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RESUMO 

Este trabalho cientifico relata como a educacao sexual vem sendo constituida no Ensino 

Fundamental (de 1° ao 4° ano) na cidade de Cajazeiras/PB5especificadamente na Escola 

E.I.F. Luiz Cartaxo Rolim.Bem como as dificuldades existentes e encaminhadas no 

ambito escolar da educacao e da escola em estudo, para a introducao dos temas 

transversal nas salas de aulas, uma vez que escola deve incluir a educacao sexual como 

componente necessario para a formacao integral do sujeito.Neste sentido,realizou-se 

uma investigagao a sondar tambem o grau de conhecimento que estes detem acerca do 

tema proposto.Os resultados foram analisados a partir dos problemas encontrados a fim 

de que se organizem acoes de intervengao e melhorias para a educacao.Para dar suporte 

teorico, utilizou-se uma vasta bibliografia produzida por estudiosos que defendem o 

tema em questao, enriquecendo melhor a compreensao do assunto. E, apesar dos 

problemas encontrados, a escola ainda pode e tem forcas para mudar essa realidade, 

pois o que se pretende e formar cidadaos criticos e conscientes de suas atitudes e 

capacidades com relagao ao mundo e a propria sexualidade. 

Palavras - chave:Educacao SexualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Investiga9ao.Sexualidade.Forma9ao.PCNS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN\ 'E?S'CADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pcr1ERAL 
DE CAMPiNA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BtBUOTECA SETORIAL 
OyttEiRAI-PWAflA 



SUMARIO 

Resume-

Introducao 

1 .Capitulo I 

1.1. A Acao Preventiva do Educador deiitro da Educacao Sexual 12 

2. Capitulo I I 

2.1. Estudo deCaso 24 

2.2. Caracterfstica da Escola E. I . F. Luiz Cartaxo Rolim 26 

2.3. Analise do questionario dos professores 28 

2.4. Analise dos questionarios dos alunos 35 

2.5. Vivencias e Praticas Docentes 36 

3. Consideracdes Finais 39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GAMP1NA GRANDE 
CEKTRO DE f ORiAQto DE PROF ESSOfcS 

8ISL10TECA SET0R1AL 



INTRODUCAO 

Nos ultimos anos, no Brasil ha uma preocupacao em discutir a Educacao 

Sexual nas escolas de ensino fundamental e medio, uma vez que a escola deve 

incluir a educacao sexual como componente necessario para a formaeao 

integral do sujeito. Um dos objetivos principal da educacao sexual nas Escolas 

e possibilitar ao aluno o respeito ao proprio corpo e o dos outros.Para tanto, e 

preciso que assuntos dessa natureza sejam tratados com objetividade, cabendo 

a escola e ao professor refletir sobre a sexualidade e favorecer que criancas e 

adolescentes descubram os limites do proprio corpo. Porem percebe-se ainda 

por parte da escola uma reacao temerosa e insegura para desenvolver um 

trabalho consistente nessa area, ja que persistem dificuldades que se impoem 

como desafio para os professores, porque representa sobretudo entrar num 

tema cercado por tabus e polemicas. E nesse aspecto que, consideramos a 

educacao sexual como uma abordagem necessaria para a formaeao no contexto 

da educacao, de j ovens que buscam nesse espaco momentos de reflexao e 

esclarecimentos dessas questoes. 

Ao se tratar de educacao sexual no ambito escolar, procura-se considerar a 

sexualidade como algo natural que faz parte da vida de todo ser humano. 

Educacao sexual e, portanto, informaeoes sobre sexualidade, abordando os 

diversos pontes de vista, valores e creneas existentes na sociedade para 

auxiliar o aluno a encontrar um ponto de auto-referencia por meio da reflexao, 

e que vai completar a fimcao da familia num processo sistematizado, com 

planejamento e intervencoes dos profissionais de educacao para 

problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de conhecimentos 

e de opcoes para os alunos. 

Apesar de existirem inumeros estudos na area, pouco se faz na pratiea, pois o 

que vemos sao alunos imersos em duvidas e questionamentos acerca do 

assunto. Diante disso, o objeto de estudo do trabalho foi investigar e analisar 

as dificuldades de implantacao da educacao sexual em uma escola de ensino 



fundamental da rede publica de ensino, situada no municipio de Cajazeiras, 

seguindo as orientacoes dos Parametros Currieulares Nacionais. 

Na pesquisa, buseamos realizar uma reflexao a respeito da sexualidade dentro 

do atual contexto sociocultural, considerando a necessidade de sua abordagem, 

e prineipalmente a sua insercao dentro da sala de aula. Pois, e atraves desse 

ensino que muitos alunos vao ter a oportunidade de discutir o tema, ja que a 

maioria dos pais nao tem um dialogo aberto com seus filhos, jogando sempre a 

responsabilidade para a escola e vice-versa, sem mencionar que diante de 

tantos problemas sociais emergentes na atualidade, a educacao se torna um dos 

vetores basicos na busca de novas mentalidades e na consciencia digna de 

enfrentarmos, onde o aluno podera refletir sobre seu papel politico na 

sociedade. 

Pois a educacao acontece o tempo todo em casa, na midia, e em outros 

espacos. Porem, a instituicao escolar precisa estar preparada para desenvolver 

e discutir questoes como de sexualidade, ao tempo que entra abordagens como 

a etica, a moral, a religiao, identidades, e praticas sociais. Sendo portanto, 

necessario que este professor esteja devidamente qualificado para tal 

finalidade. 

A escola deve ter uma visao integrada das experiencias vividas pelos alunos, 

interrelacionando conhecimento para vivenciar assuntos relacionados a vida, a 

saude, ao bem estar, integrando esses assuntos a familia dos alunos. 

Nesse sentido, sao muitas as possibilidades que a escola pode apresentar 

como alternativas na consolidacao da orientaeao sexual, desde que tenha 

objetivos claros, propostas signlficativas e metodos atrativos para os alunos. O 

professor, nesse caso deve exercer um papel fundamental para estabelecer a 

mediacao entre aluno-assunto desenvolvendo assim, uma aprendizagem que 

sirva a melhoria da vida social e escolar. 

Nesta perspectiva o objetivo principal deste trabalho e investigar as 

concepcoes de sexualidade e analisar na Escola a proposta de um trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consistente sobre orientacao Sexual, uma vez que "a orientacao sexual deve 

ser encarada como um projeto integrado e permanente, que deve participar de 

todas as etapas da escolaridade e ser organizado de tal maneira que possa 

permear mediaeoes nas diversas areas do conhecimento" (Revista aprende 

Brasil,2005,p.8). Esse e o meu objetivo maior, possibilitar aos alunos o 

planejamento de uma vida sexual saudavel, construindo uma versao sem 

mitos, nem preconceitos. 

Contudo, a educacao sexual e apenas o impulso, os professores tanto quanto os 

alunos precisam dessa consciencia, de rever novos valores, novas ideias, 

posturas, conceitos e conhecimentos tanto filosoficos, psicologicos,politicos e 

socio-culturaisja que este e mais um ponto critico diante de tantos a serem 

tocados para a melhoria da educacao. 

A monografia esta estruturada da seguinte maneira: no primeiro capitulo 

fizemos o resgate sobre a educacao infantil e a acao preventiva do educador 

dentro da educacao sexual, pois a educacao sexual tem sido um tema 

amplamente discutido nas escolas brasileiras em funcao das mudancas de 

comportamento que as criancas e jovens vem passando. 

No segundo capitulo destacamos o estudo de estudo e, descreve-se a analise 

dos dados. Na analise dos dados foi utilizado um questionario com 12 

perguntas elaboradas em forma de entrevista, aplicada com cinco professores 

e 27 alunos do turno da manha. E por fim as consideracoes finals, topico que 

ao contrario do que se pensa, nao termina o trabalho, mas abre as portas 

para outras contribuigoes adicionais, ja que as ideias sempre serao inacabadas. 

Neste sentido, este estudo contribuira de maneira significante para o desenvol 

vimento de agoes que possibilitem a discussao e implementacao de ideias de 

intervencao para a escola, desmistificado assim a falsa retorica de que a edu-

cagao sexual e um tema importuno e dificil de ser tratado dos professores e 

ainda abrindo novas descobertas para os leitores envolvidos com o tema. 



CAPITULO I 

1.1.A ACAO PREVENTIVA DO EDUCADOR DENTRO DA EDUCACAO 

SEXUAL 

A Educacao Sexual tem sido um tema amplamente discutido nas escolas 

brasileiras em fongao das mudancas de comportamento que as criancas e 

jovens vem passando a partir das mudancas socials. Antigamente, o sexo era 

tido como algo sujo. Hoje, os valores mudaram, principalmente com o 

surgimento dos meios de comunicacao. Ha portanto, uma necessidade de 

maior de se conversar com os filhos e no caso da escola, com os alunos. Por 

causa disso, se torna indispensavel a presenea da Escola como orientadora de 

agoes educativas que promovem uma reflexao pertinente acerca do assunto, 

que permita ainda processar normas de comportamentos proprias ao convlvio 

social. 

A escola precisa se constituir como espago de discussao e inclusao da tematica 

sexual no currlculo, uma vez que a familia, que assumiria essa fungao, nao 

estar preparada o suficiente para discutir esse assunto em casa, se 

faz necessaria a presenga da escola, uma vez que: 

"A sexualidade e uma das condicdes basieas nas quais se encontra ins 
talada a existencia pessoal e e algo inerente a vida e a saiide se expre 
ssa desde cedo no ser humano. (CAMARGO,2003,p.95) 

Neste sentido, o trabalho realizado pela escola com a orientagao sexual, nao 

substitui nem concorre com a fungao da familia mas apenas a complementa. 

O trabalho com a educagao sexual tera que colocar toda a discussao em torno 

do tema em questao. 

Segundo Aquino (1997,p.37) 

12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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'Educacao sexual e abrir possibilidade, dar Mormacoes sobre os as-

pecto fisiologicos da sexualidade, mas prineipalmente informar ... 

Uma aula de educacao sexual deixara de ser um aglomerado de acoe 

estabelecidas de biologia, psicologia e moral, permitiindo assim uma 

uma tomada licita de consciencia". 

Esses fatores, afirmam, portanto, a necessidade de discutir na escola de forma 

competente as informac5es necessarias ao desenvolvimento cognitivo e social 

do aluno. 

N a concepcao de Meira (2002, p. 66) 

"A sexualidade nao e algo em separado na vida de alguem, pois inte-
rage com todos niveis de relacao humana, tem a ver com os pensame 
ntos que fluem a cada instante, os sentimentos que batem forte den-
tro do peito com a fungao organica com a motivacao interna e os va 
lores individuals". 

A falta de preparo dos pais para tratar do assunto, traz como conseqtiencia 

falta de informacao constando um problema entre as criancas e os adoles 

centes e fazendo com que a escola se torne o principal e mais importante 

espago de educagao sexual. 

Antigamente os valores mudavam muito lentamente. A partir do surgimento 

dos meios de eomunicacao, o processo de mudanca de concepgoes e quebra de 

tabus ficou bastante acelerado. 

A educagao sexual poderiam, ser considerada um processo de transformagao e 

mudanga, dessa forma deve pois atingir os sujeitos na busca do entendimento 

do que e a sexualidade. 

Segundo o dicionario Aurelio Junior (2005, p. 801), sexualidade e qualidade ou 
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condigao de sexual, conjunto de comportamentos ligados aos instintos sexuais 

ou a satisfacao de desejos eroticos. Ja o sexo esta denominado como o 

conjunto dos que sao do mesmo sexo. 

MEIRA (2002,p.39) entende que o fracasso sexual nas primeiras experiencias 

quase sempre aponta para uma imaturidade sexual, geralmente adquirida desde 

o desenvolvimento infantil na relacao familiar ou com os grupos sociais que se 

acha submetidos, como na escola, com irmaos, amigos, etc. 

As aulas sobre sexualidade sao mareantes para os j ovens pois nelas, elas 

aprendem a conhecer seus desejos, necessidades e afeto. Assim sendo, a 

postura do educador e muito importante para tratar do assunto, uma vez que 

deve possibilitar a esse aluno condicdes para expor ideias, pensar e refletir 

sobre valores morals e eticos. 

Portanto, a orientacao sexual em que pesem as necessarias informacoes sobre 

mecanismos da sexualidade humana, deve ter como prioridade maior a 

educagao da afetividade, a busca do desenvolvimento e da maturidade afetiva, 

que se da atraves do relacionamento humano sadio, comecando ja na primeira 

infancia. 

O educador deve tambem estar preparado para permear o debate sobre os 

conceitos esteriotipados da sexualidade que circulam na sociedade, mesmo 

com todas as transformagoes sociais ocorridas, a educagao ainda e trabalhada 

de forma diferente para meninos e meninas, os meninos sao educados dentro 

de uma visao competitiva e agressiva, e as meninas devem ser delicadas e 

maternas. 

A maioria das escolas precisam perceber, portanto, a importancia do assunto 

para que temas inerentes a orientagao sexual sejam discutidos em sala de 

aula. Sendo assim, por esses motivos e necessaria a presenga da Escola como 

orientadora, e consequentemente de professores preparados para esclarecer 

duvidas e dar uma boa orientagao sexual. 

14 



De acordo com os (PCNS,200G, p.302), para um trabalho consistente de 

orientacao sexual, e necessario, pois que se estabeleca uma relacao de 

confianga entre professores e alunos uma vez que o professor precisa estar 

preparado para essa discussao, ja se constitui uma referenda muito importante 

para o aluno. 

A orientagao Sexual deve ser abordada de duas formas a) dentro da 

programagao, por meio dos conteudos, ou seja, transversalizados nas 

diferentes areas do ensino; b) extra programagao, sempre que surgirem 

questoes relacionadas ao tema. Nao se trata, portanto, de criar novos 

conteudos, e sim, desvendar a dimensao da sexualidade em geral, nos 

conteudos especificos de cada disciplina. (PCNS,1997, p. 123). 

A educagao Sexual bem trabalhada no ambito escolar tem como objetivo nao 

so, colocar em debate o tema, mas sobretudo, entender a sexualidade como 

algo natural do ser humano, como tambem ajudar as criangas a desenvolverem 

com exito a sexualidade reconhecendo a existencia de condutas sexuais 

diferentes que possam interagir harmoniosamente com normas que sao 

consideradas comuns pela sociedade. 

E necessario como legitimas as curiosidades manifestada pelas criangas e 

j ovens acerca da sexualidade para assim contribuir com o processo de 

desenvolvimento pessoal e social desses alunos os PCNS (1997, p. 121), 

mostram que o trabalho de orientagao sexual pode ser desenvolvido desde a 

alfabetizagao e se desenvolve ao longo de toda a seriagao escolar. Na verdade, 

nao existe uma faixa etaria pre-deterrninada para que se desenvolva esse traba-

lho, pois as manifestagoes da sexualidade infantil ocorrem desde muito cedo e 

sao inerentes ao desenvolvimento humano. Suas expressoes mais frequentes 

acontecem na realizagao de caricias no proprio corpo, nas curiosidades sobre o 

corpo do outro, nas brincadeiras com colegas, nas piadas, entre outras. Essas 

manifestagoes tambem ocorrem no ambito escolar e e necessario que a escola, 

enquanto instituigao educational posicione-se clara e consciente sobre as 

referencias e limites com os quais deve trabalhar as expressoes da sexualidade 
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da crianca. 

A orientagao sexual, quando inserida na escola, e um processo de intervengao 

pedagogica que vai transmitir informagoes e abordar questoes relacionadas a 

sexualidade. Diferencia-se da educagao realizada pela familia, pois possibilita 

a discussao de diferentes pontos de vista associados a sexualidade, sem a 

imposigao de determinados valores sobre outros. 

De acordo com os PCNS, propoem-se tres eixos fundamentals para nortear a 

intervengao do professor: corpo humano, relagoes de genero e prevengao as 

doengas sexualmente transmisslveis/AIDS. 

Ao se falar em corpo humano, o professor permite ao aluno o conhecimento e 

respeito ao proprio corpo e nogoes sobre os cuidados que necessitam para 

manter a saude. Ao se falar sobre genero vai fazer com que haja 

questionamentos a respeito de homens e mulheres na sociedade, a valorizagao 

de cada um e a diferenciagao dos mesmos. Ao se falar em prevengao as 

doengas sexualmente transmissiveis/AIDS vai oferecer informagoes cientificas 

e atualizadas sobre as formas de prevengao das doengas. 

O tratamento da sexualidade nas series iniciais visa permitir ao aluno encontrar 

na escola um espago de informagao e de formagao, no que diz respeito as 

questoes referentes ao seu momento de desenvolvimento e as questoes que o 

ambiente coloca. 

Porem, sao poucas as instituigoes de ensino que incluem em suas praticas 

pedagogicas a discussao de um tema tao importante e necessario como e a 

sexualidade humana e, quando a fazem, e apenas rnomentaneo, nao voltada 

para o publico infantil e nao dao real importancia que o tema merece. Visto 

que, criangas que sao orientados sexualmente na escola, tornaram-se mais 

responsaveis e conscientes. 

"E funcSo da escola contribuir para uma visao positiva da sexualidade, como 
16 



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

conscieneia das responsabilidades. Ao se promover intenso debate entre os 

jovens e fomecer informacSes corretas, a orientagao sexual na escola da 

oportunidade ao adolescente de repensar seus valores pessoais e sociais, bem 

como partilhar suas preocupacoes e emocoes." (SUPLICY, 2000, p.l 1) 

Dessa forma a escola e uma instituicao que transmite conhecimento, 

informagao e possibilita a socializacao do individuo. Sendo assim, a escola, 

como meio social, vai lidar com expressoes de sexualidade. Neste sentido, e 

preciso repensar o processo educacional. E preciso preparar a pessoa para a 

vida e nao para o mero acumulo de informagoes. 

As aulas sobre sexualidade sao marcantes para os jovens, pois nelas eles 

aprendem a conhecer seus desejos, necessidades e afetos (e a lidar com eles). 

(Nova Escola,2006,p.24).Sua postura ao tratar do assunto e muito 

importante,para trabalhar com o aluno como uma pessoa inteira, com sua 

afetividade, suas percepgoes, sua expressao, seus sentidos, sua critica, sua 

criatividade,ern relagao ao sexo e todas as outras coisas. A derrabada dos 

muros da escola podera integrar a orientagao sexual ao espago vivificante do 

mundo e ajudara o aluno a construir sua propria visao de universo e de si 

mesmo. 

E fundamental que se questione mais sobre sexo, e para isso deve-se estar mais 

aberto, refletindo sobre nosso cotidiano pedagogico, com experiencias, para 

resultar numa melhor compreensao sobre todas as duvidas no que diz respeito 

a sexo e sexualidade. 

A educagao sexual poderiam ser considerada um processo de transformagao e 

mudanga que parte de um projeto coletivo e atinge os indivlduos cada um com 

sua busca particular dos sentidos da sexualidade. E se for bem trabalhada no 

ambito escolar tem como objetivo nao so colocar em debate o tema, mas 

sobretudo, entender a sexualidade como algo natural do ser humano. 

Muitas familias nao oferecem meios para orientar sexualmente seus filhos, dei 
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xando essa fungao para a escola. Mas as escolas tambem deixam muito a 

desejar. Entao, as criangas trocam experiencias entre si, incompletas, erroneas 

e cheias de preconceitos o que prejudicam muito o desenvolvimento 

comportamental das mesmas. A todo o momenta as criangas veem na TV 

cenas de sexo, que as instigam a fazer do mesmo jeito, a imitar, pois nao 

recebe nenhuma orientagao dos pais. 

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 ou influencias. (SUPLICY,2000,p.07) 

Segundo a mesma autora, os pais ao responder uma pergunta de seus fillios 

sobre sexo e importante o jeito com que voce transmite "voz, postura" do que 

o que voce fala. Claro que a resposta tem que ser a mais correta possivel, 

dependendo do entendimento que a crianga possa ter da mesma. Porem, nao 

faz mal se nao entender a resposta, pois se deve estabelecer um clima que 

permita a crianga perguntar novamente. 

A curiosidade da crianga a respeito da sexualidade e extremamente grande. 

Elas sentem curiosidade de perguntar sobre todas as coisas, mas quando se 

trata de sexo, e diferente, pois elas sabem que e um tanto proibido, elas agem e 

sentem diferentes, elas sentem uma especie de pulsao. 

A Orientagao Sexual na escola nao pretende competir com a da familia, 

quando esta tem interesse em orientar, e sim de complemento, possibilitando 

discussoes de diferentes pontos de vista associados a sexualidade, pois cada 

familia tem seus valores, que sao transmitidos dos pais para os filhos. E a 

escola vai apenas ajudar, dar nogao, informar. 

A orientagao sexual faz parte do curriculo, mas nao e aplicada. Isso ocorre 

porque a escola teme represalia dos pais, por negligencia, dando maior 

interesse as outras disciplinas do curriculo, e muitas vezes por nao saber que 

faz parte da obrigagao da escola. E fundamental o desenvolvimento de um 

18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trabalho educativo positivo e de valorizagao humana, mesmo que limitado o 

seu alcance, atraves de uma intervengao pedagogica adequada que possibilite a 

todos, capacidades de escolhas para um bom conheeimento do tema, fazendo 

com que as crianga saibam que isso faz parte da vida ate a hora da morte, que 

cada ser humano vivencia e nao sabe ficar sem, que e a coisa mais natural do 

mundo e que nao tem que ter vergonha ou preconceito de querer saber e 

vivenciar. 

Os parametros deixam claro que a fungao da escola e transmitir informagoes e 

problematizar questoes relacionadas a sexualidade, contribuindo para o 

desenvolvimento de atitudes e valores baseados nos direitos humanos, nos 

relacionamentos de igualdade, no bem estar social e no respeito entre as 

pessoas. E com essa intengao que os PONS citam:" Se a escola que se deseja 

deve exercer uma agao integradora das experiencias vividas pelos alunos, 

buscando desenvolver o prazer pelo conheeimento, e necessario que ela 

reconhega que desempenha um papel importante na educagao para a 

sexualidade ligada a vida, a saude,(...)que integra as diversas dimensoes do ser 

humano". (PCNS, 2000,p.ll4) 

Os parametros Curriculares Nacionais buscam criar novos lagos entre ensino e 

sociedade, tendo como objetivo maior propiciar subsidios a colaboragao e 

reelaboragao dos curriculos, propondo irma educagao comprometida com a 

cidadania, proporcionando condigoes de vida digna. E um pilar para a 

transformagao de objetivos, conteudo e didatica do ensino, em fungao de uma 

escola em que se aprende mais e melhor. Neste capitulo faremos uma reflexao 

pedagogica sobre os PCNS e educagao sexual no ambito da escola. 

A Educagao Sexual e vista dentro dos parametros curriculares Nacionais como 

tema transversal, isso quer dizer que ela deve ser incorporada nas demais 

disciplinas existentes e no trabalho educativo da escola. E essa forma de 

organizar o trabalho didatico que recebeu o nome de transversalidade, voltada 

para a compreensao da realidade social e dos direitos e responsabilidades em 

relagao a vida pessoal (PCNS,2000,p.l 17). 
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A Educagao Sexual deve ser abordada tambem sempre que surgirern questoes, 

feitas pelas criangas, relacionadas ao tema. E importante que, de um modo 

geral , seja desvendada essa dimensao da sexualidade, pois ela faz parte da 

vida de cada individuo desde o momento que nasce ate sua morte. Fazer com 

que haja uma eompreensao desse tema e fundamental para o desenvolvimento 

da crianga. 

Segundo a revista Nova Escola (2006,p.22) o sexo e parte das vidas das 

pessoas (alias, uma parte importante e muito boa) e e por essa razao que a 

escola e a familia devem ajudar a construir nos pequenos uma visao sem mitos 

nem preconceitos. 

De acordo com os PCNS (1997,p.l23 ), o trabalho de educagao sexual pode 

ser desenvolvido desde a alfabetizagao ocorrendo ao longo de toda a seriagao 

escolar. 

A educagao sexual deve contribuir para que os alunos exergam sua sexualidade 

com naturalidade ja que o tema esta ligado ao exerclcio da cidadania, 

trabalhando o respeito por si e pelos outros. 

Na verdade, nao existe uma faixa etaria pre-determinada para que desenvolva 

esse trabalho, pois as manifestagoes da sexualidade infantil ocorrem desde 

muito cedo e sao inerentes ao desenvolvimento humano. Suas expressoes mais 

frequentes acontecem na realizagao de caricias no proprio corpo, nas 

curiosidades sobre o corpo do outro, nas brincadeiras com colegas, nas piadas, 

entre outros. Essas manifestagoes tambem ocorrem no ambito escolar e e 

necessario que a escola, enquanto instituigao educacional posicione-se com 

projetos a respeito do tema, sao fundamentals para uma boa orientagao sexual. 

Nao e preciso fazer curso para isso, basta que o educador tenha uma abertura, 

que seja receptivo, que tenha interesse, que observe, que reflita, que opine, que 

haja naturalmente, que nao iniba que motive, que reconhega os limites, que 
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esteja disposto a mudancas que escute, que tenha um mfnimo de conheeimento 

teorico sobre o tema, que garanta respeito, que tenha tranqiiilidade, que nao 

seja dono da verdade, que tente passar para o aluno, de forma agradavel e 

coerente aquilo que ele procura saber sobre sexo. 

O sexo e fundamental na natureza. O fato de a crianga interessar-se por ele e 

perfeitamente normal. Se a mae associa ao sexo a ideia de sofrimento ou 

perigo, aos poucos a crianga vai se sentir confusa na vida futura. Se o pai ou a 

mae mostra que o sexo e um tabu entao a crianga nao vai fazer perguntas, nem 

nada, apenas vai ficar com a cabega confusa acurnulando duvidas e sem ter o 

conheeimento, nem o apoio da familia. 

Freud, em sua obra intitulada de tres ensaios sobre a teoria da sexualidade 

afirma que os pais sao pessoas incompetentes para a tarefa da educagao sexual 

Sendo, assim os pais transferem para a escola, mais essa responsabilidade. A 

sexualidade sempre foi um tema de dificil discussao, sobretudo para as 

criangas e adolescentes; a curiosidade, a percepgao das diferengas no proprio 

corpo, fizeram do assunto um tabu, contribuindo ainda mais para agugar a 

imaginagao de cabecinhas esfomeadas por informagoes. 

Como essas informagoes nao sao conseguidas em casa, entram em agao os 

"colegas sabe-tudo", que, na maioria das vezes, sabem muito pouco e acabam 

deturpando fatos e informagoes, criando duvidas maiores. Como agravantes, 

estamos vivendo a "era do show do sexo", onde a erotizagao invade as casas 

atraves se jornais, revistas, radio, internet e, principalmente a televisao. 

Influenciadas pelos idolos, as criangas estao cada vez mais erotizadas e os 

jovens iniciam a vida sexual cada vez mais cedo, muitas sem a devida 

preocupagao, resultando, em muitas ocasioes, em gravidez indesejada de 

garotas recem saidas da infancia. 

Por todos esses motivos se torna tao necessario a presenga da escola como 

orientadora atraves de educadores preparados para a esclarecer as duvidas dos 

alunos, lidando, inclusive com questoes como preconceito no que se diz 
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respeito a preferencia sexual. 

E importante que o professor demonstre que as manifestagoes da sexualidade 

infantil sao prazerosas e que fazem parte do desenvolvimento saudavel de todo 

ser humano, dessa forma o professor estara contribuindo para que o aluno 

reconhega como legitimas suas necessidades e desejos de obtengao de 

prazer, ao mesmo tempo em que processa as nomas de comportamento 

proprias do convivio social. 

0 que acontece com freqiiencia nas escolas, sao criangas que nao conhecem a 

sexualidade e presenciam cenas na TV de sexo, e pro nao entender o que se 

passa acaba por imitar os mesmos, o que torna preocupante para os pais e para 

nos educadores. 

A crianga nao tem culpa de ver uma cena de sexo por acaso, os pais que sao 

responsaveis em ter que perceber o que se passa com seu filho. Debater a 

sexualidade com os alunos na sala de aula hoje e mais importante, tornou-se 

necessario para a educagao e a formagao da crianga. Elas precisam conhecer e 

entender de maneira correta para sua propria idade o que acontece com seu 

corpo, quais as diferengas, as transformagoes e o que e saudavel para o corpo. 

O que torna dificil para a crianga e quando ela nao tem nenhum tipo de 

informagao sobre sexualidade, e os pais muitas vezes por nao abordarem o 

assunto com elas acabam prejudicando seu filho e nao entendendo seu 

comportamento quando descobre da maneira errada o sexo. 

Junto com os pais, o papel da escola e trabalhar e abordar o tema de maneira 

criativa e que desperte o interesse da crianga em estudar a sexualidade. De 

uma maneira clara, simples e bem elaborada o educador infantil tem bons 

resultados e os alunos nao sentirem dificuldades em aprender se o tema for tra-

do com naturalidade. 

Naturalmente o papel do pedagogo nessa hora e de externa importancia. Sua 
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preparaeao, sua atitude diante das duvidas dos alunos, bem como nas reunioes 
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2.CAPITUL0 II 

2.. 1, ESTUDO DE CASO 

O Estudo de caso de acordo com Matos, apud Gil (2001,p.58) e uma pratica 

simples, que ofereee a possibilidade de selecionarmos apenas um objeto de 

pesquisa, obtendo grande quantidade de informacSes atraves do mesmo e com 

um estudo qualitativo trabalharei especificamente com uma amostra 

representativa na Escola E. I . F. Luiz Cartaxo Rolim. 

Para efeito da pesquisa sobre educagao sexual sera eleito como o universo, o 

conjunto de professores e alunos da referida escola que trabalham com o 4° 

ano do ensino fundamental. Os dados serao coletados atraves de 10 perguntas 

feitas sob forma de entrevista, com o numero de 5 professores e 25 alunos. 

O percurso metodologico desse trabalho, organiza-se em tres momentos. A 

etapa inicial e o momento da observagao e registro que devem ser feitos, de 

imediato em um caderno, para nao haver o risco de ao fazer as anotagoes das 

aulas a fim de nao deixar escapar dados importantes, e , perceber como o tema 

educagao sexual e trabalhado. Alem do aprofundamento teorico necessario ao 

desenvolvimento do trabalho. 

Ainda de acordo com o mesmos autores, a observagao e considerada eficaz 

para a pesquisa, onde temos que compreender o que e essencial, e nos 

possibilita o acesso direto a informagao e ajuda, em muitos casos na 

delimitagao do universo estudado. 

Paralelamente as observagoes, serao aplicados questionarios em que consiste 

que, sem a minha presenga o professor do 4° ano do ensino fundamental e os 

alunos da mesma serie, possam por escrito responde-los de forma claras e 

objetivas com a intengao de verificar atraves das informagoes coletadas 

atividades nao desenvolvidas sobre orientagao sexual nessa turma em estudo. 
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Em seguida as informagoes foram analisadas com toda a sua riqueza, 

respeitando a forma como foram registradas.Tudo foi relevante, com potencial 

para a constragao de uma pista que nos permitisse estabelecer uma 

compreensao mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. Desta forma, com 

aplicagao dos questionarios possibilitou a profundidade e amplitude do 

conheeimento que cada pessoa entrevistada tinha sobre educagao sexual. 

Sendo assim a analise dos dados obtidos com os questionarios servira de fonte 

para organizar o estagio. 
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2.2.CAPvACTERISTICAS DA ESCOLA E. I . F. LUIZ CARTAXO ROLIM 

A escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Luiz Cartaxo Rolim e um 

estabelecimento, sediada a Rua; Jose Pedro Quirino 460, bairro da Esperanga 

Cajazeiras-Paraiba fundada em 31 de dezembro de 1973. Construida com recur 

sos do salario Educagao quota federal, atraves do convenio MEC- DEF, gover 

no do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal, Extensao e melhoria do Ensi 

no Municipal -EMEM. 

A Escola Municipal orientada nos principios basicos, e fins da Educagao Nacio 

nal previsto na Lei0 9394, tem a finalidade de: promover a educagao escolar vin 

culando-a ao mundo do trabalho e pratica social; promover o desenvolvimento 

do educando preparando-o para o, exercicio da cidadania ativo; assegurar com-

digoes que garantam a qualidade do ensino :garantir o pluralismo de ideias e con 

cepgoes pedagogicas; criar condigoes internas para o exercicio da democracia. 

O predio da escola tem sua fachada voltada para o Norte, a conservagao do pre-

dio apresenta-se regular. A ultima reforma foi realizada no ano 2004, contribui 

ndo para o bem estar da comunidade escolar. Composta por 06 salas de aula, 1 

cozinha, 1 secretaria,l sala para portadores de necessidades especiais, 1 biblio-

teca, 7 banheiros, 2 caixa de agua, 1 area llvre para recreagao. 

O corpo docente e composto por 22 professores devidamente habilitados respon 

saveis pela diregao, mediagao e coordenagao do processo de aprendizagem em 

sala de aula e outros espagos. 

Na escola existem reunioes frequentemente com os pais dos alunos, para 

diversos esclarecimentos inclusive os pedagogicos relacionados com a educagao 

dos seus filhos. 

O corpo discente e constituidos por 409 alunos distribuidos da seguinte forma 

10 turrnas no ensino fundamental de 1° ao 9° ano; 2 turmas de pre - escolar, 2 
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turmas na EJA. 

A escola funciona em tres turnos: Manha, Tarde e Noite, atendendo alunos des 

de a Educagao Infantil ate o 9° ano. A clientela Escolar pertence em sua totali-

lidade a classe de baixa renda. A maioria dos pais sao desempregados, vivem de 

bicos e da agriculture, maioria ganham salarios inferiores ao minimo nacional, 

sao semi-analfabetos,tem muitos filhos e uma alimentacao inadequada que gera 

uma serie de deficiencia e problemas de saude que reflete na aprendizagem e 

e na formaeao destas criangas. A maioria dos habitantes reside em casa alugada 

Diante de tantas dificuldades, vale salientar que os recursos pedagogicos dispo-

niveis na escola nao sao suficientes para um bom funcionamento, surgindo 

assim a necessidade da elaboragao de novos metodos de ensino defmindo 

novos caminhos pelos quais iremos trilhar para se obter os objetivos desejados 

no meu estagio. 

No que concerne aos servigos medicos ambulatoriais e servigos de acompanha-

mento psicologico, o alunado busca essa assistencia junto aos postos de saude 

do municipio e hospitais publicos. 
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2.3. ANALISE DO QUESTIONARIO DOS PROFESSORES 

Nele pretende-se analisar a visao dos professores do ensino fundamental do 

(1° ao 4° ano), frente ao tema PCNS, escola e Educagao sexual. Foi feita uma 

coleta de dados por meio de entrevista, realizada na Escola Municipal de 

Educagao Infantil e Ensino Fundamental Luiz Cartaxo Rolim, localizada na 

Rua: Jose Pedro Quirino, 460, no bairro da Esperanga no municipio de 

Cajazeiras-Pb. 

Para efeito da reflexao pedagogica os professores entrevistados se mostram 

acesslveis, atendendo as nossas solicitagoes. A entrevista se constitui de 12 

perguntas aplicadas a cinco professoras, uma de cada ano. Inicialmente, 

procuramos deixar as professoras a vontade, afirmando que nao haveria 

identificagao das mesmas e que as respostas delas representam uma 

importante contribuigao para o nosso estagio na Universidade Federal de 

Campina Grande. 

As opiniSes emitidas pelas professoras foram analisadas sob as seguintes 

questoes: A escola tem algum projeto de educagao sexual? Qual? Em que con-

teudos o tema orientagao sexual, aparece. A escola e considerada pelos pais 

como uma alternativa para falar sobre Sexualidade? Com que freqtiencia 

voce desenvolve atividades relacionadas a educagao sexual.A escola no seu 

cotidiano incorpora a orientagao sexual para ser trabalhada em sala de aula? 

Para voce, o que significa educagao sexual na sala de aula? Na sua opiniao, a 

partir de que serie e/ou de que idade deve se iniciar na escola um processo 

pedagogico de educagao sexual? Ja presenciou seus alunos apresentarem 

algum tipo de curiosidade ou mesmo comportamentos ligados a dimensao 

sexual? Voce considera esse tipo de comportamento dentro dessa faixa etaria 

como Natural ? Na sua opiniao, qual o papel da escola frente aos interesses, 

curiosidades e manifestagao infantil? O que sao os parametros Curriculares 

Nacionais? Voce conhece, o PCN em relagao a educagao sexual para ser 

trabalhado com os alunos. 
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Na primeira questao abordada, perguntei as professoras se a escola dispoe de 

algum projeto sobre educagao sexual, e de acordo com o que foi colhido, 

constatei que a escola nao oferece suporte para uma orientagao sexual, e nem 

tao pouco faz planejamentos sobre o assunto, isso foi constatado na 

unanimidade das respostas das entrevistas. A educagao sexual e sempre 

praticada pelas professoras quando surgem situagoes oportunas, em que 

algum aluno quer tirar duvida a respeito do tema. 

A segunda questao pergunta em que conteudos o tema educagao sexual e 

explicitado e a maioria dos entrevistados responderam que somente na 

disciplina de ciencias aparece um enfoque sobre o tema nao deixando outras 

opgoes para os mesmos. 

Na terceira questao enfatizei que os pais consideram a escola como uma 

alternativa para falar sobre sexualidade e consequentemente a resposta da 

maioria foi que sim que a familia considera que a escola deve ser parceira. Por 

conseqiiencia de que muitos pais tem dificuldade em abordar o tema 

sexualidade com os filhos, por uma questao de valores, de preconceitos, ou 

mesmo por vergonha. Contudo, deve existir mesmo uma efetiva parceria, ou 

seja, os pais nao devem delegar e restringir este assunto apenas ao ambito 

escolar. Para que isto acontega e necessario que a escola de um retorno aos 

pais do que esta sendo visto, as reagoes dos alunos, temas que estao em pauta, 

convites aos pais para assistirem debates juntamente com os alunos e estar 

aberta aos pais para orienta-los no, caso de nao saberem como lidar com os 

questionamentos dos filhos. 

Na quarta questao 03 (tres) dos educadores Informaram que nunca desenvolve 

atividades relacionadas ao tema, enquanto 02 afirmam que quinzenalmente 

falham um pouco, so que nao na mesma escola que foi feita a entrevista. 

A quinta questao abordada, perguntei aos professores se a escola incorpora a 

educagao sexual para ser trabalhada em sala de aula, e de acordo com o que 
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foi colhido, constatei que a escola nao oferece suporte para uma educagao se-

xual, ou seja, todos tem consciencia que este e um dos grandes desafios 

enfrentados na educagao. 

Na sexta questao analisou o conheeimento que o professor tem a respeito de 

educagao sexual, e todas as entrevistas consideram a educagao sexual em sala 

de aula de muita importancia, ja que sempre surgem perguntas desta natureza 

nas aulas. Duas professoras das cinco entrevistadas procuram passar o 

conteiido de forma diferente as criangas. Diferente de uma forma que nao 

choquem os pais, pois segundo as professoras entrevistadas, os mesmos, em 

sua maioria, nao tem nogao do que seja exatamente educagao sexual."E 

orientar o aluno para a descoberta do sexo."( professora C ) 

Na Setima questao, indagamos aos professores a respeito da faixa etaria e/ou 

serie a qual deve se iniciar uma educagao sexual, e na concepgao deles e 

importante comegar a discutir o tema desde as series iniciais, sendo de forma 

gradativa, introduzindo a assunto de acordo com a linguagem de cada fase. 

Todas as entrevistas responderam igualmente esta questao, o que podemos ver 

que, na otica das professoras, criangas de 1° a 5° estao aptas a receberem uma 

educagao sexual. Mas e importante observar se essas educadoras estao 

preparadas psicologicamente e pedagogicamente para falar de sexualidade. 

Nenhuma delas fez curso, o que sabem e baseado na realidade, nas leituras 

pessoais, nas conversas, que na maioria das vezes nao levam em conta 

respeito, sentimentos e emogoes. Orientar sexualmente nao significa apenas 

passar informagoes sobre sexo, significa tambem o contato pessoa com 

pessoa, transmissao de valores, atitudes, comportamentos bem como um forte 

amparado teorico. 

Muitas vezes se confunde o conceito de sexualidade com o do sexo 

propriamente dito. E importante salientar que um nao necessariame 

nte precisa vir acompanhado do outro. Cabe a cada um decidir 

qual o momento proprio para que esta sexualidade se manifeste de 

forma flsica e seja compartilhada com outro individuo atraves 

do sexo, que e apenas uma das suas formas de se chegar a satisfa 
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cao desejada. Sexualidade e uma caracteristica geral experimenta 

da por todo o ser humano e nao necessita de relacao, exacerbada 

com o sexo, uma vez que se define pela busca de prazeres, sendo 

estes nao apenas os explicitamente sexuais. Pode-se entender como 

constituinte de sexualidade, a necessidade da admiracao e gosto 

pelo proprio corpo por exemplo, o que nSo necessariamente signifi 

que uma relacao narcisica de amor inconfundivel ao ego". 

(FAVERO,2007,p.45) 

A oitava pergunta enfoca se as professoras ja presenciaram comportamentos 

nos seus alunos de ambito sexual, e elas foram unammes em suas repostas, ou 

seja, todas elas no dia-a dia de seu trabalho ja presenciaram sim. 

Os pais ou pessoas que trabalham com criangas nao devem surpreender-se ou 

aborrecer-se, mas devem ter em mente que a descoberta do proprio corpo faz 

parte do processo da educagao.A crianga nao faz nenhuma relagao com o sexo 

em si, ela apenas sente prazer. A intengao pedagogica deve ser no sentido de 

orientar a crianga de forma natural e de acordo com sua capacidade de 

compreensao. 

A nona questao vai complementar a oitava quando perguntei as professoras se 

esse tipo de comportamento e natural e se esta de acordo com a faixa etaria das 

criangas com as quais elas trabalham, e todas as professoras responderam que 

sim, que e natural, senti muita seguranga em suas respostas, pois elas 

conhecem em que realidade vivem seus alunos, coisas que eles presenciam no 

ambiente escolar e como tambem em suas familias, como por exemplo os atos 

sexuais dos pais. 

Na infancia ha um conjunto de mudangas e desenvolvimento fisico, 

emocional, social e cognitivo, e deve ser plenamente compreendida e 

vivenciada. A escola deve estar atenta a estas situagoes, que poderao ocorrer a 
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qualquer momento, e preparar seus funcionarios para enfrenta-las sem espanto, 

desde auxiliares de limpeza, porteiros,recepcionistas e secretarias.Enfim,todo o 

corpo de funcionarios. 

Esclarecer os limites tambem faz parte do processo de aprendizagem, e o 

professor deve mencionar algumas questoes importantes como o que se pode 

fazer em locais publicos e privados para que a intimidade seja preservada. Isso 

cabe principalmente as criangas que ainda nao possuem esta noeao bem 

definida. 

Diante das respostas obtidas na nona questao, na qual questionava, a que se 

atribui esse tipo de comportamento de ambito sexual em sala de aula, as 

professoras responderam que se atribui a uma intensa relacao de cada aluno, o 

que vivenciam em casa, alem da midia, mais especificamente a TV, onde os 

alunos aprendem varios assuntos acerca da sexualidade, e tiram suas proprias 

conclusoes, muitas vezes erroneas. 

Os discentes ja perceberam que nao e uma coisa certa falar sobre sexo, pois 

eles olham para as professoras de maneira diferente quando surgem uma 

pergunta relacionada ao assunto sexual. Essa atitude pode ter sido concebida 

por conta da repressao dos pais. Cabe aos educadores fazer com que eles 

entendam que e uma coisa natural. 

Na decima questao abordei o papel da escola frente a essas manifestagoes 

sexuais das criangas na aula, onde as professoras responderam que a escola 

tem um papel muito importante, contribuindo para a socializagao; E a segunda 

familia da crianga, e deve orientar nao so os alunos, mas os pais tambem. A 

escola e mediadora, deveria trabalhar primeiro com os pais, depois com os 

alunos. No entanto, de acordo com as respostas obtidas, o estabelecimento de 

ensino nao oferece subsidios para uma boa Educagao Sexual. Nao oferece 

materials a respeito do tem, nem incentivo. Os professores acreditam que a 

melhor maneira de resolver tal problema sao as reunioes com os pais, pois e no 

lar que o ser humano deveria ter sua primeira educagao sexual. 
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Para que se conhega melhor o desenvolvimento da sexualidade infantil e 

preciso observar os comportamentos das criangas desde cedo e, por isso 

mesmo, a escola desempenha um importante papel quando, atraves das 

informagoes corretas, garante e protege o desenvolvimento natural da 

sexualidade. 

Por esse motivo e essencial que a escola desenvolva um trabalho de educagao 

sexual que possibilite a crianga o entendimento das transformagoes que estao 

ocorrendo no seu corpo, de uma forma natural e sem preconceitos. 

Muitos pais acreditam que as criangas nao devem fazer perguntas sobre sexo 

por entenderem que estas nao possuem a idade suficiente para entender, 

considerando, portanto, um abuso fazer qualquer mengao a este assunto. Por 

conta disso as criangas podem se tornar adultos frustados, resultante de uma 

infancia mal orientada. 

Na decima primeira procurei saber a respeito do conheeimento que os 

professores tem no que concerne os parametros curriculares nacionais, na qual 

todos as entrevistados afirmaram que possuem os PCNS em casa, e que 

utilizam em diversas disciplinas como meio de interdisciplinaridade. 

Podemos perceber que os PCNS nao sao muito utilizados na escola. A maior 

parte das professoras conhece mas nao tem acesso a eles, e por conseguinte, 

fica dificil aplicar seu conteudo em sala de aula. Destacando, assim, a 

importancia da escola em dar acesso ao conteudo dos PCNS e sobretudo, criar 

espago para o debate e sua aplicagao no cotidiano escolar. 

Perguntamos na ultima questao, se os mesmos concordavam com o conteudo 

dos PCNS como tema transversal para serem utilizados nas series inicias, e das 

cinco entrevistadas na pesquisa, todos concordaram com o conteudo dos 

PCNS, embora algumas delas ja tenham afirmado que nao possui 

conheeimento amplo do assunto. "Servem para trabalhar o tema com 

aprimoragao (interdisciplinaridade)"( professora A),"Sao nomas para o profes 
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sor trabalhar as disciplinas." ( professora B). Em uma pequena entrevista da 

para perceber que nao le os PCNS. 

Deste modo podemos constatar que apesar das professoras concordarem sobre 

a importancia dos temas transversais dos PCNS para ser utilizado nas 

aulas,elas nao tem eontanto direto com os mesmos, traduzindo assim, sua falta 

de conheeimento do assunto e falta de apoio da escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.4. ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS ALUNOS 

Inicie a aplicagao dos questionarios com 27 alunos, deste 12 eram do sexo 

masculino e 15 do sexo feminino. Nas quatro primeiras questoes fiz perguntas 

relacionadas a vida familiar e a maioria dos entrevistados responderam que 

moram com os pais e alguns deles com os avos. 

Na quinta questao senti nas repostas dos alunos a curiosidade da crianga a 

respeito da sexualidade e extremamente grande. Elas sentem curiosidade de 

perguntar sobre todas as coisas, mas quando se trata de sexo, e diferente, pois 

elas sabem que e um tanto proibido, elas agem e sentem diferente, elas sentem 

uma especie de pulsao. 

O que distinguem as pulsoes entre si e as dota de propriedades especificas 

e sua relacao com suas fontes somaticas e seus alvo. A fonte da pulsao e 

um processo excitatorio num orgao, e seu alvo imediato consiste na 

supressao deste estimulo orginico. (FREUD,1972,p.l59) 

E o diferencial e exatamente este, essa pulsao, que veio de algo que elas 

vivenciaram na suas vidas. 

Nas respostas seguintes os alunos revelam sua sexualidade principalmente 

atraves de manifestagoes fisicas e verbais, para satisfazer sua libido ou 

simplesmente para chamar a atengao. Mas no certo eles quase nao sabem 

explicar-se em suas respostas. 

O correto seria promover reflexoes e discussoes sobre o tema, entre tecnicos, 

professores, equipes pedagogicas, bem como pais e responsaveis, com a 

fmalidade de sistematizar a agao pedagogica, no desenvolvimento dos alunos, 

levando em conta os principios morals de cada um dos envolvidos e 

respeitando, tambem, a individualidade de cada um enquanto ser. 
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2.5. VIVENCIAS E PRATICAS DOCENTES 

As atividades do estagio foram realizadas no periodo de 08, de setembro a 16 

de Outubro do ano de 2009. Na Escola E. I . F. Luiz Cartaxo Rolim no turno 

da manha. 

O trabalho de Educagao Sexual e de uma tematica muito associada a 

preconceitos, tabus, crengas ou valores singulares. Para que esse trabalho fosse 

desenvolvido inicie a aula com a apresentagao da turma e em seguida com 

ilustrag5es do corpo humano, feita a exposigao pedi aos mesmos, para escolher 

um orgao e falar sobre ele. A partir daquele momento pode perceber a timidez 

de cada um, e tambem a curiosidade ali expostas nas perguntas desenvolvidas. 

Os conteudos repassados para a turma visa desvincular tabus e preconceitos, 

afirmando-a de que a sexualidade e algo ligado ao prazer e a vida, dessa forma 

fez com que eu conseguisse uma aproximagao maior com os mesmos, 

deixando-me mais a vontade para a exploragao do conteudo. 

No segundo dia de aula, comecei a me aproximar mais da turma e dos meus 

objetivos que e educa-los na prevengao da sexualidade e as possibilidades de 

elaboragao das informagoes recebidas e de discussao dos obstaculos 

emocionais e culturais que impedem a adogao de condutas preventivas. 

Fiz com que a turma estivesse integrada e mais proximo de uma realidade que 

e a curiosidade das criangas a respeito da sexualidade, nao concorrendo com a 

fungao da familia, mas complementando-o. Pois o professor deve se mostrar 

disponivel para conversar a respeito das questoes apresentadas, nao emitir 

julzo de valor sobre as colocagoes feitas pelos alunos e responder as perguntas 

de forma direta e esclarecedora. 

Pois de acordo com os PCNS (1997,p.ll7) a sexualidade tem grande 

importancia no desenvolvimento e na vida psiquica das pessoas, pois 

independentemente da potencialidade reprodutiva, relaciona-se com a busca do 
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prazer, necessidade fundamental dos seres humanos. 

No inicio tive dificuldade com insultos e deboches com caracteristicas fisicas e 

de comportamentos (como exemplo desenhos em papeis que passavam de mao 

em mao) mas nao me deixei intimidar, tomei os desenhos, pois assustar-se 

com a situacao pode fazer com que sintam vergonha da propria sexualidade. 

Nas aulas seguintes o resultado foi muito proveitoso trabalhei o vocabulario 

certo e notei que, no fundo, a turma precisava ter o amadurecimento necessario 

para a fase adulta. Coloquei no quadro desenhos de corpos femininos e 

masculinos em diferentes fases do crescimento. Perguntei aos mesmos o que 

eles entendiam por puberdade. Expliquei as transformacoes fisicas e 

emocionais e por que elas acontecem 

Para que a crianga conviva de forma saudavel com as questoes ligadas ao sexo, 

tanto em casa como na escola os professores devem ajuda-la a entender o que 

se passa em cada momento da vida. Por isso, desde a Educagao Infantil, e 

fundamental tratar as manifestagoes sexuais com naturalidade, sem julga-las 

usando parametros de adultos. 

Por volta, da decima quarta aula tive muitas surpresas com o processo de 

aprendizagem da turma em estudo, pois obtive resultados importantes: 

aumento do rendimento escolar e aumento da solidariedade e do respeito entre 

os alunos. Nesse sentido, pode-se oferecer a crianga uma aproximagao e 

compreensao da vivencia da sexualidade em cada individuo incluindo fatores 

oriundos de ordens distintas:" Aprendizado,descoberta e invengao." 

Por fim, as ideias e concepgoes veiculadas pelas diferentes areas do 

conheeimento (Lingua portuguesa, Matematica, Ciencias Naturais, Historia, 

Geografia, Arte e Educagao Fisica) contribuem para a construgao dessa visao 

do corpo meio da explicitagao das dimensoes da sexualidade nos seus 

conteudos. 
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Tomamos como exemplo a materia de Ciencias, ao ser abordado o corpo 

(infantil e adulto, do homem e da mulher) e suas anatomias interna e externa, e 

importante incluir o fato de que os sentimentos, as emocoes e o pensamento se 

produzem a partir do corpo e se expressam nele, marcando-o e constituindo o 

que e cada pessoa. 

Finalmente, penso que consegui atingir o objetivo desejado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. CONSIDERACOES FINAIS 

Ao termino do trabalho, percebe-se como e grande a necessidade de se 

discutir, e implementar a Educacao Sexual no ambito escolar. A escola ao 

trabalhar com a tematica transversal educagao sexual, incluida nos PCNS, 

deve primar por possibilitar aos alunos o exercicio e o desenvolvimento de sua 

sexualidade e responsabilidade, estando vinculada ao exercicio pleno da 

cidadania na medida em que se propoem a trabalhar o respeito por si e pelo 

outro. 

A Educagao Sexual nas escolas e um eaminho mais eficaz para a 

sensibilizagao sobre a sexualidade, levando a crianga a construir seus proprios 

conceitos, valorizar o ser humano em suas varias vertentes nao so a m'vel 

sexual, mas tambem em sua totalidade. E cabe a escola, concomitante com a 

familia, realizar a tarefa de orientar sexualmente a crianga para o exercicio 

saudavel de seu desenvolvimento. 

Portanto, e necessario que ocorra uma mudanga na educagao e a orientagao 

sexual se efetive de forma coerente com uma visao pluralista de sexualidade, 

onde as crengas, valores, duvidas e questionamentos sobre os diversos 

aspectos ligados ao tema encontrem espago para discussao e expressao. 

Por fim, deixo algumas sugestoes para reflexao e encaminhamento em torno 

do tema objeto do meu estagio. 

• Incluir no planejamento Educagao Sexual infantil; 

• Disponibilizar textos ao nivel dos alunos e dos professores para facilitar 

estudos sobre o tema; 

• Promover reuniao com pais para um processo de discussao e orientagao 

entre a escola e a familia; 

• Disponibilizar ideias para um processo de capacitagao docente; 

• Planejar seminarios que contemplem a compreensao dos PCNS. 
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A N E X O S 



Formaeao: 

Tempo que trabalha em educacao: 

Sexo: 

QUESTIONARIO PARA PROFESSORES 

1- A escola tem algum projeto de educagao sexual? Qual? 

2- E m que conteudos o tema orientagao sexual, aparece. 

( ) Ciencias ( ) Biologia ( )outros 

( ) Ed. Fisica ( ) Portugues 

3- A escola e considerada pelos pais como uma alternativa para falar sobre se-

xualidade. 

4- Com que frequencia voce desenvolve atividades relacionadas a educagao se-

xual. 

( ) semanalmente ( ) diariamente 

( )quinzenalmente ( )nunca 

5- A escola no seu cotidiano incorpora a orientagao sexual para ser trabalhada 

em sala de aula? 

( ) frequentemente ( )as vezes ( ) nunca 

6- Para voce o que significa educagao sexual na sala de aula? 

7- Na sua opiniao, a partir de que serie e/ou de que idade deve se iniciar na es-

cola um processo pedagogico de educagao sexual. 

8- Ja presenciou seus alunos apresentarem algum tipo de curiosidade ou mesmo 

comportamentos ligados a dimensao sexual? 

9- Voce considera esse tipo de comportamento dentro dessa faixa etaria como 

Natural ? 

10- Na sua opiniao, qual o papel da escola frente aos interesses, curiosidades e 

manifestagao infantil. 

11- 0 que sao os parametros Curriculares Nacionais? 

12- Voce conhece, o PCN em relagao a educagao sexual para ser trabalhado 

com os alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN' VÊ S' DADE rr1ERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
B1BU0TECA SETORIAL 
CAJA23RA8»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPARAlBA 



QUESTIONARIO PARA ALUNOS 

Escola: 

Nome: 

Sexo: •Idade: 

Serie 

l a ( ) 2 a ( ) 3 a ( ) 4 a ( ) 5 a( ) 

1 -mora com quern? 

( ) pais ( ) avos ( ) outros 

2- Quantas pessoas moram na sua casa: 

( ) 1 pessoa ( ) 2 pessoas ( )3 pessoas ou mais 

3- Seus pais costumam falar sobre sexo em sua casa? 

( ) sim ( ) nao ( ) as vezes 

4- Com quern costuma conversar sobre questoes sexuais? 

( ) pais ( ) professores ( ) amigo (a) ( ) outros 

5- De sugestao sobre que temas gostaria que fossem trabalhados nas aulas de 

orientagao sexual, (minimo de 3 linhas). 

6- Em que disciplinas sao trabalhados conteudos que tratam de educagao sexual 

( ) ciencias ( ) geografia 

( ) portugues ( ) 

7- Que metodologias os professores utilizam para tratar temas de educagao se-

xual. 

( ) livro didatico ( ) aulas expositivas 

( ) video ( ) nao fala sobre educagao sexual 

( ) televisao 

8- Como voce entende a sexualidade? Justifique sua resposta. 

9- Voce conhece algum metodo contraceptivo: Quais 

( > 

( )• 

( )-

( )• 
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