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"E preciso viver bem a sexualidade. Nao podemos assumir 

com exito pelo menos relativo, a paternidade, a matemidade, 

o professorado, a polftica, sem que estejamos mais ou menos 

em paz com a sexualidade." 

Paulo Freire 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho e realizado com o intuito de mostrar a sexualidade em uma 

abordagem dinamica e prazerosa. Ja que o tema e considerado polemico e nao e 

incluido em muito dos curriculos das escolas. Ao tratar de sexualidade, considera-se 

como algo inerente a vida e a saude, que se expressa no ser humano, do nascimento ate 

a morte, e um termo amplo e que necessita de uma educacao continuada, uma vez que, a 

sexualidade e propria de cada faixa etaria. Nesse sentido, a grande necessidade em que 

os educando demonstra acerca da tematica e motivo para que haja uma grande 

preocupacao por parte dos educadores: pais e professores em mostrar uma educacao 

sexual correta. Contudo, precisa-se saber o que e adequado para os educando. Refiro-me 

a programas de televisivos, musicas, revistas, insinuacoes que estimulam 

comportamentos erotizados e sensuais, prejudicando o desenvolvimento dos mesmos, 

pois tais conteudos podem gerar distorcdes em sua capacidade de sentir, interagir, 

conhecer e de se relacionar. 

Palavras-chave: sexualidade, educacao, genero 
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I n t r o d u ? a o 

O presente t r abalho t em com o ten ia Sexualidade: u m a necessidade na escola, 

que ao lon go do t r abalho m ostrara a grande im p or t an cia que a sexualidade traz para 

abordar temas com o: corpo h u m an o, gravidez, AI D S , en tre ou t ros, a lem de m ostrar os 

ben eficios e os m aleficios n o que se refere a sexualidade, e as d ificu ldades encontradas 

para se t rabalhar t a l tem a. 

A Orien taeao Sexual deve eon t r ibu ir para que os adolescentes exercam sua 

sexualidade com prazer e responsabilidade. Pois o tem a esta ligado ao exercicio da 

cidadan ia, onde p ropoe t rabalhar o respeito por si e pelos ou t ros, a lem de garan t ir 

d ir eitos basicos com o: saude e con hecim en to. 

Nesse sen t ido, percebi ao percor rer os dias em observacoes realizada em u m a 

escola de ensino fun dam en tal, a necessidade em que os educando apresentam em 

relacionar-se con sigo e com colegas, a carencia de in for m acao, fazendo com que 

houvesse u m a preocupacao dos pais e professores, podendo assim au xilia r nas d iividas e 

d ificu ldades. 

Este e u r n t r abalho d ir ecion ado a u m estudo de caso e que aborda a sexualidade 

em var ios am bitos: n a escola, n a rua e n a fa m ilia . Ten do com o conseqliencia 

desm ist ificar os tabus e os preconceitos existen tes ate h oje e toda sociedade, e com o 

foco a p r a t ica pedagogica, m ostran do o cam in h o para desenvolver u m a sexualidade 

n aturalm en te. O estudo teve com o fon te de pesquisa livr os , revistas, in tern et , e as 

exper iencias vivid as n o p r op r io d ia-a-d ia e o a u xilio da or ien tadora no desen volvim en to 

do t r abalh o. 

O desen volvim en to deste t rabalho sera d ivid id o em dois cap itu los: I cap itu lo -

Refer en t ia l t eor ico - A postura da escola e dos educadores, fren te a sexualidade 

hum an a e u m dos temas a ser abordado neste t r abalh o, m ost rara a im p or t an cia de 

educadores: pais e professores em en fat izar a seus educando que sexualidade e u m 

con jun to de fatores que com preende a vid a do ser hum an o e p or isso nao e u m tem a 

9 



para ser t ratado in d ivid u a lm en t e , j a que todas as pessoas sao dotadas de sexualidade. 

Ou t r o pon to irn por tan te e fa m ilia e eduea^ ao sexual, u m a vez que, sexualidade e u m 

processo que se in icia desde o nascim en to e percorre ate o lon go da vid a , tendo os pais 

com o os p r im eir os responsaveis n a exploracao da vid a sexual da cr ian ca, sendo estes os 

p r in cip ian tes na aquisicao de valores atraves do am or , car in h o, respeito, a ten fao, 

cu idado, afeto, en fim , da rela9ao que estabelece entre pais e filh os . 

Sendo assim nao pod er ia deixar de com en tar umas das in fluen cias da 

sexualidade que e genero: t am bem u m a questao cu lt u r a l, cu lt u r a esta que d efin ir ia 

m in uciosam en te a questao de generos com o dist in 9ao entre o sexo m ascu lin o e 

fem in in o e os t er iam fun9oes diferen tes n a sociedade. E para se t rabalhar 

educat ivam en te com a sexualidade se faz necessario a u t iliza fa o de u m a m etod ologia 

in ovada, que supra as necessidades dos educando com in form a9oes claras e objet ivas, 

u t ilizan do-se de at ividades que in teraja toda a t u r m a em p r o l de u m a m elh or 

apren dizagem , n o que d iz respeito a sexualidade. Seguindo este d ir ecion am en to, a 

sexualidade baseado nos Parametros Cur r icu lares Nacion a l, so tende a refor9ar tudo que 

j a fo i exposto sobre sexualidade, in t en sifica que e n o espa90  p r ivad o, ou seja, n a fa m ilia 

que se in icia m as p r im eir as no9oes sobre sexualidade, sendo processados com atitudes e 

valores conservadores, liberals ou progressistas t r azidos pelos p r op r ios pais. Fican do a 

escola encarregada de ter u m con hecim en to p r evio da vid a dos educando, para a p a r t ir 

de entao elaborar u m t rabalho que nao r est r in ja apenas aos con teudos d idat icos que 

abordam tao somente questoes b iologicas, deixan do assim despe9a temas sign ifica t ivos 

na vid a do ser h um an o, tais com o: dimensoes cu ltu r a is, afet ivas e sociais. 

O I I cap itu lo e com posto de um a analise de dados que com preende a 

m etod ologia , estudo de caso que se r ea liza n a escola com os quest ion ar ios aplicados a 

professores, gestor e alunos, os quais responderam conscien tem en te a cada pergun ta de 

acordo com con hecim en to que t in h a sobre o tem a exposto. E a observa9ao do estagio 

retratada d ia pos d ia , observando os alunos d ian te de at ividades propostas pelo professor 

sobre sexualidade. Seguindo entao das considera9oes finals, n a qual e apresentada a 

im p or t an cia e a r elevan cia desse estudo para o desempenho fu n cion a l dos p rofission ais 

pedagogicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E em carater conclusive-, as referencias b ib liogr aficas, que dao sustentacao as 

argumentacoes teor icas, e os anexos que sao com postos pelos quest ion ar ios de pesquisa. 

Nesse sen tido e fun dam en tal que a fa m ilia e a escola se u n am em um a 

lin gu agem com u m em p r o l do desen volvim en to de um a vid a sexual e prazerosa para a 

cr ianea e o adolescente que esta sobre seus cu idados, p r opor cion an do u m a edueacao que 

se ofereca nao so com acum ulo de in form acoes, mas com o possib ilidade de form acao e 

desen volvim en to da pessoa com o u m tod o. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capitulo I 

1.1 - A postura da escola e dos educadores, frente a sexualidade humana. 

O termo sexualidade e bastante amplo, dinamico mutavel, pode ser empregado 

em varios sentidos, e varia desde educative- ao pornografico, do terapeutico ao erotico. E 

um dos termos que engloba genero, identidade sexual, orientacao sexual, envolvimento 

emocional, amor e reproducao. E experimentada ou expressa em pensamentos, 

fantasias, desejos, crencas, atitudes, valores, atividades praticas, papeis e 

relacionamento. Segundo Castro et all (2004, p.30), varios autores compreenderam o 

estudo da sexualidade da seguinte forma: 

"No periodo compreendido entre o final do seculo XDC ate a 

metade do seculo XX, varios autores se dedicaram a repensar a 

sexualidade a partir de novos e diferentes paradigmas. Duarte 

(1996), Gilddens (1992) e Hilborn (1999) apontam que o 

conceito de sexualidade so possivel ser construido no momento 

em que, na idade moderna, a focalizacao na individualidade se 

estrutura como constituinte da organizaipao da sociedade 

capitalista." ( Castro et all, 2004, p.30) 

Neste sentido e fundamental que se compreenda que quando falamos de 

educacao sexual, falamos de um trabalho abrangente e continuo, um processo que 

facilita o desenvolvimento e amadurecimento da crianca e do adolescente no que diz 

respeito a sexualidade, afetividade e prazer com a propria vida. E um processo que se 

inicia na familia, com o projeto ou nao dos pais para esta crianca, suas finalidades e 

possibilidades, suas vivencias e crencas sobre o que seja amor, relacionamentos ou o 

direito a uma vida prazerosa e saudavel. Passa pela concepcao, pelo nascimento e 

permeia a relacao que estabelecem com a crianca, carinho, confianca, cuidado, 

aceitacao, limites e que depois e complementada pela escola. 
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Afinal, e atraves das pessoas significativas (Familia/Escola) que a crian9a se 

desenvolve, conhece e se relaciona com o mundo. Situacoes intimas e pessoais deveram 

ser discutidas particularmente, de preferencia com um profissional especializado. Como 

Suplicy et. Al (2000 p. 17) resulta que: 

"Ao transformar-se constantemente, o educador proporciona as 

condicoes para tambem o educando se transformar a construcao 

da auto-estima; a elaboracao do pensamento critico e criativo; a 

promocao do respeito e da solidariedade. Sendo a adolescencia 

uma fase de intensos questionamentos e estruturacao de 

personalidade, uma orientacao bem conduzida sera muito 

valiosa, pois possibilitara alunos e professores construirem 

juntos o conhecimento sobre a sexualidade humana e darem 

novos significados a suas vivencias. A problematica enfocada 

contribui assim, para a organizacao da identidade do 

adolescente". ( Suplicy 2000, p. 17) 

Tendo a sexualidade como um termo polemico, que deixa a desejar no curriculo 

de muitas escolas, por ser considerado pela sociedade como espaco inadequado de 

discussao dessa tematica, e por achar que a sexualidade deve ser abordada pela familia 

como e responsavel para a transmissao adequada sobre esse tema. Concordo com 

Castro (2004, p.33) quando afirma que: 

"... para alguns pais escola nao e lugar para ensinar Saliencias, 

mas tambem se documenta que a maioria dos pais, e em maior 

proporcao professores e alunos, sao favoraveis a discussao 

sobre sexualidade nas escolas". ( Castro 2004, p.33) 

Quando estamos falando em cidadania, nos referimos os direitos e deveres do 

cidadao, incluindo a sexualidade como fonte de saude, e que precisa ser orientado com 

seus deveres e direitos, a escola como responsavel pela educacao dos seus alunos tern 

como direito criar um elo de relacionamento saudavel para desenvolver com os 

estudantes trabalhos de orientacao sexual, que os permitem reproduzir esses saberes 

de forma correta a outras pessoas como gestos de cidadania. Concordo com Meyer 

(2000, p.l 1) quando ele afirma: 
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"... o ensino de saude nas escolas, em suas diferentes vertentes 

teoricas e politicas, foi sempre apresentado como uma instancia 

que deveria ter como objetivo capacitar os estudantes a 

tomarem as "decisoes certas"para viverem vidas saudaveis e 

serem multiplicadores destas decisoes em suas familias e 

comunidades." ( Meyer 2000, p. 11) 

Aqui se coloca a questao da sexualidade como uma dimensao humana seria e 

que precisa ser trabalhada com muita responsabilidade, com pessoas que se sintam a 

vontade com o tema e que se identificam com trabalho junto com criancas e 

adolescentes. A sexualidade e a propria marca afetiva da condicao humana. As pessoas 

tern uma dimensao da sexualidade, como um valor real, que o define como estima, com 

ternura, com beleza, com envolvimento e com responsabilidade etica, com participacao 

e aprendizado entre duas pessoas. Louro et. al(2003,p.91) diz que: 

"Os professores dizem que seus alunos sao fracos, com um mau 

comportamento, que criam um ambiente tenso nas aulas, ou 

apaticos, que nao estao preocupados com os conteudos que a 

escola tern a lhes oferecer, sendo que a escola e mais um local 

de relacoes sociais entre eles do que propriamente um local de 

estudo."( Louro 2003, p.91) 

Compreendendo a sexualidade como uma questao alem de pessoal e privado, 

esta implicito em uma sociedade que descrimina, separa e classifica. O estudo sobre 

sexualidade nao so precisa, com deve fazer parte do curriculo escolar, ja que para uns a 

familia e responsavel por essa educacao, mas por motivos de descriminacao e receio, a 

educacao escolar deve fazer parte sim da pratica pedagogica. Como afirma Meyer 

(2000, p.87). 

"Para algumas pessoas, escola e sexualidade devem se 

constituir em duas instancias distintas e absolutamente 

separadas. Compreendendo a sexualidade como uma questao 

pessoal e privada, e a escola como um espaco social de 

formacao coletiva, e entende que cabe exclusivamente a familia 

se ocupar da educacao sexual das criancas e jovens." (Meyer 

2000, p.87). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A orientacao sexual na escola e necessaria porque os alunos, em todas as faixas 

etarias, conversam sobre o sexo e as informacoes que trocam entre si sao incompletas, e 

muitas vezes erradas e preconceituosas. Se os educandos forem bem informados, 

iniciara sua vida sexual mais tarde e com mais responsabilidade. No entanto, a escola 

deve ter uma posicao muito clara do que pretende. O assunto e complexo e envolve nao 

so o professor e o aluno, mas tambem sua familia. Diante disso a escola devera 

estimular no aluno a capacidade de torna-se "dono do seu destino!". Suplicy et. al 

(2000,p.08) nos dizem que: 

"[...] A orientacao sexual e um processo formal e sistematizado 

que se propoe a preencher as lacunas de informacoes, erradicar 

tabus e preconceitos e abrir a discussao sobre as emocoes e 

valores que impedem o uso dos conhecimentos." ( Suplicy et. 

Al 2000, p.08) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2- Familia e educacao sexual 

Muitos pais encontram-se despreocupados achando que na escola seus filhos 

terao orientacao adequada sobre o tema da "educacao sexual". Na pratica o que se 

observa e um grande despreparo das escolas neste campo, sejam escolas particulars ou 

publicas, e orientacoes totalmente inadequadas estao sendo passadas aos educandos. 

Contudo, deve ser preocupacao dos pais e dos educadores que os filhos tenham 

uma educacao sexual sadia, que nao se limite a um mero aprendizado do corpo humano, 

seus orgaos e funcoes, o que ja e englobado pelas Ciencias Naturais, nem o que seria 

pior, a querer transformar em tecnica uma realidade natural, maravilhosa e 

complementar do ser humano que e a sexualidade. Nao se prescinde a sexualidade do 

ser humano, pois o homem e um ser racional, e a razao deve ser norteadora das condutas 

e de seus valores. Nesse sentido, Suplicy et. al (2000,p.38),ressalta que: 

"Atraves da reflexao e do dialogo, pretende-se que o jovem 

reflita sobre os valores envolvidos no comportamento sexual e 

perceba sua dimensao biologica, cultural ou relativa a sua classe 

social. Que ela seja capaz de incorporar criticamente as 

informacoes e opinioes que vier receber . Muitos dos pais 

provavelmente esperam que a escola incentive um valor em 

acreditam. No nivel dos valores, o papel da escola e promover a 

responsabilidade e o respeito de uma pessoa por si e pelo outro. 

Aos pais cabe posicionar-se claramente diante dos filhos sobre 

o que considera correto." ( Suplicy et. Al, 2000, p.38). 

Em muitos lares as conversas sobre a vida sexual dos jovens continuam sendo 

completamente marginalizadas por preconceitos familiares. Os pais precisam criar 

habitos de conversas com os filhos, sobre tudo que acontece de bom com os jovens na 

fase de transformacao emocional. O adolescente, na maioria das vezes, e privado em sua 

liberdade de expressao. Os pais de um modo geral acham dificil falar de sexo com os 

filhos adolescentes, tendo como reflexao sua vida cheia de tabus. Com isso sentem 

muita dificuldade em agir de forma diferente da educacao que receberam. Como afirma 

Suplicy et. al (200,p.33): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Ao longo desses momentos, normalmente a familia se constitui 

num lugar de tensoes e conflitos. Se, por um lado existem os 

questionamentos do adolescente, por outro lado, os pais 

encontram dificuldade em aceitar a crescente autonomia que os 

jovens vao conquistando". (Suplicy et al 2000, p.33) 

O dialogo e importante na infancia e na adolescencia por ser uma fase de 

transicao e os pais devem perceber que uma boa orientacao com certeza vai diminuir a 

angiistia e refletir melhor sobre sexo, evitando uma relacao amorosa imatura. Os pais 

devem orientar seus filhos sem brigas e gritos, podendo apresentar novas ideias, 

refletindo com mais carinho e passando mais confianca nesse periodo emocional que e 

muito dificil ser percebido pelos adultos. Por isso a falta de informacoes nesta idade 

aumenta a curiosidade e leva o educando (a) a uma experiencia mais rapida, sem ainda 

entender a responsabilidade do que esta praticando, Saito (2001, p. 125) resulta que: 

"Nos dias atuais a ausencia dos pais, a falta de dialogo 

encoberta pela farsa da pouca disponibilidade de tempo (tempo 

nao e so quantidade, mas principalmente, qualidade) deixa 

criancas e adolescentes a merce de outros "orientadores" como 

TV, internet, video, opinioes quaisquer." (Saito 2001, p. 125). 
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1.3- Genero: tambem uma questao cultural 

Ao se falar em genero na perspectiva de uma orientacao sexual, partimos de 

valores culturais impostos pela sociedade. Durante muitos anos tinhamos uma sociedade 

dividida rigorosamente, onde mulher estava ligada exclusivamente aos cuidados da casa 

e da educacao de filhos ou irmao, e os homens fortes e valentes eram conduzidos a 

assumir funcoes na sociedade predestinado ao sexo masculino. Mas com o passar dos 

anos foi mudando-se de figura, as mulheres aos poucos foram tomando lugar na 

sociedade, a partir de movimentos feministas, mas mesmo assim vemos ainda hoje, que 

mesmo com a conquista das mulheres em espaco determinado para o sexo masculino, se 

presencia distincoes entre homens e mulheres que permeiam uma cultura ainda 

sustentada pela sociedade. Sendo assim Suplicy enfatiza a distincao entre os sexos da 

seguinte maneira: 

" A manutencao desses valores e garantido atraves de uma 

educacao que geralmente trata as meninas como seres frageis e 

doceis e os meninos como fortes e eficientes. ( Suplicy 2000, 

p.60) 

Alem da discriminacao do sexo feminino, a relacao de genero propicia 

uma visao de reflexao, que possibilite a compreensao de que o comportamento 

do homem ou da mulher nao tern origem biologica, e que a partir de entao, cada 

sexo tern caractensticas proprias de cada individuo. A homossexualidade por nao 

encaixar no perfil biologico em ralacao ao comportamento pessoal, na maioria 

das vezes passa por exclusao social, onde se procuram uma causa para o 

homossexualismo e formas de combate-las perante a sociedade, como se fosse 

uma doenca. E assim vivendo em uma sociedade com tantas modernidades e 

informacoes, ainda percebemos a dificuldade de entender a existencia da 

diversidade e a capacidade de respeitar e conviver com a individualidade de cada 

pessoa. Sendo assim, Suplicy et all (2000, p.61), enfatiza que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"O uso do conceito de genero nos auxilia a refletir tanto sobre 

a discriminacao da mulher como sobre o preconceito diante da 

homossexualidade, passando pela relacao de poder e pela 

desvalorizacao do trabalho feminino. O resultado dessas 

reflexoes talvez possa contribuir para a superacao da 

desigualdade de genero e de forma mais ampla, da 

desigualdade social". (Suplicy et all 2000, p.61). 

A escola, bem como toda sociedade e responsavel pela construcao da identidade 

de genero e da identidade sexual, ja que as mesmas nao se desenvolvem de forma 

separada e naturalmente, estao intimamente relacionadas com a cultura e a sociedade, e 

por a escola ser uma instituicao social nao e possivel separar a escola dessas 

identidades. Assim afirma Meyer (2000, p.89). 

"Essas distintas identidades sexuais e de genero, no entanto, 

compartilham um processo semelhante de formacao: todos 

soam socialmente construidos, nenhuma e natural." (Meyer 

2000, p.89). 

E com isso a escola infelizmente so afirma o que e de natural, como por 

exemplo, a construcao de uma familia, com o casamento, ou seja, a juncao de homem e 

mulher, silenciando outros assuntos relacionados a identidade sexual, como o 

homossexual ou o bissexual, e conseqtientemente considerando que a 

heterossexualidade e uma manifestacao realizada entre pessoas normais e sociais. Em 

virtude de tanta discriminacao e que se fazem pessoas incapazes de aceitar a diferenca 

de cada um, e um mesmo nivel na sociedade. Concordo com Meyer (2000.p.92) quando 

ele diz que: 

"...a escola simplesmente nao fala da homossexualidade 

ou da bissexualidade; a escola desconhece ou esconde 

meninos e meninas, jovens e adultos homossexuais." 

(Meyer 2000, p.92). 
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1.4 - Orientacao sexual na perspectiva de uma metodologia inovada. 

A conseqiiencia de viver com prazer e uma relacao natural e espontanea sem 

medos e sem duvidas. Onde os pais e professores orientam com liberdade e educam 

para que sejam responsaveis pelos seus proprios atos. Falando mais sobre as doencas, a 

gravidez, e os metodos contraceptives. Mostrando que sinonimo de prazer, nao e 

pecado, pois somos desde as nossas origens, dotados de sexualidades, onde o prazer tern 

qualidades puras: a afetividade, a capacidade de se ligar aos seus semelhantes e com a 

natureza, e a capacidade de ter sentimentos. Informa Tiba (1994, p. l 12): 

"[...] a novidade concreta e o desejo. [...] E preciso encarar o 

assunto de frente. Sim, sexo da prazer e, como tudo o que da 

prazer precisa ser usado com sabedoria para nao causar o efeito 

contrario. Assim, e preciso discutir quais soam os riscos de algo 

que e tao gostoso. E toma-se viciado? E engravidar? E pegar 

doencas? Entao, e preciso lidar com todos esses aspectos para 

que, quando chegar a hora, o jovem saiba lidar consigo 

mesmo." (Tiba 1994, p.l 12). 

Utilizando-se de uma metodologia para abordar a sexualidade na escola e 

necessario que o professor trabalhe em cima de atividades grupais que vivencie o 

exercicio da sexualidade de cada um de forma engracada e prazerosa, seguindo de 

espaco que permita a participacao interativa de todos os alunos, deixando-os a vontade 

para dizer o que pensa e o que sente suas vivencias, do que sabe, tudo para haver uma 

troca de experiencias e reflexao sobre conteudos abordados. Nesse sentido Meyer 

(2000, p. 104) afirma: 

"Para o trabalho de educacao sexual e mais recomendavel o uso 

de metodos de ensino que privilegiem a participacao do aluno, 

nao so como sujeito da acao educativa, mas, tambem, como 

agente desta acao." (Meyer 2000, p. 104). 
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E importante tambem se trabalhar na sala de aula com atividades preventivas 

que valorizem o ser humano, no seu estilo de vida, limites, atitudes e habitos. Abordar 

assuntos como as drogas, o que elas podem causar, quando se chega a dependencia 

dessas drogas, o uso alusivo ou nao de drogas, como tambem o abuso sexual, 

entendendo que estupro nao esta apenas relacionado a penetracao, e sim qualquer ato de 

nao consentimento da vitima, que e coagida fisica, emocional ou psicologicamente. Na 

prevencao da gravidez indesejada, de doencas sexualmente transmissiveis. Todo esse 

trabalho serve como condicionamento para uma vida sexual sadia e prazerosa. E 

interessante quando Meyer (2000, p. 154) afirma: 

"Assim, a educacao preventiva que a escola pode fazer 

compreende intervencoes nos diferentes niveis de prevencao 

abrangendo todas as faixas etaria da infancia ao adulto jovem, 

com acoes que compreendem a informacao especifica sobre 

drogas assim com inespecifica referentes as questoes do 

cotidiano que envolva relacionamentos, cuidados com o corpo, 

comunicacao sexualidade, HIV/ ADDS." ( Meyer 2000, p. 154). 

Alem da prevencao, a escola deve contribuir para uma visao positiva da 

sexualidade, e ela que esta responsavel pela desmistificacao desse tabu, transmitindo de 

geracao para geracao que sexualidade nao e assunto privado, onde os adolescentes 

discutem com eles mesmos informacoes que obtem na midia ou com outras pessoas, 

muitas vezes informacoes deturpadas que so deixam a cabeca dos adolescentes cada vez 

mais confusas. Sendo assim Suplicy et al (2000, p. 10) argumenta que: 

"Se a escola nao tratar da questao sexual, estara transmitindo 

aos alunos a nocao de que o assunto e mesmo um tabu, sobre o 

qual nao se pode falar. Seria algo tao individual que cada um 

guardaria para si, sem comentarios no maximo, pode se 

conversar sobre isso em casa. Ou ainda se trata de algo que nao 

e objeto de conhecimento serio, nao faz pate de educacao e se 

aprende com os colegas, ou atraves de revistas e filmes 

pornograficos ou em zonas de prostituicao." ( Suplicy 2000, p. 

10). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Se a escola nao desenvolver espaco de discussao na sala de aula esta omitindo 

uma capacidade critica, que deveria ser repensada a partir de valores que teriam de ser 

analisados mediante uma liberdade de pensamentos que envolvem dimensoes privadas e 

sociais de sua existencia, e que a escola como toda sociedade e constituida de opinioes 

diversas nas quais devem ser discutidas com todo respeito, propriamente por um 

profissional que possibilite tranquilidade com esse tema, sexualidade vai deixar de ser 

fonte de agressao, balburdia e exibicionismo, para ser um tema discutido com grande 

seriedade e assim falando sobre sexo com maior naturalidade e ate com os proprios pais. 

Suplicy et al (2000, p. 14) descorre: 

"Para o aluno, essa capacidade pode resultar em maior 

curiosidade intelectual e abrir sua visao de modo que para o 

educador e para a escola, pode estimular inesperadas praticas 

educacionais; para a familia pode gerar novos lacos de afetos e 

dialogo." (Suplicy et al 2000, p. 14). 

Nesse sentido o professor com toda sua experiencia e conhecimento adquirido 

nao deve opinar e se posicionar diante de seus alunos. E interessante que o educador ao 

esclarecer sobre o assunto problematize discussao a partir de comentarios e situacdes 

em que os adolescentes demonstrem que a sexualidade e algo engracado, sendo este o 

ponto de partida para cada educando se posicionar, sem ser julgado de certo ou errado, 

verdadeiro ou falso, e sim respeitando seus valores e suas opinioes, e se possivel fazer 

comentarios surgidos a partir de preconceitos. Suplicy et al (2000, p.22e23), afirma: 

"Embora sexualidade seja assunto serio, nao deve ser tratado 

como algo pesado. As risadinhas refletem a situacao dos 

jovens. Em vez de reprimir, o orientado pode aproveitar a 

situacao para colocar em discussao a razao de tais 

comportamentos e refletir acerca dos sentimentos do grupo. A 

discussao diz respeito a sexualidade de meninos e meninas e 

nao a questoes pessoais, estas devem ser evitadas, em 

principio.". (Suplicy et al 2000, p. 22 e 23). 
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1.5 - Historico segundo os PCN 

Ja que a educacao sexual comeca com o planejamento familiar, os pais tern 

grandes influencias no desenvolvimento da sexualidade da crianca, ela pode trazer 

consigo mesma a manifestacao de uma sexualidade conservadora, progressista ou 

liberal. Os pais transmitem atraves de gestos, expressoes ou proibicao, valores que se 

estendera ao longo de suas vidas, e situacao vivida no seu cotidiano vao ser questoes 

trazidas para sala de aula, e que o professor deve repensa-las, para desenvolver uma 

acao critica, reflexiva e educativa. Vejamos o que diz o PCN (2001 p.l 12). 

"O afeto de a familia ter valores conservadores, liberals ou 

progressistas, professar algumazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cren9a religiosa ou nao e a 

forma como o fez determine em grande parte a educa9ao das 

crian9as pode-se afirmar que e no espa90 privado, portanto, que 

a crian9a recebe com maior intensidade as no96es a partir das 

quais construira sua sexualidade na infancia". (PCN 2001, p. 

112). 

As escolas na maioria das vezes restringem o tema sexualidade apenas a 

conteudos relacionados aos orgaos reprodutores masculinos e femininos, nao estao 

preocupados em aborda questoes relacionadas ao prazer, emo9ao e sentimentos. Muitas 

vezes nao consegui suprir as necessidades e as curiosidades proprias dos educando. 

Enfocando apenas o corpo biologico e nao inclui as dimensoes culturais, afetivas e 

sociais pertencente a cada ser humano. De acordo com PCN (2001 p.l 13). 

"Muitas escolas, atenta para a necessidade de trabalhar com 

essa tematica em seus conteudos formais, incluem aparelho 

reprodutor no curriculo de ciencias naturais. Geralmente o 

fazem por meio da discussao sobre a reprodu9§o humana, com 

in forma9oes ou no9oes relativas A anatomia e fisiologia do 

corpo humano." ( PCN 2001 p. 113). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante de todo um trabalho que envolve a sexualidade, e importante que o 

professor perceba as necessidades em momentos distintos na vida dos educandos, 

relativos a assuntos sobre sua vida cotidiana, que precisam ser esclarecidos para maior 

enfase em relacao a sexualidade, e interessante que o professor esteja atento a essa 

questao, pois o mesmo vai usar de repeticao de conteudo para satisfazer a curiosidade 

dos seus alunos, ou algo que nao tenha ficado esclarecido em suas mentes. Nos PCN 

(2001 p. 143) podemos identificar, 

"O educador deve estar atento para a necessidade de repetir o 

mesmo conteudo ja abordado. As criancas vivem suas 

curiosidades e interesses na area de sexualidade em momentos 

proprios e diferentes um dos outros, ocorrendo muitas vezes 

estudo e a discussao de um tema com pouca apropriacao desse 

conhecimento para alguns. A retomada e importante e deve ser 

feita sempre que as questoes trazidas pelos alunos apontarem 

sua pertinencia." ( PCN 2001, p. 143). 

Na busca de se ter uma orientacao sexual preocupado em fornecer informacoes 

necessarias no desenvolvimento de uma sexualidade sadia e prazerosa, e fundamental a 

selecao de conteudos oriundos de cada faixa etaria, e interessante cada nivel de idade, o 

professor pode abordar desde o conhecimento de proprio corpo, a relacao de generos e 

prevencao as Doencas Sexualmente Transmissiveis. De acordo com os PCN (2001 p. 

138). 

"... Orientacao sexual responde a necessidade de eleger topicos 

que devem ser necessariamente trabalhados e relacionados ou 

eleito pelos alunos e sempre devem estar presentes em qualquer 

programa de orientacao sexual, de discussoes basicas sobre 

sexualidade." (PCN 20014, p. 138). 

Nessa perspectiva, acredita-se que orientacao sexual deve contribuir para que os 

educandos exercam suas sexualidades com prazer e responsabilidade. Pois o tema esta 

ligado ao exercicio da cidadania, onde propoe trabalhar o respeito por si e pelos outros, 

alem de garantir direitos basicos como: saude e conhecimento. 
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Portanto, e fundamental que a familia e a escola se unam numa linguagem 

comum em prol do desenvolvimento de uma vida saudavel para os educandos que esta 

sobre os seus cuidados, proporcionando uma educacao que se ofereca nao so como 

acumulo de informacSes, mais como possibilidade de informacao e desenvolvimento da 

pessoa com um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II - ANALISE DOS DADOS 

2.Estudo de caso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos procedimentos utilizado para a realizacao deste trabalho e o estudo de 

caso, nele selecionamos apenas um objeto de pesquisa, obtendo grande quantidade de 

informacoes sobre o caso e, consequentemente aprofundando seus aspectos. Nesse 

sentido, Matos (p. 58, 2001) afirma que: " O estudo de caso e uma pratica simples, que 

oferece a possibilidade de reducao de custos, apresentando como limitacao a 

impossibilidade de generalizacao de seus dados. 

Para tanto, foram realizadas umas observacoes na 4° serie da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental "Romulo Pires", na cidade de Sousa/PB, com o intuito de nos 

familiarizarmos e captarmos informacoes para atender as necessidades precisa neste 

trabalho. Concordo com Matos quando afirma que: 

"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 registro. 

Devemos ainda lembrar que a observacao deve ser 

orientada por um objeto de pesquisa, planejada, registrada 

e ligada a proposicoes mais gerais e que, alem disso, deve 

ser submetida a controle de vaidade e precisao". ( p. 58, 

2001). 

Com este proposito observamos alguns requisitos tais como: a estrutura fisica da 

escola, a organizacao da sala de aula, a relacao professor aluno, a relacao alunos e 

alunos, as atividades desenvolvidas na sala e os recursos didaticos utilizados pela aquela 

instituicao. 
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Alem de outros instrumentos como a aplicacao de questionarios dirigidos a professores, 

alunos e gestores, e finalizando assim com um estagio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l.Analise de questionario 

2.1.1. Analise dos questionarios dos alunos 

Foi aplicado um questionario direcionado a professores, gestor e alunos de uma 

escola, a fim de obter informacoes a cerca de uma orientacao sexual na escola. Para 

tanto, foi pedido que as perguntas fossem respondidas conscientemente, pois a partir 

delas e que se teria uma visao do trabalho realizado no ambito escolar. 

No entanto, participarao da pesquisa 10 alunos, com idades de 11 a 16 anos e 

que freqtientavam a 4° Serie. De inicio foi perguntando para eles se ja tinham ouvido 

falar em sexualidade, as respostas variaram, onde 60% disseram que sim e 40%nunca 

ouviram falar em sexualidade. Outra pergunta composta no questionario era a seguinte, 

para eles o que e sexualidade, no momento em que leram essa pergunta nao sabiam bem 

o que dizer, foi quando falei alguma coisa sobre sexualidade, mas logo responderam o 

seguinte, 60% disseram que esta relacionado a sexo, 20% afirmou que e uma coisa feia, 

20% uma brincadeira. Percebi que eles nao estavam aptos ao assunto, respondiam o 

questionario sem nenhum tipo de informacao e meio receoso ao falar sobre o assunto. E 

nesse sentido, Suplicy (2000, p. 45-46) descorre o seguinte: "O desconhecimento e 

vivenciado de formas diversas, segundo a historia de cada um, atraves de momentos de 

recolhimento e expansao, da experiencia de limites e responsabilidades, perdas e 

conquistas" . E a proxima pergunta era se eles gostariam que a professora falasse sobre 

sexualidade com a turma, 60% disseram que sim e 40% nao, confesso que me 

surpreendi, pois achava que todos gostariam que falasse desse tema. Foi quando as 

perguntas mudaram de sentido, as se direcionava aos fatores da sexualidade. 
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E ao perguntar se devemos respeitar as diferencas entre as pessoas todos responderam 

que sim, e quais conteudos gostariam que fossem discutidos em sala de aula e 

responderam que fossem discutidos em sala de aula com mais de um conteudo da 

seguinte forma 100% sobre o corpo humano 60% gravidez, 50% a diferenca entre 

homens e mulheres, 40% AIDS e DSTS e 20% violencia sexual e aborto. Entao finalizei 

o questionario perguntando se em algum momento ja foi discutido sobre sexualidade 

com a sua familia, 70% respondem que nao e 30% disse que sim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos questionarios dos professores 

Com relacao ao questionario aplicado aos professores, 03 se dispuseram a responder 

coerentes ao tema sexualidade. A 1° professora, com formacao profissional no 

magisterio e com 12 anos atuando na area de educacao como docente, foi ciente em 

responder, qual a importancia de se trabalhar sexualidade na sala de aula, a mesma 

respondeu a questao da seguinte forma, "E de estabelecer as relacoes entre aspectos 

biologicos, afetivos e culturais na compreensao da sexualidade e suas manifestacoes nas 

diferentes fases da vida". Ja a 2° docente, com 05 anos de atuacao e ainda cursando o 

magisterio, respondeu a mesma pergunta argumentando, "E propiciar informacoes 

necessarias para o desenvolvimento de uma sexualidade sem preconceito". A 3
a tambem 

formada em magisterio, com 07 anos trabalhando como docente, afirmou que "A 

importancia e que os alunos tenham uma visao mais ampla sobre o que e sexualidade, e 

os tornem pessoas mais conscientes e capazes de identificar os pontos positivos e os 

negativos de uma vida sexual". 

Outra questao dizia qual a dificuldade em se trabalhar sexualidade de forma 

clara e direta. A l
a professora disse "A dificuldade esta na elaboracao de perguntas e 

suposicoes acerca dos assuntos estudados". A 2 a "Na falta de preparacao do professor e 

da reacao por parte da familia dos alunos". E a 3a relatou, "Que ainda existe muita 

restricao em discutir sexualidade na sala de aula, nao ha muita informacao, e quando 

tern e um pouco preconceituosa e as pessoas tern medo e receio em falar sobre o tema". 
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Mais uma pergunta que questionava se no papel de educador, considerava preparado 

para falar sobre sexualidade em sala de aula, e todas tres sem excecao de nenhuma, 

falaram que nao se sentem preparada em relacao ao tema. Na questao a quern atribui as 

dificuldades encontradas para discutir sobre Orientacao Sexual na escola, as respostas 

vieram da seguinte forma. "A grande dificuldade encontrada diz respeito a falta de 

preparo para com os professores, sendo da responsabilidade do governo e da falta de 

compromisso para com o assunto" ( l
a professora). "Atribuo aos profissionais da 

educacao que nada investe para que este tema tao importante faca parte do curriculo da 

escola" (2
a professora). "No mundo moderno, na era da informacao, ainda existe 

barreiras para discutir sobre uma vida sexual segura, encontra-se dificuldades na 

conversa com pais e professores sem uma orientacao adequada, sendo assim, os jovens 

procuram essas informacoes nas ruas com outras pessoas e de forma errada que 

prejudica a sociedade" (3
a professora). 

E quando a pergunta era se orientacao sexual deve ser objeto de estudo dos 

professores, todos tiveram perguntas parecidas, diferenciando apenas na formar de se 

expressar. " Com certeza, pois somente atraves de um estudo e que os professores 

poderao se preparar melhor" ( l a professora). "Sem duvida alguma, para abordar o tema 

tern que se ter antes de mais nada uma boa preparacao" ( 2
a professora). "Sim, o 

professor e capaz de solucionar e formular problemas, para isso tern que esta preparado 

e atualizado" (3
a professora). 

Contudo, todos sabem da importancia e os cuidados de se trabalhar com a 

sexualidade, uma vez que, o educando nao esteja apto a abordar o tema, deveria tomar 

posicoes para o enriquecimento de informacoes e atualizacoes necessarias sobre o tema. 

E o curriculo da escola por sua vez, fosse integrado a orientacao sexual e que os 

governantes assistencializem mais programas sobre tal abordagem. Sendo assim, 

Suplicy (2000, p.9-10) enfatiza: "E funcao do Estado propiciar a sociedade informacoes 

e Orientacao sobre sexualidade , bem como o acesso aos meios anticoncepcao. 
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"A Orientacao Sexual deve integrar o curriculo das escolas piiblicas e ser objeto de 

treinamento dos professores". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise do questionario da gestora 

Ainda em uma perspectiva de aquisicao de informacao, parti para um questionario em 

direcao a gestora, a mesma respondeu a l
a

 questao, quais as dificuldades para se abordar 

sexualidade, "A principal dificuldade e o preconceito com que a sociedade de modo 

geral trata o assunto". A 2
a questao, como se trabalhar com a sexualidade e que 

atividades devem ser realizadas. "Com naturalidade, como qualquer outro assunto... 

conversas dialogos, textos educativos, palestras, ilustracoes, etc.". A 3° questao e que 

contribuicao a escola pode fornecer no desenvolvimento de uma sexualidade saudavel 

na vida dos alunos, e a resposta veio da seguinte forma "Na escola o aluno pode adquirir 

informacoes que ira utilizar no seu cotidiano, e assim evitar doencas, gravidez 

indesejada, e isso so sera possivel atraves do conhecimento. Mais uma questao dizia, 

mediante um trabalho de gestora, considera a escola um espaco privilegiado para 

discutir sobre sexualidade. " Sim e na escola que muitas duvidas serao tiradas, aquelas 

que por preconceito ou medo , a familia nao aborda, alem de haver uma metodologia 

mais aplicada". E a ultima questao e se considera a educacao sexual um fator importante 

na formacao dos professores. Como era de conhecimento da gestora, as dificuldades em 

lidar com este tema , respondeu o seguinte, "Sem duvida, o professor deve ser 

preparado para ministrar este assunto com seguranca, responsabilidade e naturalidade, ja 

que o mesmo e tao importante, quanto os demais". 

Com relacao as informacoes adquiridas, percebi que a sexualidade e considerada 

como fator importante na educacao, mas que ainda nao e colocado em pratica de forma 

devida, ja que os programas de educacao nao disponibilizam subsidios para uma melhor 

qualificacao no assunto. Contudo, Meyer (1998, p 95) enfatiza: "A escola da licdes de 

sexualidade cotidianamente, muito alem das possiveis sessoes de educacao ou 

orientacao sexual previstas no curriculo; em conseqiiencia, a qualquer tentativa de um 

projeto educacional alternativo implica uma tomada de posicao mais ampla.". 
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Desse modo, direto ou indiretamente, com ou nao permissao dos pais, os jovens 

presenciam constantemente informacoes sobre sexualidade indevidamente, e a escola 

por sua vez, nao esta cumprindo com seu papel de orientar e satisfazer as necessidades 

em que os alunos precisam sobre o tema, deixando-o assim desinformado ou com 

informacao inadequada. Nesse sentido, Suplicy (2000, p.l 1) argumenta: "Nao ha como 

escapar. Mesmo que a escola se omita estara acontecendo algum tipo de educacao 

sexual. No caso, repressiva, inadequada e deformadora". Por isso tao importante essa 

afirmacao, nao basta fechar o olhos, e fmgir que tudo vai da certo, a sociedade necessita 

de pessoas informadas e capacitadas. 
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2.2.AnaIise do estagio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem o objetivo de realizar um estagio supervisionado, para 

atender as exigencias do trabalho de conclusao do curso de Pedagogia, na disciplina 

"Pratica Docente". 

A atividade se deu inicialmente com uma observacao diaria em instituicao de 

ensino. Ao chegar a escola uma das primeiras observacoes, foi a estrutura fisica da 

escola, pois a mesma, embora um pouco defasada com paredes sujas e piso estragado, 

seguia-se de uma boa higienizacao. As salas eram bem amplas com janelas e 

ventiladores, ornamentadas com cartazes produzidos pelos proprios alunos. Por ser uma 

turma pequena, com apenas 13 alunos, a professora tinha uma boa relacao com todos 

eles, sendo esta relacao reciproca para com a professora. Ja a relacao aluno e aluno era 

meio complicado, uma vez que, a sala era heterogenea, a diferenca de idade e o nivel de 

aprendizagem entre eles, sempre tornava motivo de piadas e constrangimentos, e umas 

das frases citadas por ele dizia o seguinte: "Luciana tem idade de ser a mae de 

Alexsandro", e outras mais como um sabe mais do que outro, todas essas situacoes era 

motivo de criticas um para o outro. Ao referir a atividade aplicada pela educadora, eram 

sempre tradicionais, nada com um pouco de criatividade e inovacao, pois as mesmas se 

davam sempre rotineiras, utilizando se da copia e dos exercicios do livro didatico ou do 

quadro-negro. Percebi que um dos objetivos daquelas atividades era deixar a turma toda 

em silencio, parecia ate um efeito de magica. 

A escola apresentava grande escassez quanto aos recursos didaticos, uma prova 

desse grande problema, era que a professora trazia de casa uma toalhinha que serviria de 

apagador. Por atender a um publico com carencia financeira, a educadora 

disponibilizava de material escolar como: caneta, lapis, borracha, apontador e corretivo, 

para atender as necessidades de seus alunos. Os mesmos sentiam-se ansiosos para a 

hora do lanche, estes servido na propria sala de aula e depois liberados para brincarem, 

ao som de musica de axe ou forro, mostravam-se bastante empolgados ao cantar e fazer 

encenacao com as letras das musicas, alem se fazer de simular bricandeiras violentas. 
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E ao colocar uma musica de banda de forro do conhecimento deles, pedimos que 

dancassem e cantassem, e assim os fizeram, igual a hora do recreio. E foi com as 

musicas expostas e com perguntas indagadas, que se comecou a argumentacao sobre as 

letras das musicas, e ja comecavam a dissertar sobre questoes que para eles nao queria 

dizer nada, onde na verdade foi alvo de discussao sobre a erotizacao e o apelo sexual. 

E a cada dia que se passava, surpresas iam surgindo quanto a posicao deles ao 

tema exposto, as perguntas ja nao se dirigia a caixinha quase todos ja falavam 

abertamente sobre o tema, evidentemente com algumas malicias e ironia, mas nada que 

virasse motivo de badernas. Quando foi exposto paineis sobre o corpo humano, que 

abordava o desenvolvimento do corpo, as semelhancas entre adultos e criancas e a 

diferenca fisica e fisiologica entre os sexos, foi motivo de piadas e risos, mas nada que 

impedissem de fazer dessas piadas, discussoes que falasse sobre o assunto de forma 

correta. E quando na aula seguinte, foi explanado sobre o aparelho reprodutor masculino 

e feminino, no qual ja estava vendo este assunto com sua propria professora, encararam 

com a maior normalidade. 

Foi notado a cada aula que se passava, um progresso na abordagem da 

sexualidade, onde eles iam entendendo ao poucos que sexualidade nao estava ligado 

apenas ao sexo. E em mais uma efetuacao dos pianos de aulas, foi abordado mais um 

tema, que desta vez estava relacionado a Pre-Adolescencia e adolescencia. Antes de 

comecar as aulas, sempre era pedido para que eles falassem um pouco sobre o que seria 

abordado, em algumas das vezes conseguiam levantar algum questionamento, em outras 

vezes ao passo que ia se processando o assunto e que eles iam levantando discussao, e 

pegando a fala deles, comecava a entrar no conteudo desejado. Assim como foi feito 

com a musica, exibimos para eles um DVD, onde a midia influencia no comportamento 

dos jovens, e foi nessa atividade que um dos alunos citou um exemplo de que seu primo 

havia pintado o cabelo inspirado em um dos atores daquele seriado, exemplo este que 

deu partida a mais uma discussao, indagamos que aquele tipo de atitude se dava em 

virtude da influencia da midia, e que ela poderia afetar o comportamento, o respeito e a 

responsabilidade frente ao relacionamento sexual. 
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Por motivo de perguntas em relacao as mudancas que ocorre no corpo, 

apresentamos a eles o assunto puberdade, a aula iniciou com uma dramatizacao 

realizada por eles mesmos, ao atuar todos faziam aquilo por brincadeira, por isso se 

fazia tao necessario uma discussao apos cada atividade. As aulas seguiam sempre de um 

dialogo. Eles nunca hesitavam em falar, seja com girias ou com perguntas. A cada aula 

que se passava, uma nova aprendizagem se adquiria, ensinavamos para eles 

determinado assunto e ao mesmo tempo aprendiamos a lidar com situacoes criadas por 

eles. 

Seguindo sempre de questionamentos abordados por eles, seja direto ou 

indiretamente, via-se a necessidade de expor temas que fazia parte do seu dia-a-dia. E 

assim presenciamos um dos comentarios feito por um deles que dizia o seguinte: "Na 

rua onde moro tem uma menina de 14 anos gravida, e ela nao e nem casada". Era 

sempre bom escutar coisas desse tipo, pois ja tinha um conhecimento da necessidade de 

informacao que eles demonstravam. Foi no dia seguinte em que optamos em falar com 

eles sobre namoro, gravidez e aborto. Mostramos-lhes os valores de uma familia, qual a 

conseqiiencia de um namoro sem responsabilidade, como aconteceria a gravidez e se era 

certo cometer o aborto. Ao se falar sobre esses temas, os alunos usaram de girias para 

deixar o assunto engracado, e sempre as usava para mostrar o nome correto, sem 

desprezar o que se era abordado por eles, alem de responder as perguntas de forma 

simples e clara. 

O estagio foi finalizado falando sobre Doencas Sexualmente Transmissiveis e a 

prevencao dela. Antes de falar sobre o tema, procuramos fazer um levantamento sobre o 

conhecimento previo dos alunos naquele assunto, foi quando responderam que ja tinha 

visto falar em AIDS na televisao. Foi nesse momento que comecamos a falar sobre a 

doenca, como se ocorre a transmissao e que portadores de AIDS pode apresentar ou nao 

sintomas da doenca. E um deles me perguntou como eles iriam saber se a pessoa tinha 

ou nao a doenca para tomar cuidado, entao foi respondido que e justamente a prevencao 

que impedia o contagio com a doenca, como por exemplo o contato sanguineo, mas 

apesar de ser uma doenca contagiosa teriamos de ter respeito e solidariedade por ela 
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Considera^oes finais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sexualidade e uma questao ampla, pois ela envolve todo um contexto 

socioeconomic© e cultural pelo qual passa a sociedade moderna e em transformacao 

com a nossa, na qual as criancas e jovens tem todo um meio de acesso para se obter 

informacoes erroneas e deturpadoras. 

No entanto, lidamos com a sexualidade nao somente a partir do momento que 

ela e falada, mas em todos os momentos da vida. Assim como geneticamente, 

possuimos determinadas caractensticas que difere um individuo de outro, como a cor 

dos olhos, cabelos loiros ou castanhos, cor da pele, sexo masculino ou feminino. E 

como desde pequeno se fala sobre essas caractensticas pessoais, com as criancas, por 

que nao falar sobre sexualidade, isto e, tudo o que envolve ser homem ou mulher? 

Muitas das vezes a familia hesita em falar sobre sexualidade com seus filhos, e e 

contra a abordagem do tema em sala de aula. E por nao ter um conhecimento 

aprofundado, ou achar que a sexualidade so esta ligado ao ato do sexo, desenvolve nas 

criancas um preconceito que se estende de geracao em geracao. E nao se tem 

consciencia que o assunto e abordado continuamente, seja com a relacao afetiva com 

seus filhos, nos papeis sociais por meio de perguntas que suprem as necessidades 

emocionais ou quando a maturidade e o desenvolvimento psicossocial sao respeitados. 

Enfim, por intermedio de todos esses meios ocorre a educacao sexual. 

Tanto a escola como a familia, deve se preocupar em preparar um ambiente 

saudavel, onde jovens sintam-se a vontade para discutir sobre o tema, respeitando as 

varias etapas de suas vidas, uma vez que, a antecipacao de informacao gera ansiedade e 

tensao. Alem de responder de maneira simples e na linguagem deles, toda informacao 

das quais necessitam, criando assim uma relacao de afeto positivo e uma abertura para o 

dialogo. 
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No entanto, a sexualidade e um tema para ser discutido naturalmente, ja que 

somos seres sexuados, e as manifestacoes das sexualidades aparecem em todas as 

idades. Os educando, pais e professores sao os responsaveis em desenvolver uma acao 

critica e reflexiva sobre o assunto, alem de responder as duvidas de maneiras simples e 

direta. Entretanto trabalhar com a sexualidade foi uma grande experiencia, ja que a 

escola nao abordava o tema da forma devida, e os alunos nao estavam habituados com o 

assunto. Sentiram um pouco de dificuldade na discussao do tema, mas que foi superado 

ao longo do estagio. Enfim, mesmo com algumas dificuldades, conseguimos o objetivo 

que era trabalhar com a sexualidade em sala de aula. 
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UN'VE Ŝ'OAPE p r r)ERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZEfRAS, PARAlBA 



Referencias Bibliograflcas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRASIL. PCN - Pluralidade Cultural: Orientacao Sexual, Ministerio da Educacao. 

Secretaria da Educacao Fundamental. -3. ed. -Brasilia, 2001. 

CASTRO, Mary Garcia; ABRAMOWAY, Mirian; SILVIA, Lorena Bemardes da. 

Juventude e Sexualidade. -2. ed. -Brasilia, Unesco, 2004. 

LOURO, Guacira; NECKEL, Jane e GOELLNER, Silvana CORGS. Corpo: um 

debate contemporaneo na educacao. Propoles, RJ: Vozes, 2003. 

MATOS, Kelma Socorro Lopes. Pesquisa Educacional. O prazer de conhecer 

Fortaleza: ed. Democrito Rocha, UECE, 2001. 

MEYER, Dagmar E. Estermann. Saude e Sexualidade na Escola. Porto Alegre. 

Editora Meditacao, 1998. 

SAITO, Maria Ignes; SILVA, Eduardo Vargas da. Adolescencia, prevencao e risco. 

Sao Paulo: Atheneu, 2001. 

SUPLICY, Marta. Sexo se aprende na escola. Sao Paulo: Olho D agua, 2000. 

TIBA, Icami. Adolescencia: o despertar do sexo, um guia para entender o 

desenvolvimento sexual e afetivo nas novas geracoes. Sao Paulo: Editora geral, 1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN!VE?S'DADE ^E R A L 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLI0TECA SET0RIAL 

CAJAZFIRAS • PARAfBA 

38 



ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN*VEQS*DAC£ crr>ERAL 
DE CAMPiNA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBLIOTECA SETORIAL 

CAJAZElRAS • PARAlBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 



Nome: 

Escola: 

Formacao Profissional: 

Tempo de Atuacao na Educacao: 

Tempo de Atuacao como Gestora: 

Questionario 

1- Quais as dificuldades encontradas para se abordar sexualidade? 

2- Como se trabalhar a sexualidade na escola. Que atividades realizam? 

3- Que contribuicao a escola pode oferecer no desenvolvimento de uma 

sexualidade saudavel na vida dos alunos? 

4- Mediante um trabalho de gestora escolar, considera a escola um espaco 

privilegiado para discutir sobre sexualidade? 

5- Considera a educacao sexual um fator importante na formacao do professor? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nome: 

Escola: 

Formacao Profissional: 

Tempo de Atuacao na Educacao: 

Tempo de Atuacao como Docente: 

Questionario 

1 - Qual a importancia de se trabalhar sexualidade na sala de aula? 

2- Qual a dificuldade encontrada para se trabalhar com a sexualidade de forma 

clara e direta? 

3- No papel de educador considera-se preparado para falar sobre sexualidade em 

sala de aula? 

4- A quern voce atribui as dificuldades encontradas para discutir sobre sexualidade 

na escola? 

5- A educacao sexual deve ser objeto de estudo dos professores? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Escola: 

Serie: 

Idade: 

Nome: 

Questionario 

1- Em algum momento, ja ouviu falar em sexualidade? 

( )Sim ( )Nao 

2- Para voce o que significa sexualidade? 

3- Gostaria que a professora falasse sobre "sexualidade" com a turma? 

( )Sim ( )Nao 

4 - Devemos respeitar as diferencas entre as pessoas? 

( )Sim ( )Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5-Marque com um X alguns conteudos que voce gostaria que fosse discutido na sala 

de aula: 

( ) Doencas como AIDS e DSTs ( ) Gravidez 

( ) O corpo humano ( ) Aborto 

( ) Violencia sexual ( ) Outras 

( ) A diferencas entre homens e mulheres 

Se marcou outras, cite-as: 

6- Sua familia discuti sobre sexualidade de forma clara, em casa? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!VE.?S'CADE p r r »ERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ot  FORMACAO DE PROFESSORES 

8IBLI0TECA SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CA IA7 PIRaCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Df iOAlDA 


