola, ja que a Orienta9ao Sexual e 

uma intervencao pedagogica que favorece a reflexao mediante a 

problematizacao e temas polemicos e permite a ampla liberdade de 

expressao, num ambiente acolhedor e num clima de respeito. 

A orientagao sexual dentro da escola esta relacionada com a promogao da saude das 

criangas, podendo-se trabalhar com agoes preventivas das doengas sexualmente 

transmissiveis; com o conhecimento e valorizagao dos direitos sexuais e reprodutivos; com a 

discussao de questoes polemicas e delicadas, como masturbagao, iniciagao sexual, o "ficar" e 

o namoro, homossexualidade, aborto, prostituigoes e pornografia; buscando sempre o bem-

estar das criangas e adolescentes na vivencia de sua sexualidade. No geral a orientagao sexual 

procura considerar todas as dimensoes da sexualidade: a biologica, a psiquica e a 

sociocultural. 

Na pratica a maioria das escolas aborda apenas a reprodugao, o aparelho reprodutivo, 

porem os aspectos emocionais, eticos e culturais, assim como as ansiedades e curiosidades das 

criangas, sao deixados de lado, enfocando apenas o corpo biologico e nao incluindo a 
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dimensao da sexualidade. Por meio das aulas de orientagao sexual, expondo e debatendo os 

aspectos emocionais, eticos e culturais, a escola pode desempenhar de forma satisfatoria ama 

de suas funcoes, a de incrementar conscientemente as responsabilidades de seus educandos. 

Assim a ao tirar as duvidas e explicar as curiosidades dos alunos a escola estara contribuindo 

para que o desejo de saber seja incentivado ao longo da vida. 

Se acreditarmos que a sexualidade vai alem dos limites da reprodugao, e preciso 

trata-la como conteudo educative A agao educativa precisa estimular o compartilhamento de 

experiencias de vida e de conteudos afetos a sexualidade aprendidos ate o momento. As 

criangas nao devem estar limitadas a ouvir, aceitar e assimilar os conteudos transmitidos pelo 

professor, o incentivo da iniciativa de discussao deve ser possibilitado pelo professor, para 

que com as informagoes adquiridas pelas criangas possam ser fortalecidas. 

A sexualidade vai alem da procriagao, por isso deve ser trabalhada com varios 

objetivos para poder alcangar alguns propositos da educagao sexual tais como: conhecimento 

sobre o sexo, aceitagao da propria sexualidade, respeito e compreensao para com o sexo 

oposto, preparagao para a relagao sexual. Sendo assim, a educagao sexual deve ter um lugar 

no aprendizado escolar. Conforme Suplicy (2000, p. 10): 

Se a escola nao tratar da questlo sexual, estara transmitindo aos alunos a 

nocao de que o assunto e mesmo um tabu, sobre o qual nao se pode falar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) e mncao da escola contribuir para a visao positiva da sexualidade, como 

fonte de prazer e realizacao do ser humano, assim como aumentar a 

consciencia das responsabilidades. 

A escola deve aprofundar e preencher as lacunas nas informagoes que os alunos 

obtem nas ruas, nos meios de comunicagao. Varios fatores, tais como: influencia da midia, 

repercussao da AIDS, aumento de gravidez indesejada e violencia sexual dentro e fora de 

casa, tem impulsionado as mstituigoes escolares a propagar trabalhos de orientagao sexual. 

Como vimos, a sexualidade e primeiramente abordada no espago privado, por meios 

das relagSes familiares, que transmite seus valores. A escola por sua vez, abordara os diversos 

pontes de vista, valores e crengas existentes na sociedade, esse trabalho da escola nao 

substitui nem compete com a fungao da familia, mas a complementa. Assim, podemos afirmar 

que a educagao sexual desenvolvida na escola ou na familia nao precisa incluir a preparagao 

de tecnicas sexuais, mas uma preparagao em conhecimentos e atitudes para conferir a 

sexualidade a profunda dimensao afetiva e social que comporta; onde a educagao sexual tera 

objetivos proprios para cada idade e momento de maturagao. De acordo com Suplicy (2000, 

p.13): 
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Se a escola nao abrir um espaco de diseussao, a sexualidade se transforma 

em fonte de agressao, balburdia e exibicionismo. Ao falar sobre sexo, os 

alunos se conscientizam dos seus temores, encontram respostas as 

indagacoes e passam e lidar com o tema de forma madura, possibilitando 

maior tranqOilidade em meio ao turbilhao da adolescencia. 

Logo cabe a escola abordar os diversos pontos de vistas, valores e crencas existentes 

na sociedade para auxiliar o aluno na sua concepgao sobre o sexo, aceitar a propria 

sexualidade, respeitar e compreender o sexo oposto, e prepara-lo para a relacao sexual, ou 

seja, a escola buscara problematizar, questionar e ampliar o leque de conhecimentos e de 

opcoes para que o aluno possa escolher seu caminho. A orientagao sexual pode propiciar 

transformagoes nos relacionamentos pessoais, na troca de ideias, nas reflexoes de alguns atos 

e respeito pela diversidade. 

Segundo os PCN's (2001, p.121): 

O trabalho de Orientagao Sexual na escola e entendido como problematizar, 

levantar questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos e de opgoes 

para que o aluno, ele proprio, escolha seu caminho. (...) as diferentes 

tematicas da sexualidade devem ser trabalhadas dentro do limite da agao 

pedagogica, sem serem invasivas da intimidade e do comportamento de cada 

aluno. 

E atraves da possibilidade de transmissao de conhecimentos, de forma ampla, intensa 

e segura, que se nota a importancia das instituigoes de ensino tratar o tema sexualidade na sala 

de aula. 

A escola como qualquer outra instancia social, e um espago sexualizado e 

generalizado, estando assim envolvida com as formas culturais e sociais, onde as criangas vao 

viver e constituir suas identidades de genero e identidades sexuais, ao longo de sua 

maturidade. 

De acordo com os PCN's (2001, p. 122): 

A escola, ao propiciar informaeoes atualizadas do ponto de vista cientifico e 

explicitar os diversos valores associados a sexualidade e aos 

comportamentos sexuais existentes na sociedade, possibilita ao aluno 

desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele proprio elegeu como 

seus. 

Alem disso, a escola pode preencher as lacunas nas informagoes que os alunos obtem 

fora da escola, pois a escola, atraves da orientagao sexual, pode abordar as repercussoes das 

informagoes transmitidas pela midia, pela familia e pela sociedade, discutindo e informando 

os diferentes tabus, preconceitos, crengas e atitudes existentes na sociedade. Ao informar, a 
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escola cria possibilidades para os alunos formarem opinioes a respeito do que lhe e 

apresentado. 

O tema sexualidade deve ser bem discutido. Pois conforme Meira (2002, p. 15): 

As informac5es sexuais nao devem ser antecipadas nem devem ser negadas 

ou respondidas de formas evasivas, nao devem deixar duvidas na cabeca das 

criangas, nem deixa-las com a sensacao de estarem sendo enganadas. 

As duvidas surgidas pelas criangas devem ser respondidas na medida do seu 

entendimento e linguajar, sem distanciar demais da verdade, as informag5es sexuais nao 

devem ser antecipadas para nao precipitar conceitos sobre sexo que a crianga nao esteja 

preparada para recebe-los, nem devem ser negadas ou respondidas de formas evasivas, as 

criangas nao devem ter duvidas, nem sentir a sensagao de serem enganadas. As respostas 

devem ser convincentes, objetivas e verdadeiras, devendo restringir-se a pergunta da crianga, 

utilizando uma linguagem proxima da mesma e as explicagoes mais detalhadas devem vir 

com o avango da idade ou do nivel de compreensao. 

A busca do prazer e as curiosidades manifestadas acerca da sexualidade estao sempre 

presente na vida das criangas e dos jovens, isso porque fazem parte do processo de 

desenvolvimento destes, diante disso as informagoes sobre sexualidade devem ser expostas no 

momento certo, de forma coerente sem complicagoes, fantasias ou mentiras. Sabemos que e 

possivel falar sobre sexo utilizando uma linguagem educativa, terapeutica, erotica ou 

pornografica, dai a grande importancia do sexo ser discutido na escola que e um ambiente 

educativo de carater conscientizador e realista. Na escola esse tema sera exposto de forma 

precisa, no devido momento e para as pessoas certas, ou seja, tanto as criangas como os 

jovens saberao sobre sexualidade conforme seu desenvolvimento humano, na hora certa. 

A Orientagao Sexual bem-sucedida pode proporcionar varios resultados positivos, 

ainda mais se existir uma relagao de confianga entre alunos e professor. Diante disso, o 

educador deve respeitar a opiniao de cada aluno e ao mesmo tempo garantir o respeito e a 

participagao de todos. 

Toda e qualquer curiosidade sexual infantil deve ser respeitada e a partir dela se 

estabelecer uma relagao de confianga entre professor e aluno, no nivel do dialogo, da palavra 

e da cientificidade que requer o conhecimento acerca da sexualidade. 

De acordo com Suplicy (2000, p.25): 

E provavel que o professor precise enfrentar risos, piadas e cochichos. Ao 

inves de se irritar ou sentir-se alvo de gozacoes e desrespeito, procurar 

entender o quanto e nova essa situagao tambem para os alunos. Os 



18 

sentimentos de vergonha, medo, ansiedade podem estar presentes nesses 
comportamentos. 

Sabe-se que alguns alunos se comportam de forma zombadora, quando e proposta a 

discussao sobre sexualidade, porem e preciso que o professor mantenha-se firme, sem 

reprimir, mas orientando e discutindo sobre esses comportamentos. Pois o comportamento do 

professor e o ambiente onde e tratado o assunto vai sim influenciar nas atitudes dos alunos. 

Na orientagao sexual, a agao escolar e vista com complementar da educagao dada 

pela familia. Sendo necessario que a escola informe as familia sobre a inclusao deste tema na 

proposta curricular, enfatizando os objetivos e a dinamica do processo, como tambem que se 

tenha o apoio dos pais, para uma orientagao sexual com exito. 

Segundo os PCN (2001), a postura do professor e da escola no trabalho de 

Orientagao Sexual deve se relacionar com uma serie de recomendagoes: 

• O objetivo principal e desvincular a sexualidade dos tabus e preconceitos 

e como algo ligado ao prazer e a vida; 

• Nao cabe a escola julgar a educagao que cada familia oferece a seus 

filhos; 

• O respeito a diversidade de valores, crengas e comportamentos e uma 

atitude a ser estimulada no debate entre educadores e alunos; 

• A escola deve atuar de forma integrada com os servigos publicos de 

saude da regiao; 

• E importante que os alunos conhegam os metodos contraceptivos, suas 

indicagoes e contra-indicagoes. Nesse item, cabe destacar o uso da 

camisinha como meio de prevengao da gravidez e da contaminagao de 

doengas sexualmente transmissiveis, especialmente a AIDS; 

• E necessario que se trabalhe com informagoes atualizadas sobre 

transmissao e prevengao de contagio da AIDS, com o historico das 

enfermidades, a diferenga entre um portador do virus e uma pessoa que 

desenvolve a doenga e as formas de tratamento; 

• A repetigao de conteudos faz bem aos alunos, porque a sexualidade nas 

pessoas e despertada em momentos diferentes. 

A sexualidade nao deve ser mais vista com olhar preconceituoso ou de forma proibida, 

pois ela esta ligada ao prazer e a vida, e marcada pela historia, cultura e ciencia, como 

tambem pelos afetos e sentimento. Por muitos a sexualidade e tida como expressao cultural, a 

sociedade desenvolve regras que sao consideradas como fundamentals para o comportamento 

sexual das pessoas. 

A escola nao vai julgar a educagao dada pela familia, ela pode complementar. Na 

verdade ela vai expor diversas concepgoes crengas e valores sobre a sexualidade e o aluno vai 

se situar dentre estes e construir opinioes, mudar comportamentos ou nao. Cabera a escola 

trabalhar o respeito as diferengas, comegando pelo respeito a educagao dada pela familia. 
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Para que o professor transmita valores com relagao a sexualidade no seu trabalho, 

buscando responder as questoes trazidas pelos alunos, e preciso uma formacao especifica, 

para a construcao de uma postura profissional e consciente com relagao a esse tema, sempre 

tendo cuidado para nao transmitir seus valores, crengas e opinioes como sendo principios ou 

verdades absolutas. 

Na orientagao sexual e necessaria uma relagao de confianga entre aluno e professor, 

que haja espago para as diferentes crengas e valores, oportunidade de expressar as duvidas e 

os questionamentos sobre os diversos aspectos ligados a sexualidade. Sera por meio do 

dialogo, da reflexao e da possibilidade de reconstruir as informagoes, fundamentando-se 

sempre pelo respeito a si proprio e ao outro, que o aluno conseguira transformar ou reafirmar 

concepgoes e principios, construindo de maneira significativa seu proprio codigo de valores. 

Isso quer dizer que a abordagem da sexualidade no ambito da educagao precisa ser explicita, 

para que seja tratada de forma simples e direta; ampla, para nao reduzir sua complexidade; 

flexivel, para permitir o atendimento a conteudos e situagoes diversas; e sistematica, para 

possibilitar uma aprendizagem e um desenvolvimento crescentes. 

Portanto a importancia de se abordar a sexualidade no ambito escolarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e fundamental, 

tanto no que se refere aos aspectos biologicos como, e principalmente, nos aspectos sociais, 

culturais, politicos, economicos e psiquicos. 

A escola e um lugar privilegiado, de ajuda em potencial, porque o aluno nao 

esta ai apenas por um dever moral ou obrigagao social, mas ha tambem um 

motivo interno: o desejo de saber. A energia que origina a curiosidade sexual 

vai se diferenciar e se transformar no desejo de saber, o que resulta no prazer 

de adquirir conhecimentos. (SUPLICY; 2000, p.33). 

Por ser lugar privilegiado de ajuda potencial, a escola deve satisfazer o desejo de 

saber que os alunos tanto exigem. A curiosidade pode se transformar em desejo de saber, e 

conseqiientemente no prazer de adquirir conhecimentos, logo, a escola como mediadora do 

conhecimento deve usar essa transformagao como fator estimulante para a aquisigao do 

conhecimento. 

A postura do educador e o aprofundamento teorico sobre as questoes sobre 

sexualidade e muito importante. O professor que orientar nao precisa ser da area de Ciencia, 

importa que ele tenha interesse e disponibilidade para esse trabalho, sabendo que este trabalho 

requer continuidade e sistematizagao, envolvendo as duvidas, preocupag5es e ansiedade, que 

se modificam nas diversas faixas etarias. 

O educador ao trabalhar com a orientagao sexual busca contribuir para que os alunos 

possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade, busca tambem 
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o desenvolvimento do respeito a si e ao outro e contribuir na formacao de cidadaos 

responsaveis e conscientes de suas capacidades. O papel do educador e essencial para que as 

criangas aprendam a refletir e tomar decisoes coerentes com seus valores, estando conscientes 

de sua participacao em uma sociedade que reune a diversidade. 

Para os PCN (2001, p.311), a escola deve se organizar para que os alunos, ao fim do 

ensino fundamental, sejam capazes de: 

• Respeitar a diversidade de valores, crengas e comportamentos relativos a 

sexualidade, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de atragao 

sexual e o seu direito a expressao, garantida a dignidade do ser humano; 

• Compreender a busca de prazer como um direito e uma dimensao da 

sexualidade humana; 

• Conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saude como condigao 

necessaria para usufruir prazer sexual; 

• Identificar e repensar tabus e preconceitos referentes a sexualidade, 

evitando comportamentos discriminatorios e intolerantes e analisando 

criticamente os estereotipos; 

• Reconhecer como construgoes culturais as caracteristicas socialmente 

atribuidas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra 

discriminagoes a eles associadas; 

• Identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os 

sentimentos e desejos dos outros; 

• Reconhecer o consentimento mutuo como necessario para usufruir prazer 

numa relagao a dois; 

• Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores; 

• Agir de modo solidario em relagao aos portadores do HIV e de modo 

propositivo em agoes publicas voltadas para prevengao e tratamento das 

doengas sexualmente transmissiveis /AIDS; 

• Consciencia critica e tomar decisoes responsaveis a respeito de sua 

sexualidade. 

Diante tudo isso e mais que notavel que e de suma importancia tratar a Sexualidade 

na escola, por ser um lugar excepcional de aquisigao, informagao e esclarecimento de 

conhecimentos. 
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CAPITULO I I 

ANALISES DOS DADOS 

2.1 ESTUDO D E CASO 

Segundo Roese apud Matos (2001, p.58), o estudo de caso e um procedimento muito 

idealizado quando e selecionado apenas um objeto de pesquisa, detendo assim grande 

quantidade de informagoes sobre o caso escolhido e, conseqiientemente, aprofundando seus 

aspectos. 

Este procedimento e uma forma de investigagao bastante utilizada nos cursos de pos-

graduagao, isso pela facilidade operacional que proporcionam. A alternativa de utilizar uma 

amostra reduzida faz com que essa modalidade de pesquisa se apresente como uma das 

populares entre os investigadores. 

De acordo com Gil apud Matos (2001, p.58), "o estudo de caso e uma pratica 

simples, que oferece a possibilidade de reducao de custos, apresentando como limitagao a 

impossibilidade de generalizacao de seus dados". Segundo o autor acima citado a observacao 

e uma tecnica muito utilizada principalmente porque pode ser associada a outros 

procedimentos, por exemplo, a entrevista. Para ser considerada eficaz para a pesquisa 

cientifica, temos de observar, compreender o que e essencial e fazer o registro. 

Vale salientar que e imprescindivel para que o estudo de casos e concretize de forma 

eficaz que o investigador tenha as habilidades desejadas para extrair do caso as informagoes 

relevantes atraves de procedimentos fortemente baseados na percepgao e na capacidade 

analitica, sendo indispensaveis caracteristicas como a de ser capaz de formular boas questoes 

e de interpretar as respostas, ser bom ouvinte entao ficar prisioneiro de seus preconceitos, ser 

adaptativo e flexivel sem perder o rigor. Este estudo de caso foi realizado na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Dondon Palitot Gomes, localizada na Rua Odon Bezerra s/n na cidade 

de Sao Jose de piranhas. Salientando que e fundamental I e constituido por 245 alunos onde o 

4° ano e constituida por 20 alunos na faixa etaria de 10 a 15 anos. 

O referido estudo foi realizado atraves de instrumento que compreende questionarios 

aplicativos aos alunos, entrevistas realizadas com os professores e como tambem atraves de 

observagoes feitas na escola, as quais foram registradas no caderno e tambem atraves do 

estagio realizado na escola acima citada. 
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Em relagao a abordagem da educagao sexual na escola todos os educandos 

entrevistados quando convidados sentiram-se incomodados alegando nao saber falar de 

"sexo" e muitos professores apresentaram pouco interesse em responder, outros falaram que 

nao tinham tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 ANALISE DOS QUESTIONARIOS 

Nesta etapa da pesquisa, analisamos os dados coletados a partir dos questionarios 

aplicados aos professores dos anos iniciais - de 1° ao 4° ano do ensino Fundamental - da E. 

E. E. F. Dondon Palitot Gomes, como tambem os questionarios aplicados aos alunos do 4° 

ano deste citado estabelecimento de ensino. 

A sistematizagao da analise tinha como base a quantidade e os significados da 

pesquisa em que os dados foram analisados, interpretados e fondamentados. Desse modo, a 

seguinte analise traz uma descrigao analisada das respostas coletadas. 

2.3 ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES 

Foram distribuidas oito ( 0 8 ) questoes abordando o tema sexualidade na escola, com 

o objetivo de investigar a orientagao sexual dada pelos professores aos alunos e identificar 

que perspectiva este assunto pode contribuir na aprendizagem dos alunos e como reproduzem 

no interior da escola. Os professores receberam as questoes, analisaram e responderam. 

Mostraram que este tema reflete em diversos fatores, familia, social, religioso e 

principalmente no campo escolar. Passaram que a escola nao oferece condigoes aos 

educadores nem apoio para encarar situagoes que virao repercutir ao abordar assuntos sobre 

sexualidade. 

A l
a pergunta questionava se o professor discute na sala de aula quest5es 

relacionadas a sexualidade. A metade respondeu que sim, justificando que de maneira vaga. 

Somente duas falaram que se aprofundam no assunto. A professora A mostrou que e 

importante envolver a questao da sexualidade nas aulas, e relatou da seguinte forma: "o 

mundo anda diferente, as informagoes chegam depressa e nos como educadores temos que 

abordar tais assuntos antes que cheguem aos ouvidos do aluno de maneira errada". A 

professora B explanou "as vezes surgem bochichos entre os alunos, entao interveio 

explicando sobre o que estao discutindo, mas dentro do que sei". A outra metade disse que 
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nao, alguns acreditam que e de responsabilidade da familia, que a midia atrapalha e que 

podem ate discutir, porem com os limites necessarios. Notamos que nao existe uma 

preparagao para discutir sobre esse assunto, por isso os professores so falam no assunto 

quando escutam os alunos conversando pelos corredores ou quando um aluno pergunta sobre 

o assunto. 

Sabemos que durante a Educagao Infantil, que e parte fundamental na vida da crianga, e 

um bom periodo para trabalhar a Educagao Sexual, pois a crianga esta descobrindo seu corpo, seu 

prazer, esta formando suas opinioes e conceitos sobre a sexualidade. Sobre isso Furlan (2004, p. 

8) diz que: 

[...] Faz-se necessario considerar que a educagao nao se reduz a 

escolarizagao ou a instrugao, uma vez que e entendida como um processo 

educativo que se encontra conectado com todos os componentes explicitos 

ou implicitos, formais ou nao formais intencionais que ocorrem nas relagoes 

sociais [...]. Em face disso, considera-se a relevancia que a educagao sexual 

precisa ter em todos os aspectos sociais, uma vez que esta se situa num 

momento social e historico. No entanto ha de se enfatizar a influencia dos 

meios de comunicagao sobre essa educagao os quais expoem de modo vulgar 

o corpo, o ato sexual e a sexualidade como um todo, buscando obter 

audiencia, ibope e lucro, assim causando um conflito notavel entre escola, 

familia e sociedade. 

A educagao sexual exige que os educadores, em especial, estejam embasados 

teoricamente e sejam detentores e conhecedores de muitas informagoes que envolvem esse 

assunto. 

A 2
a pergunta questionava o que e sexualidade. A maioria dos professores deixou em 

branco esta pergunta. Os que responderam falaram que a sexualidade e um tema que envolve 

reprodugao, sexo, prazer, saude doengas sexualmente transmissiveis afetos e sentimentos. 

Ao perguntar se o educador considerava-se preparado para falar sobre sexualidade 

em sala de aula, os professores falaram que nao, e justificaram alegando que nao houve uma 

preparagao pedagogica para melhor abordar esse tema em sala de aula. Afirmaram que e um 

tema dificil, por ser complexo e depender muito da realidade de cada aluno, de cada cultura 

em questao. 

Uma das perguntas questionava a que se pode atribuir as dificuldades encontradas 

para discutir Orientagao Sexual na Escola. Muitas dos entrevistados indagaram que as 

dificuldades de discutir esse tema se atribuem a imaturidade das criangas, a falta de 

conhecimento sobre o assunto e a falta de preparagao dos pais em casa. A professora A 

respondeu que se atribui "a uma formagao precaria a essa tematica". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•S 
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A 5
a pergunta questionava se durante a formacao, o professor teve acesso a 

conhecimentos relativos a Orientagao Sexual. Todos responderam que nao, por isso alegam 

que nao possuem preparagao pedagogica. 

Ao perguntar se a escola em que desempenha seu papel demonstra interesse em 

realizar projetos sobre Orientagao Sexual, alguns professores responderam que nao e outros 

que sim e justificaram que desenvolver projetos com tal tematica e interessante e importante 

tanto para a escola quanto para os alunos. 

A penultima pergunta interrogava se os alunos demonstram algum interesse ou 

curiosidade por assuntos sobre sexualidade. Poucos dentre os entrevistados responderam que 

nao. Em oposigao a maioria respondeu que sim. 

E a ultima perguntava se o professor notava a participagao da escola na orientagao 

Sexual dos alunos. A maioria respondeu que nao. A professora A respondeu que "quanto a 

esses assuntos a escola esta parada, mas nao deveria esta". A professora B indagou que a 

escola introduz esse tema em palestras para os pais dos alunos. 

Observamos que a escola nao participa ativamente da orientagao sexual dos alunos, 

os professores so falam no assunto se ouvir "buchichos", se uma crianga indagar ou quando o 

livro trata de reprodugao. Existe um receio por nao terem sido preparados pedagogicamente, 

mesmo sabendo que uma boa orientagao pode modificar atitudes futuras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 ANALISE DO QUESTIONARIO DOS ALUNOS 

A escola possui alunos que vivem em situagoes muito dificeis financeiramente, a 

maioria dos alunos onde fiz a pesquisa faz parte de familias de baixa renda, uns sao filhos de 

mae solteira, outros fazem parte de familias desestruturadas. Esses alunos demonstram pouco 

apoio familiar, pouca informagao sobre esse tema 

Foram questionados dezoito (18) alunos e todos se colocaram em um mesmo 

pensamento, mostrando que e diffcil falar sobre educagao sexual. 

A l a pergunta questionava o que e sexualidade, alguns alunos responderam que a 

"sexualidade e uma relagao que acontece com um homem e uma mulher quando estao 

apaixonados"; outros responderam que "e um momento de prazer no qual deve ter amor e 

responsabilidade"; um determinado aluno disse que sexualidade "e uma coisa que marido e 

mulher fazem"; outro aluno respondeu simplesmente que "e fazer sexo"; o aluno X disse "e 

um prazer que o homem faz com a mulher e pode gerar filhos"; e outro respondeu que 

sexualidade "e uma coisa que as pessoas gostam de fazer". Vimos que a maioria dos alunos 
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considera a sexualidade como o ato sexual, "fazer sexo". De acordo com o unico aluno que 

respondeu que sexualidade e falar sobre sexo, pois a sexualidade possui distintas concepgoes 

que se colocam como pressuposto teorico para a educagao sexual. E neste sentido que a 

sexualidade nao se reduz a uniao dos orgaos genitais e tampouco pode ser confundida com o 

ato sexual reprodutivo, pois este tanto pode estar inserido num relacionamento afetivo quanto 

indiferente a qualquer ligagao amorosa. Ou seja, uma uniao sexual genital pode acontecer por 

atracao, desejo, prazer, como pode ser uma manifestacao de poder, violencia-prazer e 

opressao de uma ou mais pessoas sobre outrem. 

Ao perguntar se os alunos tinham vergonha de falar sobre sexualidade metade 

respondeu que sim e metade respondeu que nao. Alguns ate se justificaram dizendo que nao 

tinham vergonha porque falando aprenderiam sobre como fazer sexo, nao tinham vergonha 

porque faz parte da vida, porque e uma coisa comum. Notamos que existe um equilibrio, 

alguns ainda se sentem timidos para falar desse tema, ja outros acham que e comum. 

Uma das perguntas questionava se os alunos achavam interessante trabalhar com esta 

tematica, muitos responderam que sim, alegando que por estarem na adolescencia devem 

saber um pouco mais da sexualidade. De acordo um dos alunos, trabalhar com esse tema pode 

ajudar a prevenir contra algumas doengas, gravidez precoce e auxilia no desenvolvimento da 

mentalidade dos alunos em respeito a aceitar o sexo oposto. Conforme materia publicada na 

Revista Mundo Jovem (2003): 

Os adolescentes querem saber nao so coisas sobre a reprodugao humana, 

mas tambem, e principalmente sobre as origens, como controlar e como 

avaliar, por exemplo, as suas fantasias, impulsos sexuais quando, onde e com 

quern devem trocar suas primeiras caricias, o que e ser mulher, o que e ser 

homem; qual a importancia de ser mulher e homem na nossa sociedade; 

quando e com quem deve relacionar sexualmente; quais as consequencias de 

uma gravidez indesejada? 

A 4
a pergunta questionava se os alunos gostariam que a professora explicasse sobre 

sexualidade em sala de aula, e a 6
a questionava se devemos respeitar os diferentes tipos de 

comportamento sexuais, para ambas as perguntas todos responderam que sim. Notamos que 

existe um grande interesse sobre o tema e que os alunos possuem uma mente aberta, sem tanto 

preconceito. 

Ao perguntar quais conteudos o aluno gostaria que fossem discutidos em sala de 

aula, dentre doengas como AIDS e DST's, corpo humano, violencia sexual e gravidez, a 

maioria optou por doengas como AIDS e DST's, em segundo lugar optaram por violencia 

sexual, em terceiro por gravidez e o assunto de menor escolha foi o corpo humano. Com essa 



analise percebemos que os alunos querem saber mais sobre as doengas. Como a violencia 

sexual aumentou bastante nas ultimas decadas, a curiosidade tambem surgiu para esse 

assunto. Mais da metade querem saber sobre gravidez, e conteudo que deve ser bem discutido, 

pois os casos de gravidez precoce vem aumentando bastante. 

Uma das perguntas questionava se a familia discute o tema sexualidade em casa e 

como isso acontecia. A maioria dos alunos entrevistados respondeu que nao. Apenas 1 

justificou dizendo que nao falavam isso com ele porque seus pais sao timidos. Os outros 

responderam que as vezes, porem falando de doengas e de como se prevenir. Um aluno 

comentou que e na familia onde deveria dar os primeiros passos sobre o tema, mas 

infelizmente, esta nao e a realidade a qual vivemos, esperamos que a escola tome iniciativa, 

enquanto isto estas informagoes sao dadas por parte dos meios de comunicagao. Deste modo 

compreende-se que a sociedade projeta a educagao sexual como sendo responsabilidade da escola, 

como frisa Gentile (2006, p.22): 

[...] O constrangimento dos pais em tratar do assunto aumenta a falta de 

informagao dos jovens e faz com que a escola se torne o principal espago de 

educagao sexual, [...] Entende-se que os pais sao os exemplos mais proximos 

e primeiros para as criangas, mais tarde a escola se tornara o exemplo e apos 

a sociedade, os quais influenciam muito na formagao do individuo, de 

maneira positiva ou negativa. Porem acredita-se que a educagao sexual e 

responsabilidade nao so da escola, mas, de todo o contexto social que a 

crianga esta inserida. 

A penultima pergunta interrogava qual idade o aluno acredita ser ideal para a 

primeira relagao sexual e por que? Uma aluna respondeu que nao sabia, outros disseram que 

com 19, 20, 23 anos. Mas a maioria respondeu que com 1 8 e justificaram dizendo: "porque 

nao devemos fazer sexo muito velho"; "porque e a idade que a pessoa fica de maior e tem 

mais responsabilidade"; "porque a gente fica com mais responsabilidade"; "porque e bom 

curtir a vida"; "porque ja sabe se prevenir"; "porque ja e maior de idade". Com essas 

respostas observamos que esses alunos ligam a maior idade a ter responsabilidade e por isso ja 

serem capazes de se relacionar mtiniamente com seu parceiro, nenhum colocou em questao o 

sentimentalismo, o amor, a hora ideal, depois do casamento. Com isso percebemos que aquela 

cultura dos nossos pais ja nao esta mais em vigor e o que acontece na realidade e uma 

iniciagao sexual muito precoce. 

No Brasil, a idade media e de 16,9 anos para meninas e 15 anos para os 

meninos, sendo que essa iniciagao precoce nao vem acompanhada de 

cuidados com a anticoncepgao. Segundo esses autores, 26% da populagao 

feminina de 15 a 24 anos ja viveu uma gravidez, sendo que a mesma foi 

indesejada para 40% dessas jovens. (LOPES & MAIA 1993 apud CANO 

2000). 
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E a ultimazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perguntava qual o lugar que o aluno mais escuta falar em sexo. A maioria 

respondeu que na televisao. Um numero considerado respondeu que entre colegas e apenas 

um respondeu na escola. Nenhum aluno respondeu na familia. Novamente percebemos que a 

familia nao discute esse tema em casa. E as criangas e adolescentes vao tomando 

conhecimentos desse tema pela televisao, ou entre amigos, faltando o lado cientifico e 

cultural. 

Pudemos observar que os educandos tem muita necessidade em discutir sobre 

sexualidade na escola, ja que a familia nao discute. Portanto a escola precisa torna-la capaz de 

transformar o conhecimento dos nossos educandos com relagao ao tema sexualidade, nao 

apenas integrar-se ao programa de conteudos, mas trazer questionarios para os alunos 

refletirem o assunto abordado. 

2.5 ANALISE DO E S T A G I O 

O estagio foi de grande importancia, pois possibilitou refletir sobre a orientagao 

sexual dentro da escola. As atividades trabalhadas em sala de aula foram auxiliadas por 

teorias que deram fundamento para compreensao das atividades desenvolvidas durante todo o 

estagio. 

Percebemos que a teoria e a pratica sao interligadas, de maneira que juntas norteiam 

a sistematizagao do processo ensino-aprendizagem. A teoria dar subsidio a pratica, e esta usa 

a teoria como fundamento. 

A realizagao do estagio ocorreu na cidade de Sao Jose de Piranhas numa escola 

publica da rede Estadual. A escola escolhida foi a Escola Estadual de Educagao Infantil e 

Ensino Fundamental Dondon Palitot Gomes. Este estagio foi desenvolvido com alunos do 4° 

ano, com idade entre 10 a 12 anos de idade. 

Preocupou-se durante as aulas, motivar os alunos a querer aprender mais, a ter mais 

curiosidade pelo que esta sendo estudado. Durante a pratica de ensino a metodologia utilizada 

foi a leitura compartilhada, exposigao verbal, roda de conversa, produgao de pequenos textos 

autobiograficos, levantamento dos conhecimentos previos, trabalhos coletivos ou individuals, 

debates. 

O objetivo foi provocar aos alunos a curiosidade, para ir mais alem do que e dado na 

sala de aula, fazendo com que os alunos possam produzir seu proprio conhecimento, 

desenvolvendo assim a capacidade de reflexao 
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E importante destacar os problemas ocorridos durante o estagio. Posso citar a falta de 

compromisso por parte de alguns alunos, a falta de recursos didaticos, escola nao apresenta 

biblioteca, sala de video, o metodo de ensino aplicado ainda e o traditional. Todos esses 

problemas citados serviram para refletir sobre a realidade da educagao nas escolas estaduais 

em nosso Estado, como tambem a necessidade de refletir sobre novas praticas de ensino que 

possam estimular o aluno a contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Mediante o 

exposto a escola apresenta muitas dificuldades que de um modo geral prejudicam todos os 

alunos, pois a falta de espaco e dos recursos didaticos faz com que os alunos percam o 

interesse em interagir com os professores. 

Outro problema observado foi que a maioria dos pais nao participa da vida escolar 

dos seus filhos, tendo como resultado o desinteresse do aluno, por outro lado percebi que 

quando os pais estao engajados com a escola, os alunos possuem uma maior responsabilidade, 

atingindo a maturidade escolar. 

A experiencia por mim vivenciada como estagiaria na Escola Estadual de Educagao 

Infantil e Ensino Fundamental Dondon Palitot Gomes foi de extrema importancia na minha 

atuagao como professora, visto que se tratou do meu primeiro contato com a sala de aula. 

Posso, portanto, durante esta experiencia perceber pontos positivos e negativos por parte do 

alunado. Percebi como tragos positivos o envolvimcnto de alguns por meio de atividades 

escritas e interativas, no que diz respeito a aprendizagem e conseqiientemente assimilagao de 

conteudos. Ja nos tragoes negativos se faz notorio a dificuldade na leitura e nos calculos. 

Procurei sempre iniciar as aulas com dinamicas para despertar uma interagao com a 

turma. Nas aulas de Portugues incentivei a interpretagao e a produgao de textos. A 

metodologia que utilizei foi aulas expositivas dialogadas, roda de conversas, produgao de 

textos, debates. Esta metodologia me ajudou a nao desenvolver procedimentos que levasse a 

uma aprendizagem mecanica, pois pude perceber que os alunos construiram seu proprio 

conhecimento. Durante as aulas de Matematica, envolvi jogos, assim ties aprendiam se 

divertindo. Ja nas aulas de Ciencias, Geografia e Historia, procurei expor atraves de cartazes, 

figuras, fotografias, slides, filmes etc., os conteudos, pois com imagens o poder de 

assimilagao e maior. Nas aulas de Religiao busquei expor o que tem de comum entre as 

religioes, para que nao houvesse e nenhuma divergencia entre os alunos. E nas aulas de Artes, 

procurei nao prender a desenhos, e sim envolve-los na eultura brasileira, incentivando-os a 

apreciar e valorizar as dangas locais e regionais, representar as lendas, construir parlendas e 

anedotas dentre outras atividades. 
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Durante o estagio de regeneia pude ter o prazer de ver alguns alunos participando nas 

aulas. Posso confirmar que conclui com sucesso o estagio e como foi importante, pois o 

estagio me ensinou a ensinar e a construir conhecimento dia apos dia, possibilitando 

transmitir todo o conhecimento que adquiri durante todo o curso. 
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CONCLUSAO 

Sao iniimeras as conclusoes tiradas com o presente trabalho, pois o mesmo 

proporcionou e estimulou a uma reflexao sobre a abordagem da sexualidade dentro da escola. 

Foi atraves das respostas dos alunos e dos professores entrevistados, que vimos a 

necessidade de se trabalhar a sexualidade na escola, diante das muitas informagoes desviadas 

que os alunos possuem, e da inseguranga transmitida pelos professores de nao serem capazes 

de falar sobre esse assunto com seus alunos. 

Vimos que alem da familia, a escola e o local para inserir no processo educacional a 

educagao sexual. Ja que esta possui uma estrutura adequada para proporcionar o aprendizado 

formal, e um lugar frequentado por grande numero de criangas e jovens, continuamente, 

durante varias horas de seu dia e por um longo periodo de sua vida, e favorece as relagoes 

sociais e trocas intensas de informagoes e de normas de conduta, que influenciam direta ou 

indiretamente o individuo. 

E importante que o educador busque orientar seus alunos quanto aos 

comportamentos e relacionamentos sexuais de forma que estes nao se sintam constrangidos 

diante de cert as situagoes. Desse modo o docente pode organizar reflexoes e questionamentos 

que levem os alunos a expor suas duvidas sem constrangimentos. 

E notorio que a escola nao pode responsabilizar-se sozinha pela educagao sexual, e 

preciso que os pais assumam bem antes essa responsabilidade, pois embora a escola 

desempenhe um papel fundamental nessa tematica, a familia e primordial no desenvolver da 

educagao sexual, proporcionando a crianga uma aprendizagem sem dor, culpa e vergonha. 

Ao abordamos o tema "Sexualidade", percebemos a importancia que este possui no 

contexto escolar e na formagao de qualquer profissional da area da educagao. 

O resultado desse trabalho nos proporcionou conhecer, discutir e refletir sobre a 

orientagao sexual dentro da escola, onde enfatizamos e ressaltamos que estudos como este 

deverao seguir, em virtude de ser um tema abrangente e importante, nao podendo, portanto, 

adquirir carater final, mas provisorio devido a sua importancia. 
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ANEXOS 
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QUESTIONARIOS PARA OS ALUNOS 

NOME: 

IDADE: 

SEXO: 

ESCOLA: 

1 . Para voce o que e sexualidade? 

2. Voce tem vergonha de falar sobre sexualidade? 

3. Voce acha interessante trabalhar com este tema? Por que? 

4. Voce gostaria que sua professora explicasse sobre esse tema em sala de aula? 

5. Deveremos respeitar os diferentes tipos de comportamentos sexuais? 

()sim ( ) nao 

6. Marque com X alguns conteudos que voce gostaria que fossem discutidos em sala de 

aula. 

()doencas como a AIDS e DST's 

( ) 0 corpo humano 

( ) Violencia sexual 

( ) Gravidez 

7. Sua familia discute o tema sexualidade em casa? Como? 

8. Que idade voce acha ideal para a primeira relagao sexual? Porque? 

9. Qual e o lugar que voce mais escuta falar em sexo? 

()escola ()televisao ()entre colegas ( ) familia ( ) outros 
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QUESTIONARIOS PARA O PROFESSOR 

IDENTIFIC AC AO: 

SEXO: 

SEPJE QUE LECIONA: 

DISCIPLINA: 

TEMPO DE ATUACAO: 

1 . Voce discute na sala de aula questoes relacionadas a sexualidade? 

()sim ()nao porque? 

2. O que e sexualidade para voce? 

3. Como educador (a), voce considera-se preparado (a) para falar sobre sexualidade em 

sala de aula? Justifique. 

4. A que voce atribui as dificuldades encontradas para discutir Orientagao Sexual na 

Escola? 

5. Na sua formacao, voce teve acesso a conhecimentos relativos a Orientagao Sexual? 

6. A escola na qual trabalha tem demonstrado interesse em realizar projetos sobre 

Orientagao Sexual? Por que? 

7. Seus alunos demonstram algum interesse ou curiosidade por assuntos sobre 

sexualidade? 

8. Voce ve a participagao da escola na orientagao Sexual dos alunos? 


