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"Quando somos educados para respeitar a nossa sexual idade e encara-

la com naturalkiade, eotendeado que o sexo faz parte do ser human©, 

nos crescemos achando o sexo bonito e normal." 

Marts Suplicy 



Resumes 

O estudo da tematica orientacao sexual na escola teve como objetivo investigar a tematica 

sexualidade na perspective de discentes e docentes da Escola Municipal. Maria do Carmo 

Pedroza Mendes, na cidade de Nazarezinho, estado da Paraiba. Para realizacao desta pesquisa 

foi determinada uma amostra de cinco professores que responderam a urn questionario de dez 

questoes, quatro objetivas e seis subjetivas que visaram contemplar as conccpcoes e a 

experiencia dos professores para tratar de sexualidade com os alunos. A parte que envolveu os 

29 alunos se deu atraves de filmes, palestras, miisicas, discussoes e producoes escritas pelos 

alunos. Os resultados obtidos mostraram que os professores solicitam uma ibrmacao 

especifica para o trabalho em orientacao sexual naqucla escola, visto que em sua maioria 

declararam nao se sentirem preparados para estudar a tematica. Ja no que diz respeito aos 

alunos foi observado que ha uma grande expectativa e interesse pela tematica e isso se 

justifies pelo fato de que a adolescencia e urn periodo em que os jovens estao vivendo 

intensamente o afloramento da sexualidade. Foi perceptivel que uma discussao sistematizada 

em torno dessa tematica seja relevante tanto para os alunos quanto para os professores e cabe 

a escola viabilizar esse estudo. Mas e preciso que haja antes de tudo uma tomada de 

consciencia da importancia que esse tipo de trabalho tern para a vida humana e, sobretudo, 

que a escola enfrente esse desafio com responsabilidade, seriedade e perseveranca. 

Palavras-chave: Sexualidade - Sexo - Educacao - Formacab. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 - I N T R O D U C A O 

A sexualidade e um aspecto inerente a vida humana, seja implicita ou explicitamente, os 

gestos de sexualidade se revelam, a todo instante, quando falamos ou nao sobre o assunto. 

Nao podemos nos desviar disso pelo fato de estarmos rodeados de influencias que abordam o 

tema, seja com os amigos, atraves da midia, em varios lugares, ate mesmo em casa. Tudo nos 

mostra que a sexualidade e uma forma de realizacao do ser humano. 

No entanto, sabemos que os termos sexo e sexualidade nao tern significados identicos, mas, se 

misturam e se contradizem pela abrangencia dispoe a sexualidade. Abrem-se espacos para 

conflitos e desinformacao perante as pessoas, no que diz respeito a essa questao. Assim, 

reconhecemos que para contornar s'rtuacoes como essa, e necessaria uma discussio 

sistematizada como estrategia de um maior entendimento dessa tematica tab polemica. 

Dessa forma, recorremos a escola como um dos espacos de informacao para atender essa 

necessidade basica do ser humano, tendo em vista a preocupaeSo com o seu desenvolvimento 

integral de pessoa e cidadao. Sao grandes as contribuicoes que as instituicoes de ensino 

podem proporcionar aos alunos, visto que o cotidiano escolar permite reflexoes, 

questionamentos, posicionamentos e esclarecimentos em torno dos mitos, tabus e 

preconceitos que envolvem o tema. 

Neste sentido, sao muitas as possibilidades que a escola pode apresentar como alternativas na 

consolidacao da orientacao sexual, desde que tenha objetivos claros, propostas significativas e 

metodos atrativos aos alunos. Sendo assim, entendemos que a escola nao pode se omitir ao 

debate, ate porque nesse caso ela entraria em contradicao quando ao mesmo tempo em que se 

diz defender os direitos humanos privaria os alunos de usufruir de tat direito. 

O professor, nesse caso, exerce um papel primordial pelo fato de ja estabelecer relacoes com 

os alunos. E ele que ira escutar os alunos, respeitar suas opinioes, valores e anseios, mas 

sabemos que esse e um trabalho que requer muita atencao do professor para com os alunos. 
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A partir de uma visita a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Carmo Pedroza 

Mendes na cidade de Nazarezinho - PB, observando o seu cotidiano escolar, foram 

constatadas variadas manifestacdes da sexualidade atraves de: cenas que abrangem relacdes 

de generos, pornografias, insinuacoes, paqueras, desenhos em paredes e carteiras e namoros 

dos jovens nos paredoes que cercam a escola. 

Diante destes acontecimentos que foram detectados na escola. percebemos que na maioria das 

vezes estes fatos foram omitidos, ignorados ou "nao vistos". Foi ai que surgiu a preocupacao 

com essas questoes e passamos a buscar explicacoes para justificar o porque de tanta 

desatenclo com um aspecto tao presente na vida do homem. Portanto, dentre as preocupacoes 

levantadas surgiu o tema sexualidade e o interesse de discuti-lo sem a pretensao de esgotar tal 

conhecimento, mas, dar uma contribuicao como prollssional de educacao. 

A afinidade com o tema sexualidade nos acompanhava e unindo o util ao agradavel, trazer o 

tema para este trabalho monografico so veio facilitar tal estudo. O encantamento com o 

assunto veio emergir principalmcnte ao cursar a disciplina Sexualidade e Educacao, no quarto 

periodo do curso de Pedagogia. Fiquei deslumbrada com a possibilidade de trabalhar este 

tema, que nos dias atuais tern sido o afa de atengao nas escolas brasileiras. 

Foi necessario antes de tudo ter uma visao geral de como os professores e alunos viam a 

orientacao sexual. Portanto, uma investigacao a respeito da formacao sexual de professores e 

alunos da Escola Municipal Maria do Carmo foi o pontape inicial. Outras indagacoes 

surgiram, dentre elas: a escola se preocupa com formacao sexual dos alunos? Que tipo de 

preparacao tinham os professores para abordarem o tema? Ha tabus e preconceitos a serem 

superados? Como professores e alunos veem a orientacao sexual? Como eles se comportam 

com a sua sexualidade? Quais as suas principals curiosidades e duvidas? Quais os 

preconceitos e temores em trabalhar a orientacio sexual? 

Nesta perspectiva, o objetivo principal deste trabalho foi investigar a tematica sexualidade na 

perspective dos docentes e discentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do 

Carmo Pedroza Mendes. 

Dessa forma, a presente monografia estruturou-se em tres capftulos. No capitulo 1 teremos 

uma breve descricao dos termos sexo e sexualidade, no capitulo I I falaremos da diferenca ente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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orientacao e educacao sexual, levando era consideracao o papel que a familia deve exercer na 

educacHo sexual de seus membros, como se deu a evolucab do process© de orientacao sexual 

no Brasil ate ser instituido como tema transversal pelos PCN's e a sua implantacao nas 

escolas, 

O capitulo III relatara toda a parte de formacao e estagio, envolvendo o procedimento 

metodologico, a caracterizacio do campo de estagio, a analise dos dados e as vivencias e 

praticas em docencia seguida de interpretacoes que se farao a luz de alguns teoricos que 

abordam o tema como a sexologa Marta Suplicy, Antonio Carlos Egypto, Isaura Guimaraes e 

outros. 

Por fim, naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA co n s id e ra 9 6 e s  finais, sao apresentadas as conclusoes e algumas sugestoes que 

podem colaborar para um estudo mais concreto em orientacao sexual na Escola Maria do 

Carmo Pedroza Mendes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 - SEXO E SEXUALIDADE 

2.1 - Sexo: o que e? 

Apesar de ser um assunto polemico e ousado, o sexo e visto por muitas pessoas como um 

mundo a ser desvendado, ja para outras, torna-se distante, inacessi'vel. Isto acontece porque as 

pessoas ouvem muito falar de sexo, mas muitas vezes nao sabem realmente seu significado. 

Para entendermos melhor, faz-se necessario algumas definicdes de sexo. 

De acordo com Suplicy (1995, p. 10), os orgaos genitais, penis ou vagina, nos determina 

quanta a identificacao de sexo masculino ou fern in i no. A autora alirma ainda que "quando 

falamos de sexo, estamos querendo dizer alguma coisa que vai aiem do fato de ser mulher. 

Geralmente nosreferimos ao ato sexual (...]". 

Dessa forma, o sexo e entendido como coito, intimidadc entre as pessoas, realizacSo fisica. E 

a consumacab do ato sexual, que alem de servir para a reproducao humana, pode garantir o 

prazer, condicao essencial que buscam os corpos durante este ato de uniao. 

Para Guimaraes (1995, p. 23), "sexo e relativo ao fato natural, hereditario, biologico, da 

diferenca fisica entre o homem e a mulher e da atracao fisica de um pelo outro para a 

reproducao. No mundo moderno, o significado dominante do termo passa a ser 'fazer sexo', 

referindo-se as relacoes fisicas para o prazer sexual". 

Como o sexo e fundamental a vida, as pessoas buscam, a todo instante, a construcao de uma 

identidade sexual, que segundo o psicanalista americano Robert Stroler 1964 (apud Pinto, 

1999, p. 62) tal identidade e formada a partir das identidades de sexo e de genero do ser 

humano. Para identidade de sexo, o autor refere-se aos aspectos biologicos, ja a identidade de 

genero, diz respeito, aos aspectos culturais e individuais que definem o masculino e o 

feminino. 

Tanto a identidade de sexo quanto a de genero refictem na vida do individuo desde o 

nascimento, seja atraves das expectativas dos pais Irente ao sexo da crianca ou atraves da 

padronizacao cultural que e estabelecida para o macho e a lemea. 
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2.2 - Considerando alguns conceitos de sexualidade 

Quando nascemos, comecamos a vivenciar as nossas experiencias afetivas que se iniciam 

atraves dos primeiros contatos com as pessoas de nossa familia, seja durante a amamentacao, 

nos beijos. abracos ou nos carinhos que recebemos. Sao estas experiencias que dao 

sustentacao e consistencia frente a fbrmulacio da nossa definicao de sexualidade. 

De acordo com Egypto (2003, p. 13), "a sexualidade esta presente na vida de todos, desde que 

nascemos ate morrermos, de uma forma ou de outra". Esclarecidos sobre a presenca da 

sexualidade, precisamos saber o que realmente ela e, e como o ser humano revela a 

sexualidade e se comporta na vida social. 

A Organ izacao Mundial da Saude - OMS 1975 (apud Egypto: 2003, p. 15) define que: 

A sexualidade forma parte integral da pcrsonalidade de cada um.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P. uma necessidade 

basica e um aspecto do ser humano que rite pode ser separado dos outros aspectos 

da vida. Sexualidade nao e sinonimo de coito e nao se delimita a presenca do 

orgpsmo. Sexualidade e muito mais do que isso, e a eaergia que motiva a encontrar 

o amor, o contato e a intimidade e se exprcssa na forma de sentir, na forma de as 

pessoas se tocarem e serem tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, 

sentimentos, acdes e interacoes e tanto a saude fisica como a mental. Se a saude e 

um direito fundamental, a saude sexual tarn hem deve ser considerada como um 

direito humano basico. 

O conceito de sexualidade supracitado nos leva a considerar a importancia da sexualidade 

para a vida humana, da mesma forma percebemos o quanto esta pode interferir, influenciar e 

definir nossas atitudes. 

Sobre isso, Suplicy (1995, p. 10) assegura que "varias das nossas atitudes podem revelar a 

sexualidade: um olhar, um rocar de maos, o jeito de andar ou falar, de mexer o cabelo, de 

segurar um copo, de disputar uma competicao esportiva, de trabalhar [...]". Neste sentido, 

podemos observar com isso que tanto a sexualidade influencia as nossas acoes quanto no 

nosso comportamento e quando agimos, deixamos transparecer a forma que e a nossa 

sexualidade. 

Na visao de Guimaraes (1995, p.24) o conceito de sexualidade 
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[—1 surgiu alargando o conceito de sexo, pois incorpora a reflexlo e o discurso sobre 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sentido e a intencionalidade do sexo. E um substantive abstrato 

ser "sexual". Comumente e entendido como "vida", "amor", 'Telacionamento'", 
"sensaalidade", "erotismo", "prazer". 

Portanto, na concepcao do autor, a sexualidade e vista com a funcao de mobilizar o corpo a 

encontrar a realizacao pessoal no sexo, priorizando aspectos como os sentimentos, emocoes, a 

felicidade, dar e receber amor. Vejamos as contribuicoes da psicanalise no que tange a 

sexualidade. 

2.3 - Freud e suas influencias a sexualidade humana. 

Considerado "o pat da psicanalise", Freud deixou-nos como legado uma rica contribuicao 

concernente a sexualidade. Sua teoria vem revolucionar as ideias de sexualidade existente na 

epoca que ate entao se resumia a diferenca entre homem e mulher e a reproducao humana. 

Oliveira (2001, p. 30) afirma que "Se antes a sexualidade era um assunto do ambito Privado. a 

Psicanalise lanca-a para o dominio publico, na medida em que as premissas desse campo de 

saber foram incorporadas nao apenas pelos meios cientfficos, mas, tambem. pelos meios 

intelectuais, escolares, literarios, cinematograficos; na sociedade de modo geral". 

A partir da Psicanalise percebe-se que a sexualidade ganha uma conotacao bem maior que se 

refere a fonnacao da personalidade humana. Robert Nye (2002, p. 12), ao escrever "Tres 

psicologias" afirma que de acordo com Freud os homens nascem com instintos de vida 

(EROS) e o instinto de morte. Os instintos tern energia, na verdade, a energia psiquica dos 

instintos e o que impulsiona a atividade humana. A energia dos instintos de vida e chamada 

de libido ou energia libidinal. O termo "libido" e muitas vezes usado de forma sinonima com 

a energia sexual". 

Nesses termos, Nye (2002, p. 12) se apropria da teoria Freudiana para defender que e a libido 

que motiva o homem ao buscar o prazer e ao mesmo tempo estabelecer relacoes afetivas e 

vinculos que se perpetuam por toda a vida. Isso acontece desde a infancia e para Freud a 

inlancia era primordial para a formacao do sujeito. 
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Durante a fase de desenvolvimento, a crianca focaiiza a fonte de prazer em alguma parte do 

corpo. Concomitantemente a libido se desenvolve apresentando uma variacao na fonte de 

prazer atraves de quatro fases: oral, anal, falica e genital. 

Na fase oral, que geralmente acontece no primeiro ano de vida, a crianca ocupa grande parte 

do seu tempo com atividades centralizadas na boca, como o chupar e o morder. E assim que 

ela encontra prazer em tudo que direciona a boca. 

A segunda fase descrita por Freud (apud Nye: 2002, p.22) e a anal, onde o anus torna-se o 

centro da atencab do prazer. Isso ocorre do 2° ao 3° ano de vida onde a retencao e a expulsSo 

das fezes em item ao individuo a sensacao de adiamento de prazer e posteriormente a 

gratificacao. 

Por volta dos tres anos a libido proporciona a erotizacao dos orgaos genitais. A masturbacao e 

as fantasias fazem parte desta fase de desenvolvimento. Freud (apud Nye: 2002, p.23) orienta 

que aqui e onde pode ocorrer o complexo de Edipo para os meninos e o complexo de Electra 

para as meninas. Tais complexos revelam-se numa reacab triangular pai - mae - filho. No 

complexo de Edipo o filho, de maneira inconsciente, deseja a mae e passa a rivalizar o pai. 

Da mesma forma, no complexo de Electra, a filha, inconscientemente, deseja o pai e ve a mae 

como uma intrusa. Nestes casos (Edipo e Electra), a saida e a identificac2o do menino com o 

pai, definindo assim sua masculinidade e da menina com a mae definindo sua feminilidade. 

Para Pinto (1999, p. 88) "a superacao da fase edipica implica a aquisicSo da identidade de 

sexo.". 

Essas tres fases, segundo Freud (apud NYE: 2002, p.26), acontecem na infancia e ate que se 

chegue a ultima fase, que e a genital, ocorre periodo de latencia, ou seja, um periodo em que a 

energia sexual esta dispensa aquietada, geralmente acontece entre os 06 e 12 anos. 

Com inicio da adolescencia e da puberdade as adaptacoes biologicas e psiquicas constituem a 

fase genital. Neste periodo, os genitais ganham enfase por serem objetos de prazer. A busca 
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do prazer num objeto externo torna-se evidcnte. para tanto, busea-se com o parceiro a 

gratificacao mutua. 

Ressalta-se que a sexualidade surge na infancia e em decorrencias as fases da libido, 

pressupomos que ela so Ire alteracoes tanto nas fontes de prazer como na formacao da 

personalidade humana. Convem observar como a sexualidade se faz presente nas diferentes 

fases da vida do individuo. 

2.4 - As manifestacoes da sexualidade nas fases da vida 

A infancia, primeira fase de vida pela qual passam os seres humanos, se baseia inicialmente 

na relacao materna. Pinto (1999, p. 75) considera que "a forma da mae lidar com o sexo da 

crianca e um modelo de como, mais tarde, a crianca lidara com o seu proprio sexo". 

Sendo assim, essa consideravel importancia da mae se reflete na construcao da identidade 

sexual da crianca que se estabelece apos as tres primeiras fases de desenvolvimento da libido 

(oral, anal e falica) quando se e resolvido pelas criancas o complexo de Edipo e Electra. O 

proximo passo sera a formacao da identidade de genero, que com a educacao recebida pelos 

pais, a crianca recebera uma aprendizagem cultural de como se comportar socialmente, 

reconhecendo seu papel de menino ou menina. 

Na puberdade e adoiescencia, visto que estes sao dois processes que ocorrem concomitantes, 

as mudan^as biologicas, psicologicas e cognitivas despertam no individuo a consolidacSo da 

sexualidade. Nessa etapa de vida ha um notavel interesse pelas questoes sexuais, pelo fato do 

corpo ja estar apto para o sexo genital. O erotismo passa a aftorar a cabeca dos jovens. 

Conforme Pinto (1999. p.97), o erotismo e seguido de aspectos como: busca de autonomia, 

estabelecimento de valores, busca de grupos de convivencia e estabelecimento de uma relacao 

diferente da geracao anterior. 

Se nos ampararmos na concepcao de Pinto (1999, p. 101), que "o desenvolvimento da 

identidade sexual e da sexualidade nao termina na adoiescencia", veremos que a fase adulta 

traz alguns diferenciais da adolescencia/puberdade em termos de sexualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAJAZfclRAdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.PAfMifiA 
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Embora na fase adulta as mudancas corporais se deem muito lentamente, a cultura social 

incute responsabilidades e concepcoes diferentes para homens e mulheres. Para o homem, o 

reconhecimento por parte das mulheres e dos amigos a respeito do seu vigor sexual e 

fundamental, principalmente por conta da crise do medo de perder o vigor sexual. Algumas 

pessoas consideram que a mulher adulta, ja nao apresenta mais um corpo tao sedutor como na 

fase anterior e busca com mais intensidade o prazer, a aprendizagem e a qualidade sexual, 

embora isto seja uma verdade bastante relativa. 

Sobre a etapa seguinte, a terceira idade, comenta-se que am bos os sexos, masculino e 

fern in i no, nao apresentam tanto desempenho para realizar-se, ou sera que isso nao e verdade? 

Essa concepcab que se tern sobre os idosos e um preconceito que permeia na sociedade e 

segundo Pinto (1999, p. 127) "nao e dificil encontrar homens e mulheres que preferem 

abdicar da vida sexual, culpando a velhice por essa decisao". 

Reconhecemos que a idade nlo permite a mesma energia fisica que das fases anteriores, mas, 

nem por isso podemos negar a presenca do erotismo, da sensual idade que estao dentro da 

sexualidade de cada um. O autor afirma ainda que para lidar com as questoes de culpa e 

depressao nessa fase de vida e primordial a maneira de como as pessoas foram preparadas 

anteriormente, tanto em termos de educacao e orientacao sexual. Mas, o que diferencia a 

educacSo sexual da orientacao sexual? Esta questao sera discutida no capitulo seguinte. 
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3  - EDUCACAO SEXUAL EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O R I E N T A C A O SEXUAL 

3.1 - Educacao sexual: um proeesso que comeca bem cedo. 

Desde quando nascemos, a nossa vivencia nos permite que gradativamente possamos receber 

informacoes sobre sexualidade. Isso ocorre em diversos lugares e a todo o momento. Dessa 

forma, estamos inseridos num proeesso de educacao sexual. 

Entendendo a educacao como um proeesso de desenvolvimento do ser humano, podemos 

identificar a educacao sexual como um aspecto de grande relevancia para a formacao da 

personal idade humana. 

O que define essa importancia e o fato de termos muito interesse pela sexualidade e 

constantemente estar aprendendo sobre ela, seja no silencio, na omissSo, nas duvidas ou 

expectativas. Esses fatos que lidamos cotidianamente nos transmitem mensagens que irao 

formular nossas proprias concepcoes e formas de viver. 

Suplicy (2000, p. 7) define que a educacao sexual "ocorre de maneira informal e nos permite 

incorporar valores, simbolos, preconceitos e ideologias". Assim, a educacSo sexual, que 

comeca na infancia, vai se modificando de acordo com as etapas da vida. 

E notorio que ao compasso das etapas de vida estamos modificando tambem o nosso 

comportamento e os nossos pensamentos, por recebermos diversas infiuencias sexuais da 

nossa familia, dos amigos, dos meios de comunicacao e outros. Tais infiuencias contribuem 

para que possamos fazer escolhas frente ao sexo. 

A partir destas infiuencias percebemos o quanto a educacao sexual e um proeesso amplo e 

sujeito a interterencias. Suplicy (2000, p. 7) afirma que "a principal influencia recebida desde 

a infancia e a atitude dos pais frente a sexualidade". Sendo assim, passamos a refletir como a 

familia trabalha a questao da sexualidade e no que ela pode contribuir para um melhor 

proeesso de educacao sexual. 

3.2 - Contribuicao da familia na educacao sexual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Torna-se evidente apontar a familia como base da educacao sexual do ser humano por ser nela 

que nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. 

Guimaraes (1995, p. 29) deciara que "e na familia que surgem as bases das atitudes sexuais 

que sao culturais mais do que inatas". Levando em consideracao o que a autora afirma, a 

cultura na qual a familia esta inserida revela as concepcoes de sexualidade dos que a 

constituem, da mesma forma que a cultura incute no individuo as suas formas de conceber a 

sexualidade. 

Por nao nascermos com a sexualidade pronta e acabada e a aperfeicoarmos de acordo com as 

nossas vivencias, a familia e primordial na educacao sexual dos seus membros e cabe aqui 

questionarmos como vem acontecendo esse proeesso de educacao sexual nas familias e como 

estas se dispoem ou nao para tratar desse assunto. 

Muitas familias, por serem conservadoras e autoritarias, nao abordam a sexualidade. Essa 

postura esta arraigada a visao de que sexualidade e censura e estas familias passam a se 

posicionar adotando silencios e repressoes. 

Suplicy (1995, p.34) mostra que "a falta de in formacao, a ignorancia e que empurram o jovem 

para aprender apenas atraves da experiencia, nem sempre bem orientado e consciente". 

Com a desinformacao e a falta de espacos para questionamentos, os filhos muitas vezes 

buscam suprir suas curiosidades e duvidas sobre esse mundo "protbido" com os grupos de 

amigos, meios de comunicacao ou ate mesmo em recintos inadequados tais como os 

prostibulos, pondo em risco a saude e sujeitos a passarem por decep9oes para a construcSo da 

sua sexualidade. 

Neste caso, ha uma maior probabilidade de desenvolverem uma concepcSo negativa sobre a 

sexualidade e conseqUentemente adotar valores que prejudiquem a auto-estima sexual, sem 

contar que os pais perdem a oportunidade de estabelecer uma relacao mais harmonica e 

confiavel com os seus filhos. 
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Em contrapartida as familias que silenciam a sexualidade, cxistem aquelas que se dispoc a um 

dialogo aberto e esclarecedor, com o intuito de mostrar que a sexualidade pode propiciar ao 

individuo uma realizacao pessoal e que por esse motivo deve ser vivida com responsabil idade. 

Estar firme para conversar sobre esse assunto nao implica dizer que a familia tenha que se 

desfazer dos seus valores, inclusive esse e o medo que assustam as familias que se omitem a 

tratar da sexualidade. Os valores devem ser preservados para que nao haja contradicao entre 

liberdade e libertinagem. 

Deve haver por parte dos pais um equilibrio para nao restringir, nem liberar demais os filhos. 

Suplicy (1995, p. 33) reforca que "confianca nao e controle, nao e forcar o jovem a agir como 

os pais querem, confiar e colaborar para que o filho tome as proprias decisoes de maneira 

responsavel". 

E atraves da confianca e do dialogo que os filhos encontrarao seguranca nos pais e com mais 

facilidade poderao reconhecer e amenizar concepcoes negativas como: mitos, tabus, 

estereotipos, preconceitos e outros viloes que mascaram a sexualidade. 

Conscientes da sua responsabilidade, os pais devem estar preparados para auxiliarem na 

educacao sexual dos seus filhos, uma vez que de acordo com Pinto (1999, p. 26) ninguem 

pode substituir o papel educador da familia e nao existe nenhuma maneira dos pais recusarem 

o papel de principals educadores dos seus filhos. 

Bern sabemos que isso nao e facil, temos muito que trabalhar com as familias, mas, para 

auxiliar nessa tarefa t io delicada, podemos recorrer a orientacao sexual como uma alternativa 

complementar a educacao sexual. 

3.3 - Definindo orientacao sexual 

Quando a familia nao consegue dominar determinadas situacoes ou nao esta preparada em 

termos de informacao para subsidiar a educacao sexual, ela pode e deve se integrar a 

orientacao sexual para que juntos construam conceitos esclarecedores sobre os principals 

assuntos pendentes. 

A sexologa Marta Suplicy (2000, p. 8) ve a orientacao sexual como 
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[...]  umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proeesso formal e sistematizado que se propoe a preencfaer as lacunas de 

informaeao, erradicar tabus e preconceitos e abrir a discussio sobre as emocdes e 

valores que impedem o uso dos conhecimentos. A orientacao sexual cabe tambem 

propiciar uma visao mais ampla, profunda e diversificada accrca da sexualidade. 

A expectativa e que a orientacao sexual venha colaborar com a educacao sexual, objetivando 

abrir espaco para a reflexao, respeitando a diversidade dos pontes de vista dos seus 

integrantes. Nao seria carater da orientacao sexual indicar o caminho certo ou detenuinar 

posicao, mas, possibilitar canais de comunicacao e informaeao entre as pessoas para que 

discutam os diferentes pontos de vista. 

A orientacao sexual a partir do conceito de Yara Sayao (1997, p. 112) indica "um proeesso de 

intervencao planejado, intencional e sistematico, que inclui o esclarecimento das duvidas, o 

questionamento das posicoes estanques e a resignificacao das informacoes e valores 

incorporados e vivenciados no decorrer da vida de cada crianca ou jovem". 

Esse caminho pelo qual a orientacao sexual esta sendo apresentada nao tern a inten?ao de 

substituir a educacao sexual, mas pode contribuir para que os adolescentes tenham uma visao 

positiva acerca da sexualidade. A familia e a sociedade contarao com a orientacao sexual 

como uma opc3o a mais para a formacao de seres pensantes e autonomos nas questoes 

relativas a sexualidade. 

Para Pinto (1999, p. 23), a orientacao sexual deve "servir de forum de discussoes sobre a 

sexualidade, com a pretensSo de que essas discussoes gerem novas discussoes em casa, 

elevando a sexualidade a assunto familiar e nao ao silencio familiar". 

Os autores supracitados refor?am a ideia de que a orientacao sexual priorize a sexualidade 

humana, a realizacao plena da pessoa atraves do conhecimento. Vejamos como tern trilhado a 

orientacao sexual no Brasii. 

3.4 - Os caminhos da orientacao sexual no Brasii e a contribuicao dos Parametros Curriculares 

Nacionais 
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Arraigada a uma cultura que reprime a sexualidade, a educacao sexual, rctomada 

posteriormente na perspectiva de orientacao sexual, passou por distintas situacoes ao longo da 

historia brasileira. 

Yara Sayao (1997, p. 108) faz uma retrospectiva dos momentos relevantes da educacao sexual 

no Brasii que no inicio do seculo XX teve fortes infiuencias europeias no "cornbate a 

masturbacab e as doencas venereas, visando tambem a preparacao da mulher para o exercicio 

do papel de esposa e mae". 

Segundo Sayao (1997), ate o inicio da decada de 70, muitos contextos marcaram positiva e 

negativamente a orientacao sexual no Brasii, como exemplo: o feminismo que objetivava a 

protecao a infancia e a maternidade; o apoio a educacao sexual divulgado no Diario da Noite 

(1930); o proeesso juridico de demissao do professor Stawarski por liderar o ensino da 

evolucao da especies e da educacao sexual no Colegio Batista do Rio de Janeiro; a forte 

repressio da igreja catolica nos anos 50; as import antes experiencias das escolas publicas, 

particulares e outras instituicoes de iniciativas a orientacao sexual nos anos 60, estas que 

foram recuadas em 1970 com o parecer contrario da Comissao Nacional de Civismo ao 

projeto da Deputada Julia Steimbruck que propunha a introducao obrigatoria da educacao 

sexual nos curriculos escolares. 

O interesse pela sexualidade reaparece a partir de 1975 com influencia dos movimentos 

feminista e de controle da natalidade que foram seguidas por varias experiencias nas escolas 

publicas e particulares em varios estados brasileiros, a principio, atraves de palestras, 

encontros e debates ministrados por medicos e psicologos abordando os conteudos ligados a 

reproducao humana. 

A Secretaria Municipal de EducacHo em Sao Paulo implantou a orientafao sexual em algumas 

escolas no ano de 1989 atraves do secretario Paulo Freire e com o acompanhamento do Grupo 

de Trabalho e Pesquisa em Orientacao Sexual - GTPOS. Outros estados tambem criaram 

projetos para essa tematica e muitas instituicoes trataram de produzir materias para a 

efetivacao desse trabalho. 

A partir de 1996 com os Parametros Curriculares Nacionais - PCN's, divulgados pelo 

Ministerio da Educacao e Cultura que a sexualidade ganha enfase na educacao brasileira. A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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orientacao sexual e denominada como um dos temas transversals com o objetivo de uma agio 

efetiva para diminuir os efeitos indesejaveis de desinformacSo, gravidez precoce, e outros. 

Os PCN's justificam a orientacao sexual como imprescindivel a escola, tendo em vista que a 

sexualidade nao pode ser separada do individuo e os alunos trazem consigo uma gama de 

conhecimentos a respeito do tema. Se a sexualidade esta na escola, ela nao deve ser ignorada 

ou nao vista, ao contrario, ela deve ser trabalhada. 

3.5 - A orientacao sexual na escola 

Atualmente, as escolas e os professores tern se deparado com uma demanda social que 

apresenta varias manifestagoes da sexualidade com conseqiiencias visivelmente notaveis a 

exemplo de gravidez precoce, doencas sexualmente transmissiveis, prostituiclo, dentre outras. 

Todos estes aspectos que recaem sobre a escola necessitam de uma intervencio pedagogica 

sistematizada e um criterio para esta intervencao se da atraves da orientacao sexual, sendo o 

professor o principal protagonista deste proeesso. 

Suplicy (2000, p. 10-14) argumenta sete justificativas para a orientacao sexual na escola, a 

saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A e s c o l a n i o  p o d e  fu g i r a  s u a r e s p o n s a b i l i d a d e ; 

A escola torna-se responsavel pelo individuo desde o ato da matricula e sendo assim, no 

que tange a sexualidade tambem deve ser responsabilidade da escola, visto que esta prima 

pela formacao integral do aluno. 

S D e v i d o  a  f a l t a d e  i n f o r m a e a o ; 

Os jovens, muitas vezes, acham que estao informados. Vale questionar quais as vias de 

informaeao disponiveis para eles e qual o nivel de veracidade destas informacoes, levando 

em consideracao os arriscados canais a exemplo da internet, que contem todos os tipos de 

sites, inclusive os considerados perigosos. 

S P a r a s u p e r a r m e d o s  c  p r e c o n c e i t o s ; 

A sexualidade humana representa para algumas pessoas um assunto oculto, que diz 

respeito apenas ao intimo e por isso algumas pessoas ainda guardam consigo medos e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cultivam preconceitos, A orientacao sexual pode contribuir para amenizar ou ate mesmo 

sanar esses problemas que circulam perante a sexualidade, desde que sejam feitas 

discussoes com esse proposito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P a r a o  b e m  estar s e x u a l ; 

As possibilidades de uma vida sexual harmonica dependent de como o sujeito ve a 

sexualidade, para tanto, a orientacao sexual deve servir tambem para esse bem estar, 

quebrando alguns entraves que prejudicam os sentimentos e emocSes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S P a r a a ju d a r n a f o r m a c a o  d e  i d e n t i d a d e ; 

Como sabemos, e no decorrer da vida que os jovens se definem enquanto personalidade e 

a possibilidade da orientacao sexual atraves da discussao e da troca de experiencia e um 

ponto imprescindivel para que atraves desse contato com o outro se defina uma identidade 

madura. 

S P a r a a b r i r c a n a i s  d e  i n f o r m a e a o ; 

A troca de ideias e a ponderacao entre os diversos pontos de vista sao essenciais para que 

se conhecam e respeitem as opinioes convergentes. A informaeao e essencial, 

principalmente na adoiescencia, que e considerada uma fase de grandes amizades e 

relacionamentos. 

S P o r q u e  a ju d a a  r e p e n s a r v a l o r e s . 

A questao dos valores deve ser vista no sentido de analisa-los sem nenhuma 

discriminacao, mesmo aqueles que consideramos incorretos. A reflexao proporciona uma 

abertura para uma visao mais critica e ampliada em relacio as diferentes posturas e 

comportamentos adotados. 

Pais justificativas argumentadas pela autora nos convencem que a escola e o local ideal para 

a orientacao sexual como complemento da educacao sexual oferecida pela familia. Neste novo 

cenario, temos dado conta que muitas escolas apresentam certa rejeicao para trabalhar com a 

orientacao sexual. Por sentirem que este assunto pode trazer polemicas e contradicoes 

vexatorias para o ambito escolar. 
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Uma questao muito alegada pelos professores e que a orientacao sexual seja realizada por 

profissionais da area de saude ou que se limite ao conhecimento das partes fisiologicas e 

biologicas do corpo humano. Na verdade, a questao da falta de preparacao profissional deve 

ser desmistificada pela justificativa utilizada por Meyer (2000, p. 101) considerando que "o 

prepare para tratar das questoes afetas a sexualidade tern pouco a ver com a formacao 

academics do educador e muito a ver com sua postura frente a vida e a sexualidade". 

No caso de duvidas para o trabalho de orientacao sexual, o professor pode recorrer a um 

profissional especifico para auxilia-io em questoes tecnicas, mas, o que esta sendo levado em 

consideracao e a importancia que ele da a sexualidade, suas concepcoes e, sobretudo que o 

seu planejamento priorize objetivos claros, conteiidos significativos, diversificados e metodos 

atrativos ao aluno, para que tudo nao se torne uma mera transmissao e imposicao de ideias 

repassadas como verdades absolutas. 

Meyer (2000, p. 104) orienta que para este tipo de trabalho "e mais recomendavel o uso de 

metodos de ensino que privilegiem a participacao do aluno, nfio so como sujeito da acao 

educativa, mas, tambem como agente dessa acao". Desta forma, o aluno tera mais espaco para 

se expressar, questionar, revelar suas experiencias e anseios diante da sexualidade e o 

professor deve ter em mente que a orientacao sexual pode estar sempre aberta as mudancas 

em suas praticas pedagogicas tendo que a todo o momento a aula ser replanejada, repensada, 

sem que se perca de vista os objetivos propostos. 

Os conteiidos selecionados devem atingir uma amplitude de assuntos relacionados a vida do 

aluno, tais como: namorar e ficar, erotismo, relacionamento familiar, gravidez, preconceitos, 

tabus, mitos, violencia sexual, saude, prazer, homossexual idade, virgindade, reproducao, 

questoes de genero e outros que forem solicitados pelos alunos, tendo em vista a flcxibilidade 

do curriculo em funcao das necessidades de informacoes dos participantes. 

A metodologia deve enfocar debates, discussoes, palestras, filmes, livros, materials 

informativos, panfietos, perguntas e respostas, jogos, materials concretes (camisinhas, 

pilulas), textos reflexivos, documentarios e pesquisas nas mais variadas fontes. O desempenho 

do orientador sexual deve estar voltado a mtencio de problematizar, facilitar discussoes, 

incentivar os alunos a buscar informacoes necessarias e seguras para discernir o que e 

importante para a formacao de sua identidade. 
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Um outro ponto essencial para a orientacao sexual e a integracao entre a escola e as familias a 

fim de que conhecam, discutam o que sera trabalhado com os seus filhos e assim possain 

participar e apoiar este trabalho. A escola pode e deve trabalhar a orientacao sexual sem 

impor valores nem propor modelos de conduta, mas na perspectiva de formar o individuo para 

a cidadania e para uma vida segura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4 - FORMACAO E ESTAGIO 

4,1 - procedimento metodologico 

A tematica "Orientacao Sexual" foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Maria do Carmo Pedroza Mendes, na cidade de Nazarezinho com os seguintes 

objetivos: 

Objetivo geral: 

• Investigar a tematica sexualidade na perspectiva dos docentes e discentes da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Maria do Carmo Pedroza Mendes 

Objetivos especificos 

• Identificar se a escola trabalha a orientacao sexual com seus alunos e de que forma 

isso acontece observando quais os recursos utilizados; 

• Verificar o nivel de preparacao dos professores para abordarem a orientacao sexual; 

• Reconhecer os principais tabus e preconceitos que se fazem presentes entre 

professores e alunos; 

• Levantar curiosidades e diividas acerca do tema. 

No primeiro momento tomou-se como referenda a visao dos professores do 9° ano "A" sendo 

determinada uma amostra de seis professores para aplicacao de questionarios. Os professores 

da pesquisa possuem escolarizacao entre o Pedagogico e curso superior e lecionam 

diariamente na escola citada, motivo que colaborou com a aplicacao da pesquisa. 

O segundo momento da pesquisa diz respeito a participacao dos 29 alunos do 9° ano "A", 

tendo em vista serem alunos de faixa etaria onde o pico da sexualidade atlora e 

consequentemente ha duvidas a respeito da sexualidade. Para observacao da concepcao dos 

alunos em relacao ao tema abordado foram realizados debates, palestras, caixa de perguntas, 

discussio de filmes e musicas e elaboracao de produgoes escritas dos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta pesquisa recorreu a um carater exploratorio que segundo Gonsalves (2001, p.65) "e 

aqueia que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com o objetivo de 

oferecer uma visao panoramica, uma primeira aproximacao a um fenomeno que e pouco 

explorado", visto que a sexualidade ainda e um assunto pouco discutido na escola trabalhada. 

Nestc sentido, a pesquisa utilizou o metodo de analise quanti-qualitativa por se constituir de 

resultados objetivos e subjetivos que envolvem a participaeab e o posicionamento dos 

envolvidos no proeesso. De acordo com Richardson (1999, p. 70) ""metodo quantitative 

caracteriza-se pelo emprego da quantiftcacao tanto nas modalidades de coleta de informacoes, 

quanto no tratamento delas por meio de tecnicas estatisticas". Ja o aspecto qualitative e 

dilerenciado do quantitative segundo Richardson (1999, p. 70) "a medida que nao emprega 

um instrumental estatistico como base do proeesso de analise de um problema". Ambos os 

metodos utilizados se complementam pelo fato de um precisar do outro. 

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado junto a amostra selecionada um 

questionario contendo dez questoes para os professores, sendo quatro questoes objetivas e seis 

subjetivas. Cada professor respondent a um questionario individualmente. 

As questoes abordadas envolvem as concepcoes e se ha preparacao profissional dos 

professores sobre sexualidade, qual a importancia que eles dao ao tema, qual o momento 

correto para se trabalhar este tema, as formas de manifestacao sexual dos alunos em sala de 

aula, as dificuldades a serem enfrentadas pelo professor caso resolvam trabalhar com 

orientacao sexual na escola e as sugestoes pedagogicas que eles apontam para esse trabalho. 

Posteriormente, aconteceu o momento da analise dos dados que teve como referenda as 

leituras, o conhecimento acerca da sexualidade e a interpretacao dos dados coletados a luz de 

teorieos que estudaram anteriormente a tematica, dentre os quais se destacam: Marta Suplicy, 

Antonio Carlos Egypto, Isaura Guimar3es, Enio Brito Pinto, Yara SaySo e outros. 

4.2 - Caracterizacao da Escola Municipal de Ensino fundamental Maria do Carmo Pedroza 

Mendes 
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Carmo Pedroza Mendes, esta localizada 

a Rua Vereador Antonio Higino Filho, sem numero, bairro Lindolfo Pires, na cidade de 

Nazarezinho, estado da Paraiba. 

O surgimento desta escola nasceu principaimente do anseio de atender os alunos da zona rural 

que iriam ser atendidos no Ensino Fundamental I I , uma vez que o municipio nao havia 

implantado essa modalidade. Para a concretizacao desta necessidade, o prefeito 

constitucional, Salvan Mendes Pedroza, construiu em 1998, no antigo campo de futebol, o 

predio que serviria de suporte para o funcionamento da escola. 

Somente em 25 de maio de 1999, a escola fora oflcialmente fundada atraves do decreto 

256/99, recebendo esta nomenclatura, Maria do Carmo Pedroza Mendes, em homenagem 

prestada pelo prefeito a sua falecida mae. 

Atualmente a escola atende uma clientela de 451 alunos que estudam do 6° ao 9° ano e 51 

alunos na Educacao de Jovens e Adultos. Para atender a esta demanda a escola dispoe de um 

corpo docente de 20 professores e 18 pessoas entre funcionario e auxiliares de servico. 

A escola possui 10 salas de aula (uma delas destinada a videoteca), 04 banheiros (01 

masculino, 01 feminino, 01 na sala de professores e outro na secretaria) 01 sala de 

professores, 01 cantina, 01 deposito 01 salao e 01 boa area descoberta.Como o predio foi se 

ampliando gradativamente, o principal problema enfrentado pela escola diz respeito ao espaco 

fisico que nao e tab adequado para atividades como esportes, gincanas e grandes eventos. 

A comunidade atendida pela escola sao criancas, adolescentes, jovens e adultos oriundos da 

zona rural do municipio de Nazarezinho que fazem grande percurso nos transportes escolares 

ate chegarcm a instituicao. Assim, as familias apresentam um padrao economico bastante 

comum entre as classes pobres e geralmente dependem da agricultura e outros contam com 

aigum beneficio federal (aposentadoria, Programas sociais e outros). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A administracao conta com uma diretora, uma diretora adjunta, uma supervisora e um mestre 

de disciplina, todas com licenciatura em areas especificas. O quadro de professores e lbrmado 

por docentes, na maioria tambem com licenciatura. 

O planejamento escolar acontece quinzenalmente na propria escola com a organizacao da 

supervisora escolar onde sao discutidos os problemas educacionais e em seguida se consuma 

o planejamento de aulas por disciplina e serie. 

Sao desenvolvidos ainda projetos de Leitura Escrita e Calculo, projeto interdisciplinar 

envolvendo tematicas pertinentes na vida do aluno e alguns projetos de intervencSo como 

"Contadores de historia, Caravana da leitura, Vamos fazer da escola o melhor lugar do 

mundo". 

O PDE - Piano de Desenvolvimento da Escola que tern trazido resultados notavcis em 

aspectos de aprendizagem, capacitacoes e aquisicao de materiais de suma importancia para o 

desenvolvimento da escola. Ha ainda uma parceria com a Secretaria de Saude Municipal no 

auxilio de atendimentos e palestras. 

A avaliacao acontece de forma continua e progressiva levando em consideracao a evolueao 

qualitativa do aluno no decorrer do ano letivo, sempre prevaiecendo a nota seguinte maior. 

Para combater entraves como evasao e distorgao idade/serie foram tomadas rnedidas como 

sala de aceleracao, reforco escolar em todas as series em especial nas disciplinas Matematica 

e Lingua Portuguesa, onde acontece o maior numero de reprovacao. 

O conselho escolar se reune periodicamente para discutir problemas, tomar decisoes, planejar 

e executar os recursos financiaveis dos programas do FNDE. Os representantes de alunos se 

reunem com a direcao para conversarem e tentarem solucionar problemas, bem como propor 

sugestoes que melhorem a vida escolar dos alunos, quando necessario, os pais sao chamados a 

escola para tomarem maiores providencias junto a direcao para com seus filhos. 

A gestio escolar trabalha de forma democratica visando envolver todos os participantes do 

ambiente escolar num clima de convivencia mutua e cordialidade. Para isso, diretor, vice-
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diretor, supervisor, professores, funcionarios, alunos, pais, amigos da escola sio recebidos 

constantemente na escola com muito respeito e atencao. 

4.3 - Concepcao dos professores em relacao a sexualidade. 

Os dados foram coletados atraves de questionarios aplicados com cinco professoras do 9° ano 

"A" da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Carmo Pedroza Mendes no 

periodo de 01 a 03 de novembro de 2007. A sistematizaeab desta analise considerou os 

aspectos quanti-qualitativos, observando os significados das respostas dos sujeitos da 

pesquisa que foram codificados como professora A, B, C, D e E. 

As respostas da pesquisa foram fundamentadas a luz de alguns teoricos que abordam a 

questao da sexualidade, tais como: Marta Suplicy, Antonio Carlos Egypto, Isaura Guimaraes, 

Julio Groppa Aquino e outros. 

Inicialmente foi perguntado: Como voce ve a sexualidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h u m a n a ? 

A professora A definiu como "algo determinante no bom desenvolvimento pessoal. 

psicologico e social". A professora B define "como algo necessario e de grande importancia 

em nossas vidas". A professora C afirma ser "algo de suma importancia, porem que ainda 

precisa ser bem trabalhado". A professora D define a sexualidade "como parte essencial no 

proeesso de desenvolvimento do comportamento do individuo" e a professora E diz que "de 

certa forma, hoje em dia nab se leva a serio a sexualidade, se ve apenas como coisa banal". 

A questao da sexualidade tern se tornado um assunto muito pertinente nos dias atuais pela 

amplitude de fatores que ela envolve. De acordo com Meira (2002, p. 13), a sexualidade 

"envolve varios fatores da personal idade, do comportamento e do sentimento humano". Dai 

dizer que as professoras questionadas reconhecem a sexualidade humana como fundamental 

para a vida humana. 

Ao serem indagados s e  ja h a v i a m  p a r t i c i p a d o  d e  a l g u m  c u r s o  o u  p a l e s t r a sobre a  

o r i e n t a c a o  s e x u a l , as professoras A e B afirmaram ja terem participado de palestras sobre o 
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assunto. A professora C disse que "no ensino medio o professor de Bioiogia dava aulas de 

orientacao mensalmente". Ja a professora D afirma que alem de participar de debates, 

desenvolveu um projeto sobre orientacao sexual na escola e apenas a professora E afirma 

nunca ter participado de algum curso ou palestra de orientacao sexual. 

Suplicy (2000, p. 16) questiona a formacao do professor porque esta "raramente incorpora 

temas de sexualidade em seu curriculo". Para esta sexologa "falta uma abordagem com 

enfoque bio-psico-social; falta uma reflexao mais aprofundada sobre as relacoes 

interpessoais". Neste sentido, na maioria das vezes, a sexualidade e tratada na escola de 

maneira tecnica, geralmente direcionada ao lado biologico, reprodutivo e preventivo, sendo 

deixado de lado o emocional e o cultural. 

Perguntamos as professoras:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V o c e  a c h a i m p o r t a n t e  d i s c u t i r a  s e x u a l i d a d e  n a e s c o l a ? P o r 

q u e ? 

Todas as professoras responderam sim. A professora A justificou que "falar dessa questao 

ainda e tabu para muitas familias, somente na escola alguns adquirem conhecimentos sobre o 

assunto". A professora B afirma que "a maioria dos jovens sao levados a praticar sem mesmo 

conhecer os metodos anticoncepcionais, levando a gravidez indesejada". A professora C disse 

que "muitos alunos tratam o assunto de forma distorcida por falta de orientacao na familia". A 

professora D que "a escola tern por obrigacao orientar o alunado, na descoberta de suas 

necessidades e curiosidades sobre o tema, ja que a familia se ausenta durante esse proeesso de 

formacao". A professora E alega que "os adolescentes nao tern a orientacao que precisam em 

casa, por isso, a escola como centro educacional tern que tomar posicao". 

De acordo com as falas das professoras, observa-se que a opiniao geral das professoras e que 

a orientacao sexual e imprescindivel na escola, como de fato e, mas, cabe aqui ressaltar que 

Egypto (2003, p. 15) nao descarta o papel primordial da familia na educacao sexual dos 

filhos, "mas se a escola n3o participar, vai deixar o jovem muito a merce de experiencias que 

provavelmente nao vao dar conta dos medos, das duvidas e dos questionamentos que vao se 

desenvolvendo ao longo da vida". 

Nesta perspectiva, concorda-se que a escola deva se integrar a familia para realizar a 

orientacao sexual, nao com o intuito de exercer a funcao que compete a familia, mas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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auxiliando-a na formacao de pessoas que questionam, refletem e tomam decisoes e 

posicionamentos conscientes. 

Quando perguntadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  q u e  s e r i a n e e e s s a r i o  para um bom trabalho de orientacao sexual, 

as professoras expressaram: 

> Professora A - "Pessoas qualificadas para trabalhar professores de todas as 

disciplinas, pais e alunos". 

> Professora B - "Uma disciplina especifica e um profissional capacitado" 

> Professora C - "Equipes bem preparadas, o empenho das escolas e principalmente a 

aceitacao por parte do aluno". 

> Professora D - "A participacao da familia juntamente com a escola para que juntas 

possam desenvolver um trabalho de formacao e orientar para a vida". 

> Professora E - "Um bom palestrante e material completo, para que a conversa nao 

fique so naquele momento e sim, sempre na memoria". 

Na verdade ha um conjunto de fatores que podem viabilizar um bom trabalho de orientacao 

sexual, a exemplo de: a seguranca e conhecimento do professor para com o tema, a integracao 

com os pais, o apoio de profissionais da saude, material especifico, entrosamento com a 

turma, uma boa metodologia, dentre outros. Para Pinto (1999, p. 25) "intimidade, confianca, 

respeito sao precondicoes para que possa haver a orientacao sexual". 

Quando foi perguntado as professoras s e  e l a s  s e  s e n t i a m  p r e p a r a d a s  p a r a t r a b a l h a r a 

o r i e n t a c a o  sexual, 80% delas disseram que nao e apenas 20% disse ram que sim. As 

professoras que nao se sentiam preparadas alegaram: falta de conhecimentos sobre o tema, 

inseguranca, inibicao e falta de treinamento para este tipo de trabalho. Ja as professoras que 

responderam que se sentiam preparadas afirmam ver o sexo como algo comum, bonito que 

precisa ser tratado com naturalidade. 

Com este percentual obtido, observamos que a maioria das professoras nao se sente 

preparadas para trabalhar a orientacao sexual e na percepeio de Guimaraes (1995, p. 87) "a 

educacao sexual apresenta um grande risco de tornar-se essencialmente repressiva se 

oficializada ao acaso, isto e, sem o devido planejamento e prepare dos professores". 



33 

Quando Indagados sobre ©zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m o m e n to  em que a escola d e v e r i a a b o r d a r a o r i e n t a c a o  sexual, 

100% das professoras responderam que o momento oportuno seria todas as vezes que o aluno 

manifestar algo sobre sexualidade. Na real idade, por muito tempo o momento de orientacao 

sexual ficou restrito as aulas de ciencias ou biologia, mas na real idade percebe-se que a 

sexualidade esta sempre presente na escola e que ela deve ser tratada com natural idade, 

sempre que for preciso, para desmistificar a ideia de que sexo e feio e proibido. 

Foi perguntado as professoras: D e  q u e  f o r m a o s  a l u n o s  m a n i f e s t a m  a  s e x u a l i d a d e  n a 

e s c o l a ? 

40% afirmaram que era atraves de desenhos e comportamento, 20% afirmaram que era 

atraves de desenhos, 20% afirmaram que era atraves de desenhos e palavroes e mais 20% 

disseram que era atraves de desenhos, comportamento e piadas. 

De acordo com os dados acima, observa-se que o maior percentual de manifestacab da 

sexualidade na escola se da atraves de desenhos e comportamento. Isto indica que a 

sexualidade e uma forma de manifestacab do comportamento humano, ou seja, revelamos a 

nossa sexualidade no nossojeito de ser. 

Ao serem inteirogadas sobre q u a i s  a s  d i f i c u l d a d e s  q u e  s e  te m e  e n f r e n t a r n u m  trabalho d e  

o r i e n t a c a o  s e x u a l , 60% das professoras entrevistadas disseram que seriam as duvidas, 20% 

delas disseram que temiam a inseguranca e 20% afirmaram nao temiam nenhuma dificuldade 

por saber muito sobre o assunto. 

Neste caso, os 60% das professoras com duvidas e os 20% das inseguras confirmam o 

argumento da falta de preparacSo profissional utilizada pelas professoras para justificar os 

entraves do trabalho de orientacao sexual. Mas, de acordo com Egypto (2003, p. 24) "a 

orientacao sexual supbe uma sistematizacao do trabalho com os educadores, caso contrario 

eles nao vao dar conta". Logo, e preciso um trabalho com os professores para que eles tenham 

conhecimento acerca da sexualidade e saibam como trabalhar o tema com os alunos. 

Quando foi perguntado: D u r a n t e  a  s u a f o r m a c a o  p r o f i s s i o n a l v o c e  te ve  a l g u m  m o m e n t o  

d i r e c i o n a d o  a  o r i e n t a c a o  s e x u a l ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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60% das professoras afirmaram que acontecera as vezes. quando se discutia eventualmente 

sobre o assunto. 20% responderam que nunea houvera nenhum momento direcionado a 

orientacao sexual e 20% disseram que acontecera numa disciplina na graduacao. 

A perspectiva e que os cursos de formacao profissional do professor incluam no seu curriculo 

disciplinas especificas que auxiliem o professor a trabalhar a orientacao sexual na sala de 

aula, levando em consideracao que a orientacao sexual deva ser um trabalho sistematizado e 

continuo em proeesso interdisciplinar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F o i p e d i d o  q u e  a s  p r o f e s s o r a s  a p o n t a s s e m  s u ge s to e s  p e d a go gje a s  e n v o l v e n d o  u m  

t r a b a l h o  d e  o r i e n t a c a o  s e x u a l . 

A professora A indicou palestras com profissionais da saude nas escolas, envolvendo as 

familias e a comunidade, sendo que os meninos deviam ser mais trabalhados. A professora B 

sugeriu uma disciplina especifica com profissional capacitado e material adequado. A 

professora C indica filmes, palestras e teatro nas salas de aula. A professora D defende a ideia 

de cursos de capacitacao para os professores de todas as areas para que se torne um proeesso 

interdisciplinar e a professora E nao indica sugestoes. 

Com base nos resultados coletados e possivel ter uma visao geral sobre a concepcao das 

professoras em torno da sexualidade humana. Desta forma observa-se que as professoras 

questionadas priori/am a sexualidade humana como forma de desenvolvimento do ser 

humano ressaltando a influencia que a sexualidade traz a formacao da personalidade. 

A maioria das professoras participou de palestras que abordaram o tema e elas consideram 

que a sexualidade deve ser discutida na escola, embora na maioria dos casos falta-lhes 

preparacao profissional e mais alguns outros fatores para que realizem um bom trabalho de 

orientacao sexual, principalmente a integrac§o com a familia. 

Para as professoras questionadas esta claro que a sexualidade esta presente na escola de 

diversas formas e principalmente, que ela tern necessidade de ser trabalhada, mas, a escola 

deve ampliar o estudo da sexualidade envolvendo os aspectos do sentimento. 

4.4 - Vivencias e Praticas docentes 
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As atividades de estagio foram realizadas no periodo de 01 a 30 de novembro de 2007, no 9° 

ano "A" da Escola Maria do Carmo Pedroza Mendes. Inicialmente, numa reuniao na Escola 

foi apresentada a proposta de trabalho a direcao da escola e aos professores do 9° ano "A" 

onde foi discutida a importancia do estudo da tematica sexualidade para professores e alunos. 

Houve um grande incentivo tanto da direcao quanto dos professores para a realizacao do 

trabalho com sexualidade naquela escola. 

Em outro momento aconteceu a fase da observacao da turma com o intuito de conhecer a 

faixa etaria dos alunos e ter uma visao de como deveria ser o trabalho com estes alunos, o que 

muito facilitou no momento do planejamento das atividades de estagio. 

Fez-se necessario um contato com os pais dos alunos para explicar-lhes o sentido do trabalho 

de orientacao sexual na Escola e a metodologia a ser utilizada. 

Uma mae perguntou: "a discussao dessa tematica nao pode contribuir para que os alunos 

fiquem mais agucados para com o sexo"? 

Foi explicado aos pais que a discussao da tematica seria feita com muita responsabilidade e 

que a perspectiva deste trabalho seria para que os alunos vissem a sexualidade humana como 

algo muito importante e por isso eles deveriam estar esclarecidos de duvidas, mitos, 

estereotipos de modo a terem uma visao positiva da sexualidade e, sobretudo que atraves da 

discussao e da reflexao tenham respeito e cuidados com o corpo e com os sentimentos. 

A preocupacao apresentada pela mae supracitada e um assunto discutido por Egypto e que 

segundo o autor esta subtend ida a ideia de que a ignorancia para com a sexualidade protege as 

pessoas dos perigos que as rodeiam, embora, sabemos que a orientacao sexual nao garante o 

controle total do comportamento do individuo, ela serve para esclarecer, retletir, discutir 

pontos de vista. 

Um outro pai incentivou o trabalho e declarou: "nao tenho coragem de conversar sobre sexo 

com meus filhos e acho importante que a escola converse isso com eles para que eles saibam 

se prevenir das doencas sexualmente transmissiveis". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Suplicy (1995, p.34) aborda a dificuldade que os pais tern em falar sobre sexo com os filhos e 

orienta que "confianca nao e controle, nao e forcar o jovem a agir como os pais querem. 

ConfiarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 colaborar para que o filho tome as proprias decisoes de maneira responsavel. E esse 

tipo de conversa que ajuda". Seria importante que os pais aprendessem a quebrar estas 

barreiras do silencio e passassem a conversar mais com os filhos sobre o assunto e juntos 

apresentem ideias, rellexoes e estabelecam limites. 

Prosseguindo as atividades de estagio aconteceu, na sala do 9° ano da Escola Maria do Carmo. 

o primeiro encontro com os alunos a fun de serem esclarecidos os objetivos e a metodologia 

do trabalho de orientacao em orientacao sexual naquela turma. 

Tomando por base a importancia da sexualidade a vida humana foi perguntado aos alunos se 

eles achavam importante discutir a sexualidade e por que? Um determinado aluno respondeu 

que "e muito importante porque os jovens gostam muito de falar sobre o assunto, pois 

interessa a todos". 

Uma aluna disse: "ja estudei um pouco esse assunto nas aulas de ciencias quando vimos os 

aparelhos reprodutores". Os parametros Curriculares Nacionais - PCN's (1997, p. 113) 

abordam a questao de que muitas escolas trabaiham a sexualidade em seu curriculo de 

Ciencias Naturais e que "essa abordagem normalmente nao abarca as ansiedades e 

curiosidades das criancas, pois enfoca apenas o eorpo biologico e nao inclui as dimensdes 

culturais, afetivas e sociais contidas nesse mesmo corpo". 

Foi pedido que os alunos escrevessem numa folha de papel alguns assuntos que eles 

gostariam de discutir, eles listaram: as mudancas no corpo, aparelhos reprodutores, 

menstruacao, relacoes sexuais, namoro, virgindade, relacoes de genero, gravidez, metodos 

anticoncepcionais, casamento e doencas sexualmente transmissiveis. O proeesso de discussao 

dos temas indicados pelos alunos ocorreu de forma continua de modo que a cada encontro foi 

visto um tema diferente. 

Em outro encontro com a turma foi perguntado se eles sabiam o que seria sexo e sexualidade. 

Os alunos nao souberam fazer distincao entre os termos e um aluno disse que "sexo e 

sexualidade para ele era a mesma coisa". Para Guimaraes (1995, p. 23) "sexo e relativo ao 

fato natural, hereditario, biologico, da diferenca entre o homem e a mulher e da atracio um 
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pelo outro para a reproducao" e a sexualidade "incorpora a reflexao e o discurso sobre o 

sentido e a intencionalidade do sexo", 

Apos reforcar os distintos conceitos de sexo e sexualidade, foi utilizada a musica "Amor e 

Sexo" de Rita Lee/ Roberto Carvalho e Arnaldo Jabor. Os alunos a escutaram e separaram as 

palavras, que na musica representavam amor e sexo. Os alunos listaram para amor: "sorte, 

pensamento, nos torna pateticos, divino, para sempre, do bem, vem de nos e demora". Uma 

aluna discordou da expressao "amor sem sexo e amizade", ela disse que podemos amar outras 

pessoas sem que seja apenas amizade, a exemplo do amor que sentimos pelos pais, familiares, 

sem que tenha a intencao de sexo. 

Para discutir as mudancas ocorridas no corpo do ser humano quando este passa da 

adoiescencia, a turma foi dividida em dois grandes grupos, o das meninas e o dos meninos. 

Cada grupo iria desenhar numa folha de papel madeira o corpo masculino e feminino, 

incluindo o desenho das mudancas mais perceptiveis para eles. Nesse momento uma aluna 

perguntou se era pra desenhar "aquilo", entto Ihe perguntei o que seria aquilo e ela me 

respondeu envergonhada que seria o orglo sexual. 

Mesmo com algumas risadas e brincadeiras os meninos destacaram: os pelos, o suor 

excessivo, a voz grossa, o aumento no orglo genital, as espinhas e a eregao no penis. Ja as 

meninas disseram: o aumento dos seios, o suor, as espinhas, o aumento nos quadris, a 

menstruacao e as colicas. Alem das mutaeoes fisicas foram discutidas ainda as psicol6gicas 

como medo, inseguranca, vcrgonha, rebeldia, egoismo e outras. 

De acordo com Suplicy (1995, p. 25) as mudancas psicologicas acontecem porque "na 

adoiescencia as emocSes sao vividas com muita intensidade". E importante que os 

adolescentes conhecam o corpo e os motivos das mutacoes ocorridas para que eles 

reconhecam este proeesso como natural e entendendo isto aceitarao com maturidade, sem 

vergonhas, culpas ou complexos. 

Falando dos aparelhos reprodutores, foram utilizados cartazes que mostraram as partes 

internas e externas de cada genital e foram explicadas as funcoes de cada orgao interno e 

externo. Em seguida os alunos comecaram a fazer perguntas: "o tamanho do penis interfere no 

prazer sexual? Qual a idade certa em que ocorre a erecio e a ejaculacab? O que e responsavel 
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pelo prazer sexual na mulher? Com quantas relacoes sexuais a mulher perde a virgindade?". 

Os alunos pareciam muito ansiosos, queriam perguntar todos ao mesmo tempo e riram em 

alguns momentos, foi preciso conter a turma pedindo silencio c atencao. 

Apesar desses comportamentos demonstrados pelos alunos no momento da orientacao sexual, 

que e considerado natural, pode-se comprovar que eles apresentam duvidas e curiosidades, 

mas e interessante observar a confianca, o respeito e a afinidade que eles tern com os 

professores que tratam da sexualidade. 

Tratando dos temas menstruacao e ejaculacao foi explicado para os alunos todo o proeesso 

que envolve cada um dos fenomenos. Surgiram perguntas como: "O homem so sente prazer 

ao ejacular? A masturbacao traz problemas de saude para o homem? As frutas acidas ajudam 

a aumentar as colicas menstruais? Transar na menstruacao engravida? Qual a idade correta 

para acontecer azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y menstruacao?". 

Abordando as relacoes sexuais assistiu-se ao filme "lnesquecivel" que narrou a paixao de dois 

amigos pela mesma mulher. O filme que apresentou cenas discretas de sexo prendeu a atencao 

dos alunos e posteriormente, se discutiu os comportamentos das personagens. Surgiram 

perguntas do tipo: "A mulher so e virgem se sangrar na primeira relacao sexual? A mulher 

pode sentir prazer na primeira relacao sexual? A primeira relacao masculina doi"? 

Diante do turbilhao de duvidas foi lancada a seguinte pergunta aos alunos: Que momento 

voce considera certo para acontecer a primeira relacao sexual? Um aluno disse que "e um 

momento de muita responsabilidade porque e marcante e se nao for com quern se ama podera 

se tornar traumatizante, principalmente para as meninas". Uma aluna acrescentou que "o 

momento ideal para isso seria apos o casamento". 

Suplicy (2000, p. 94) orienta que "e importante que o rapaz e a menina tenham autonomia de 

decisio quanto ao seu momento para iniciar a vida sexual". Essa autonomia deve conter a 

seguranca e o cuidado para se evitar decepcoes, constrangimentos, gravidez indesejada ou ate 

mesmo os riscos a saude. 

Adentrando nas relacSes de generos discutiram-se os comportamentos, as roupas e as 

brincadeiras padronizadas socialmente para meninos e meninas. A discussao se aprofundou 
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em tomo do modo de vida exigido para cada sexo e abordou as batalhas enfrentadas pelas 

mulheres em func3o da luta por igualdade de direitos para com os homens. 

Abriu-se um leque em relacao as varias conquistas sociais femininas, desde a antigu idade ate 

os dias atuais, enfocando o machismo que esta arraigado na nossa cultura. Uma aluna 

escreveu: "Os homens tern que deixar de pensar que as mulheres so servem para esquentar a 

barriga no fogao e esfriar na pia. Stop! Isso esta errado, mulher tern que trabalhar em 

delegacia, ser juiza e mostrar que nao e sexo fragil". 

Essa afirmacao da garota gerou certa polemica na sala de aula porque os homens nao 

admitiram que a mulher tivesse os mesmos direitos que eles. A situacao foi amenizada e logo 

depois um garoto escreveu que "em termos de trabalho pesado. os homens sao melhores, ja as 

mulheres sao melhores por outro lado, como por exemplo, no amor". 

Falar de relacoes de genero e fundamental para refietir toda e qualquer discriminaeao a 

mulher. Suplicy (2000, p.61) afirma que "o resultado dessas retlexdes talvez possa contribuir 

para a superacao da desigualdade de genero e de forma mais ampla, da desigualdade social". 

Um video trouxe para o debate a gravidez onde mostrou todas as etapas desde a relacao 

sexual ate o nascimento do bebe. Algumas perguntas foram feitas sobre e num outro momento 

foram discutidos e mostrados alguns metodos anticoncepcionais como a camisinha e a pilula 

anticoncepcional. Alguns cartazes e pantletos abordaram a tabelinha, o diafragma, o Diu, o 

metodo Billings e o coito interrompido, tudo foi visto com as devidas informacoes. Os alunos 

expuseram suas duvidas e obtiveram as respostas para elas. 

Namoro e casamento sao assuntos que nao poderiam ficar de fora das discussoes com os 

alunos, principalmente o namoro, que nessa fase e vivido intensamente pelos jovens e e 

considerada a fase das descobertas. do conhecimento, do encanto. Os alunos falar am dos tipos 

de namoro, inclusive do "ficar", em seguida, foi feita uma comparacao em relacao aos 

namoros dos tempos anteriores. 

Uma aluna sugeriu que "os jovens nao deveriam se casar cedo e que so deveriam se casar por 

amor", pois esta era sua opiniao. Outra aluna disse que "o casamento e uma coisa muito seria 

e que hoje em dia os casamentos estao acabando com muita facilidade". 
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A ajuda de um profissional em saude facilitou o estudo das Doencas Sexualmente 

Transmissiveis atraves de uma palestra cujo objetivo tratava da informaeao sobre as DST's 

mais conhecidas, como preveni-las e que os jovens presentes tornassem multiplicadores desse 

estudo. 

A Dr. Maria do Socorro Sarmento explicou o funcionamento dos orglos genitais considerados 

normais, isto e sem DST's. Em seguida comecou a explicar como cada orgao era afetado com 

as DST's e as form as de prevencao das doencas. Isso aconteceu atraves de uma linguagem 

simples, demonstrando seguranca e tranqiiilidade. Os alunos mostraram-se prestativos e 

sempre tirando as duvidas em relacao as doencas. 

Terminadas as discussoes do estagio, os alunos tiveram um momento de avaliacao do 

trabalho. Nesta ocasiao foi aberta a caixinha de perguntas e sugestoes que havia sido 

confeccionada desde o inicio do estagio para que os alunos deixassem ali sua opinioes e 

duvidas. 

Foram lidas as perguntas e respondidas pelos proprios alunos com base nos estudos feitos 

durante o estagio e posteriormente, os alunos declararam ter sido muito proveitoso o estudo da 

tematica e sugeriram que a escola optasse em trabalhar a orientacao sexual constantemente. 

A experiencia em estagio mostrou que a orientacao sexual na escola e um trabalho 

apaixonante e que rende frutos valiostssimos. E a oportunidade que a escola tern em contribuir 

para a formacao integral do aluno, bem como desenvolver um bom relacionamento em clima 

de amizade e harmonia. Para isso o professor deve estar informado e juntamente com os 

outros segmentos que formam a escola mobilizem toda a comunidade escolar para 

desenvolver um trabalho em conjunto, de forma harmonica e interdisciplinar. 

Segundo Suplicy (2000, p. 22) "a postura do orientador devera ser a de mobilizar seus alunos, 

ao promover a troca de ideias, levantar e sistematizar opinioes, desequilibrar preconceitos e 

propor a producao de textos e dramatizacoes". Embora seja um trabalho um tanto dificil, 

devido os diferentes pontos de vista, constatou-se quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 possivel manter o equilibrio e discutir 

a sexualidade sem que haja complicacoes. 
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Sabemos que algumas situacoes podem acontecer no momento da orientacao, a exemplo de 

piadas, cochichos e risadas. Esse momento e oportuno para o professor trabalhar esse tipo de 

comportamento e descobrir o que esta implicito nisso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CONCLUSOES 

Apos investigar a tematica sexualidade na conccpcao de docentes e discentes do 9° ano "A" 

da Escola Municipal Maria do Carmo Pedroza Mendes pretende-se aqui, alem de aprescntar 

algumas conclusoes, lancar sugestoes para melhorar a acao dos professores no que se re fere o 

trabalho de orientacao sexual. 

Um ponto a ser destacado na visao dos professores e a importancia que eles dao a sexualidade 

humana. O fato dos professores entenderem a sexualidade como um fator fundamental a vida 

e um ponto positivo para o trabalho de orientacao sexual. No entanto, percebe-se que a falta 

de preparacao profissional dos professores em relacao a sexualidade torna-se um entrave ao 

trabalho. 

As estatisticas da pesquisa comprovaram que 80% dos professores nao se sentem preparados 

para discutir a sexualidade com os alunos e apenas 20% disseram estar preparados. Os 

professores que representam os 80% afirmaram que temiam enfrentar o medo e a inseguranca 

durante o trabalho de orientacao sexual. 

Mesmo com a falta de preparacao afirmada pelos professores foi constatado que acontecem na 

sala de aula, variadas manifestacoes de sexualidade a exemplo de desenhos, piadas e 

comportamento, o que implica dizer que ha sim uma necessidade de se trabalhar a 

sexualidade. 

Os alunos demonstraram ainda um grande nivel de interesse e participacao durante a 

discussao da tematica, no periodo de estagio. Essa pre-disposieto dos alunos para tratarem da 

sexualidade indica a importancia do tema e a necessidade de um trabalho mais sistematizado e 

continuo. 

O estagio contribuiu muito para mim como profissional da educacao no sentido da 

experiencia, trabalhando com uma tematica polemica e obtendo bons resultados, assim como 

para os alunos, que tiveram a oportunidade de discutir, expor ideias, posicionamentos, ter 

mais conhecimentos sobre o assunto. 
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Seguindo essa otica, tornam-se necessarias algumas sugestoes para melhorar o estudo da 

tematica na Escola Maria do Carmo Pedroza Mendes, a saber: 

• A necessidade de propiciar estudos e eapacitacoes para os professores acerca da 

sexualidade atraves de palestras, debates, filmes, dentre outros. 

• A aquisicao e confeccao de materials didaticos referentes ao tema. 

• A integracao escola e familia para que os pais estejam a todo tempo esclarecidos do 

tipo de trabalho que a escola esta fazendo em relacao a sexualidade. 

• A eonstrucao de um projeto coletivo que envolva todos os agentes e que este seja 

incorporado a Proposta Pedagogica da Escola. 

• O envolvimento dos alunos e a tomada de suas opinioes para a escolha dos temas a 

serem discutidos. 

Considero que foi de fundamental importancia trabalhar este tema no litero da E.M.E.F. Maria 

do Carmo Pedroza Mendes, entendendo que se tornou para mim um desafio que rompeu tabus 

e ultrapassou barreiras sobre a sexualidade. Desta forma, vivenciei uma oficina de realidades 

e sonhos de forma concreta, elevando a escola supracitada ao padrao de escola moderna. 
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SOLICITAMOS A VOCE QUE RESPONDA O QUESTIONARIO QUE SEGUE. O 

MESMO FAZ PARTE DE UM ESTUDO SOBRE ORIENTACAO SEXUAL NA ESCOLA 

QUE SERA APLICADO NA SALA DE AULA COMO REQUISITO INDISPENSAVEL 

PARA A DISCIPLINA DE ESTAGIO EM DOCfiNCIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNTVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAJAZEIRAS. 

RESSALTAMOS QUE SUAS RESPOSTAS SERVIRAO APENAS PARA FINS 

ACADBM1COS E SERAO MANTIDAS EM ABSOLUTO SIGILO. ESPERAMOS 

CONTAR COM A SUA COLABORACAO. 

ATENCIOSAMENTE; 

MARIA AMELIA MENDES LUIZ DE SOUSA 

QUESTIONARIO PARA OS PROFESSORES 
1 - Como voce ve a sexualidade humana? 

2 - Voce ja participou de aigum curso ou palestra sobre a orientacao sexual? 

3 - Voce acha importante discutir a sexualidade na escola? Por que? 

4 - O que seria necessirio para um bom trabalho de Qrientaclo sexual? 

5 - voce se sente preparado para trabalhar a orientacao sexual? 

( ) sim ( ) nao 

Justifique sua resposta 

6 -Em sua opiniao, em que momento a escola deve abordar a orientacao sexual? 

( ) Somente nas aulas de ciencias 

( ) Todas as vezes que o aluno manifestar algo sobre sexualidade 

( ) Ela nao deve abordar a sexualidade porque ja e funcao da familia 

( ) Nunca, pois os professores nao tern formacao adequada para o assunto 

7 - De que forma os alunos manifestam a sexualidade na escola 

{ ) desenhos ( ) palavroes 

( ) piadas ( ) comportamento 

( ) nao revelam interesse pelo assunto 



8 - Marque as dificuldades que voce teme enfrentar num trabalho de orientacao sexual 

( ) inseguranca ( ) duvidas 

( ) nenhuma, sei muito sobre o assunto 

9 - Durante a sua formacao profissional voce teve algum momento direcionado a orientacao 

sexual? 

( ) numa disciplina na graduacao 

( ) nunca 

( ) as vezes, quando se discutia eventualmente sobre o assunto 

( ) sempre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 - Aponte sugestoes pedagogicas envoivendo o trabalho de orientacao sexual 

FOTOS DO ESTAGIO 
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