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"A sexualidade, enquanto possibilidade 

e caminho de alongamento de nos 

mesmos, de producao de vida e de 

existencia, de gozo e de boniteza, exige 

de nos essa volta critico — amorosa, 

essa busca de saber de nosso corpo. 

Nao podemos ester sendo, 

autenticamente, no mundo e com o 

mundo, se nos fechamos medrosos e 

hipocritas aos misterios de nosso corpo 

ou os tratamos, aos misterios, cinica e 

irresponsavelmente" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Paulo Freire ) 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O interesse pelo tema deste trabalho parte da nossa vida cotidiana, como filha de 

educadora, testemunhando os tabus, os preconeeitos. Neste eontexto vimos a necessidade 

de: ampliarmos os conhecimentos a respeito desta tematiea t io complexa que a cada dia 

desperta o interesse principalmente no nosso cotidiano eseolar. 

Se focalizarmos os olhares para as experiencias que vivenciamos na vida eseolar desde o 

ensino basico ate a universidade, principalmente pelo tabu que a sociedade ainda incorpora 

em nossas familias no que diz respeito a sexualidade. Para nos educadores em formacao, 

nao e uma tarefa facil lidar com situaeoes como: abuso sexual, homossexualismo, 

masturbacao, gravidez na adolescencia entre outras. 

E a partir dessas dificuldades que sao estabelecidas em sala de aula e no cotidiano, da falta 

de dialogo e da evasSo do tema na escola, e nos lares; que o estudo sera relevante e 

pertinente para favorecer uma melhor compreensfio da tematiea, visando aproximar 

professores, alunos e a familia para uma discussao espontanea e benefica sobre a 

sexualidade no processo educativo no qual estao inseridos. 

Favorecer a discussao e proporcionar um relacionamento humano-educativo, tendo em 

vista que e fungao da escola ou mesmo a interferencia desta de forma equivocada levam a 

uma evasao natural das questoes que envolvem esta tematiea. 

Partindo desse estudo, buscamos tracar as principais linhas para uma 'orientacao sexual' 

com a finalidade de integrar o meio social a realidade 'educativa' vivenciada nas escolas. 

Compete aos educadores admitirmos a importancia de se atingir a racionalidade necessaria 

para se debater questdes sobre esta tematiea que esta exposta na midia, nas escolas, nas 

esquinas, e lares. Como educadores somos humanos movidos por sentimentos, emocoes, 

preconeeitos, diferencas e semelhancas que acarretam os confrontos do que seja: "normal, 

imoral, certo, errado, aceitavel e inaceitavel". Cabe aos educadores incorporarmos essa 
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tematiea entre individuos e sociedade, num processo participativo, na busca da conquista da 

humanidade plena do individuo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- G E R A L 

Identificar e analisar a importancia da sexualidade como ferramenta do processo 

educativo, dos professores e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professor Mozart Rodrigues, Bonito de Santa Fe - PB. 

- ESPECiFICOS 

• Identificar o grau de conhecimento dos professores e alunos sobre o tema 

sexualidade na pre - adolescencia. 

• Analisar a pratica do educador em desenvolver o tema em estudo; 

• Observar a participacao dos educandos nas atividades propostas sobre o tema; 

• Investigar a metodologia e os recursos didaticos utilizados pelo educador ao 

desenvolver o tema em estudo; 

• Verificar a existencia de projetos sobre o tema em desenvolvimento na escola. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, do tipo Estudo de Caso sendo 

auxiliado por varias tecnicas. Para a mndamentaclo teorica fizemos uso de bibliografias 

sobre o tema. Para a coleta de dados usamos questionarios e observacoes. Os questionarios 

foram aplicados aos educadores. 

A sexualidade e um assunto muito complexo para se falar, uma vez que muitas criancas nao 

tern esta aula em casa. Neste caso e necessario que o professor se disponha a orientar os 

alunos a esse respeito de uma forma bem singela e educativa. Isto deve ser feito de forma 

que nab constranja o aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O professor deve passar para o aluno que sexo existe, mas mostrar que meio a isso existe as 

doencas e este deve ser o enfoque da aula, prevenir doencas. a comecar na pre-adolesceneia 

isto o fara entrar na adolesc§ncia ja prevenido. Outro fato importante para a orientaeSo 

sexual na escola e trazer mMicos especializados no assunto, desta forma se vai ter uma 

consciencia maior a respeito do assunto. Antes de falar de sexo na escola tern que se falar 

antes de qualquer coisa no tema saude na escola. E ai que entra o assunto sexo. 
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CAPITULO I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 PESPECTIVAS HISTORICAS DA SEXUALIDADE 

A sexualidade vem sendo considerada de diferentes formas, ao longo da historia da 

humanidade. Embora nos pareea inusitado, Houve um tempo em que fazer sexo e falar tal 

assunto nao requeria muitas restricoes. A esse respeito USSEL apud SUPLICY 2000 

comenta que o comportamento sexual durante o seculo XV e XVI , refletia as atitudes e um 

modo de vida que poderiamos denominar de pro-sexuais. 

Nessa epoca, por exemplo, era admitido que as pessoas satisfizessem as suas necessidades 

sexuais para nao por a saude em risco. Em virtude disso, eram permitidas as trocas de 

carieias e , para acalmar as criancas, os pais masturbavam-se. Em algumas camadas soeiais 

as relagoes extraeonjugais eram liberadas; a familia e os servicais dormiam nus e no mesmo 

quarto. Nesse eontexto, os jovens, por poderem ver, sentir, e aprender com os adultos o que 

quisessem sobre os assuntos de natureza sexual, nao necessitavam ser esclarecidos. 

No entanto, com a ascensao da burguesia no seculo XVII , a quantidade e a qualidade das 

relacoes soeiais foram transformadas, impingindo fortes modificacoes, entre outras, as que 

se referem a sexualidade. Essa passa a ser idealizada visando a uniao entre os sexos, ao 

amor, ao matrimonio e a procriacao, sendo interditadas quaisquer outras formas de 

manifestacoes sexuais que se afastem desses objetivos. Deste modo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... o sexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA correto e aprovado pelos manuais nos 

primdrdios da era modema era o coito entre homens 

e mulheres unidos pelo matrimonio, o sexo que 

culminasse na produgao de bebis (...) As atividades 

sexuais eram apravadas ou rejeitadas precisamente 

na medida em que estavam ligadas a produgao de 

uma descendencia legitima . Desnecessario dizer, 

portanto, que o coito entre pessoas do mesmo sexo 

era francamente desaprovado. (PORTER, apud, 

SUPLICY 2000, p. 178). 
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DE CAMPINA GRANDE 

CENTRG DE F0RMACA0  DE PROFESSORES 

BIUOTECA SETORIAL 
CWWEIRAS' PARAlBA 



Na avaliacao de USSEL apud SUPLICY 2000, os individuos foram levados a renegar suas 

sensaeoes sexuais, recalca-las ou considera-las como inexistentes. Por conseguinte, o 

interesse concedido a sexualidade foi gradativamente sendo associado ao misterioso, ao 

repugnante. ao indecente, o que veio tornar problem atica a questao do eselarecimento 

sexual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ate mesmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o compreensivel interesse pela 

sexualidade, que vai do desejo de saber ao estudo 

cientifico especializado, passou a ser julgado de 

forma cada vez mats negativa, fazendo com que a 

curiosuiade sexual dos jovens fosse satisfeita num 

ambiente de culpa e de pecado (...). Foram, 

sobretudo, os jovens que ficaram expostos a esta 

influencia, cujo objetivo am banir a sexual ate 

mesmo da esfera do privado, nada e permitido, A 

crianca e o jovem devem ser assexuados (USSEL, 

apud SUPLICY, 2000.65) 

Atraves da relacao com os pais, o ser human© adquire a capacidade amorosa e erotica que 

amadurece no decorrer da vida. Essa experiencia e insubstituivel. Uma mae capaz de 

proximidade fisica, com seu bebe, possibilitara para ele o desenvolvimento da capacidade 

de ter prazer fisico e intimidade afetiva com outro ser human©. 

A Orientacao Sexual e um processo formal e sistematizado que se propde a preencher as 

lacunas de informant©, erradicar tabus e preconeeitos e abrir a discussao sobre as emocdes 

e valores que impedem o uso dos conhecimentos. 

Um espac© privilegiado e certamente a escola, ja que a Orientaclo Sexual e uma 

intervene!© pedagogica que favorece a reflexio mediante a problematizacao de temas 

polemicos e permite a ampla liberdade de expressao, num ambiente acolhedor e num clima 

de respeito. 

Mediante um trabalho de Orientacao Sexual sistematico, e possivel ajudar a se sentir 

sexualmente madura para fazer escolhas motivadas por amor e carinho pela outra pessoa, 

livres de vergonha ou culpa e minimizando os riscos de uma gravidez indesejada ou de 

doencas, 
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1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SEXUALIDADE E INFANCIA 

A erianca tern sido alvo de normas tracadas pela familia, pelos medicos e pelos teoricos da 

educacao, que prescrevem como trata-la e educa-la, com o objetivo de alcancar a 

obediencia e a docilidade. 

No Brasil nas ultimas decadas do seculo XIX, o espaco familiar e a escola se 

transformaram em ambientes de formacao dos filhos por meio da educacao de seus corpos 

e, principalmente, de uma educacao do sexo, que passava pelo nao-dito, pelo falar o 

mi'nimo possivel e pelo controle do que era falado, de quern falava e onde se falava. A 

mulher estava pronta para desempenhar o papel da mae higienica. A pedagogia higienizada 

aplicada as elites produziu um individuo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FisicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e sexualidade obcecada pelo seu corpo; moral 

e sentimental centrado em sua dor e seu prazer; 

socialmente racista e burgues em suas crenqas e 

condutas; finedmente, politicamente convicto de que 

da disciplina repressiva de sua vida depende a 

grandeza e o progresso do Estado brasileiro 

(COSTA, apud CAMARGO, 1999), 

Enquanto na sociedade medieval o sexo objetivava apenas a procriacao, para que se 

pudessem perpetuar os bens materials, na sociedade burguesa a sexualidade e idealizada 

com o objetivo de unir sexo, amor, matrimonio e procriacao. Qualquer outra manifestacao 

da sexualidade fora desse ideal era interdita: 

Passou a ser tida como ilicita a sexualidade fora do 

casamento (amor-livre, coito pre-conjugal ou 

extraconjugal); a sexualidade sem amor 

(prostituicao, masturbacdo); ou a sexualidade sem 

procriaqao ( homossexualidade, sexualidade infantil 

e sexualidade no climaterio (COSTA, 1989, p. 24) 

O falar com as criancas sobre as relacoes entre sexo recebeu diferentes tratamentos no 

decorrer da historia. No seculo X V I , Erasmo publicou os seus famosos Coloquios, que se 

destinava a aprimorar a lingua dos jovens e a educa-los para a vida. Tal obra foi o livro -

texto mais famoso e mais lido de sua epoca, sendo tambem mais criticado posteriormcnte. 

O autor tinha a intencao de apresentar a vida adulta ao menino e, dessa forma, relata os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dialogos de um jovem fazendo eorte a uma moca, as queixas de uma mulher sobre o mau 

comportamento do marido e conversas entre um rapaz e uma prostituta. A fraqueza com 

que as funcoes naturais eram comentadas entre adultos na presenca das crianeas e as 

brincadeiras que eram realizadas com elas denotam como Erasmo considerava natural que 

as crianeas soubessem a tematiea de seu livro. 

Um fato acontecido em uma corte do seculo XVII ilustra bem como os adultos se divertiam 

com as brincadeiras realizadas com as crianeas. Naquela corte vivia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pequenina de sets anas de idade. As senhoras 

da corte comersam muito com ela e, certo dia, fazem 

uma brincadeira: tentam convencer a menina de que 

ela esta gravida. A menininha nega isso. Defende-se. 

E absolutamente impossivel, diz e discutem muito. 

Certo dia, porem, ao acordar. descobre um recem 

nascido na cama ao seu lado. Espantada, diz ela em 

toda sua inocencia: "De modo que isto so aconteceu 

coma Virgem Maria e comigo porque ndo senti 

nenhuma dor". Essas palavras passam de boca em 

boca e o pequeno caso tornar-se a diversao de toda a 

corte (ELLAS, apud, CAMARGO). 

Depois de Erasmo, outros teorieos da educacao, entre eles Jean-Jacques Rousseau, no 

seculo XVIII , continua nab tomando a sexualidade infantil como objeto de estudo, pois ala 

ainda nao havia sido problematizada. O sexo na infancia nao ia alem de uma diferenca 

anatomica. Para RousseauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 1 9 9 2 , p. 2 7 1 ) "ate a adoleseencia as crianeas dos dois sexos 

nada tern de aparentar que as distingas; mesmo rosto, mesmo aspecto, mesma cor, mesma 

voz. Tudo e igual, ambos sao crianeas", Rousseau se preocupava com o amor da erianca 

pelas pessoas que a rodeavam: "Toda erianca apega-se a sua ama; O primeiro sentimento da 

erianca e amar a si mesma e o segundo e amar os que Ihe sib proximos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 SEXUALIDADE 

A sexualidade e um elemento importante para analise e compreensab da dinamica do 

adolescente. As mudancas fisicas incluem alteracoes hormonais que muitas vezes 

provocam estados de excitacao incontrolavel. Surge entab uma intensificacSo da atividade 

masturbatbria Nessa fase tambem ocorre a consolidacao do tipo de atracao sexual vivida 
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pelo tndividuo; sao pertinentes as exploracSes da atracao a das fantasias sexuais com 

pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A experimentacao desse tipo de vinculo tern 

relacSo com a rapidez e a intensidade da formacao e separacao de pares amorosos entre os 

adolescentes. 

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

por um dever moral ou obrigacao social, mas ha tambem um motivo interno: o desejo de 

saber. A energia que origina a curiosidade sexual (na primeira infancia) vai se diferenciar e 

se transformar no desejo de saber, o que resulta no prazer de adquirir conhecimentos. Isso 

inclusive pode expressar-se atraves do intenso questionamento realizado pelos jovens na 

escola. 

Os professores podem ser escolhidos como modelo aduito, a partir da sua autoridade sobre 

o adolescente, objeto da transferencia dos pais. Para poder ajudar o aluno, o professor 

precisa ocupar o lugar de autoridade, sendo aduito. Nao e tentando ser amigo que o 

professor ajuda: e estando junto, sem querer igualar-se ao jovem. 

Todas as tarefas da adolescencia - e elaboracao das perdas, a discriminacao do tempo, a 

escolha amorosa - significant uma ruptura. Processa-se a transferencia para si proprio de 

tarefas que antes eram atribuidas aos adultos responsaveis: e a conquista da autonomia. 

Cabe a toda a sociedade e a escola em particular ajudar o adolescente a canallzar 

produtivamente suas potenciaiidades, criando e oferecendo espacos de participacao e 

realizaeab pessoal. 

1.4 ABORDAGENS COM OS PAIS E COM A COMUNIDADE ESCOLAR. 

Para a implantacao de um trabalho de Orientacao Sexual na escola, e necessario que, alem 

dos responsaveis diretos por essa tarefa, os pais, equipe tecnica e todos os professores 

conheeam a proposta a ser desenvolvida (objetivos, principios, metodologia) e colaboram 

com ela. Ja seria um avanco se nSo agissem em sentido contrario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partictpaclo de toda a escola na implantacao da Oriental So Sexual sera possivel se no 

planejamento houver integrafio desse trabalho a proposta pedagogica geral. Assim, se a 

sexualidade for tema de reflexao de todos os educadores, sera© removidas barreiras que 

podem prejudicar o desenvolvimento de um trabalho em fase inicial. 

Onde a Qrientacao Sexual e incipiente e imenso os tabus com relaeao a sexualidade, sao 

necessarios envolver os pais: cabe a eles autorizar seus filhos a participar desse trabalho. 

Decorrido algum tempo, espera-se que os pais estejam convencidos de sua necessidade e o 

apoi© vira naturalmente. A partir dan eles deverSo ser informados da implementacao do 

processo, sem necessidade de dar mais aprovacao formal. 

Um primciro passo e deixar muito claro o papel da escola em Orientacab Sexual: Criar um 

espaco para os jovens pensarem, discutirem e informarem-se sobre a sexualidade; reverem 

seus valores; tirarem duvidas que geram ansiedade. 

Nao cabe a escola ditar o que e "certo" ou "errado". Quando um professor determina 

comportamentos cerceia a escolha do adolescente e, pior, coloca seus valores como padra© 

e seus conceitos com os melhores. 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. 

Em escolas onde a Orientacao Sexual ja esM sedimentada e aceita, os pais poderao ser 

informados do andamento do trabalho e convidados a comparecer a escola nos horarios 

normais de atendimento, para dirimir alguma duvida. Ha escolas que matem as aulas 

Em escolas onde a OrientacSo Sexual ja esta sedimentada e aceita, os pais poderao ser 

informados do andamento do trabalho e convidados a comparecer a escola nos horarios 

normais de atendimento, para dirimir alguma duvida. Ha escolas que matem as aulas de 

OrientacSo Sexual fora do horario eseolar e outras que integram esse trabalho no horario 

comum das demais disciplinas. 
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Um assunto freqtiente na maioria das conversas com os alunos e o corpo. O corpo necessita 

de cuidados, saude, higiene e proteflo. 

Nao somos pedacos, somos uma pessoa Inteira. Uma unidade que deve ser respeitada, 

conquistada e preservada sempre. O corpo sao sensaedes, emoeoes, desejos e vontades. Isso 

nao se explica, mas se aprende, conhece, sente. Meu existe diante de mim e me faz existir. 

O outro existe diante de mim e seu olhar me faz existir. O corpo guarda marcas, inscritas 

atraves da educacao: nas proibicoes, permissdes, vergonhas, coragem, medos, dores, prazer, 

receios, ousadias, distanciamento, aproximac6es... O corpo tern seus sonhos, projetos e 

fantasias. O corpo sou eu. Por isso a tanto a conversar, a aprender, a conhecer. 

E importante que o professor desenvolva com um grupo um clima de confianca, respeito. 

Tendo claro o objetivo do seu trabalho com o corpo, considerando as caracteristicas e 

necessidades de cada um e do grupo. Que sempre construa uma contextual izacao deste 

corpo do qual se fala, como estar contando a "historia" das historias desse corpo. 

1.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CORPO ADOLESCENTE 

Na adolescencia ocorrem mudancas significativas em nivel biologico, emocional e nas 

relaeoes pessoais. Essas mudancas exigem das pessoas que se relacionam com o 

adolescente uma atitude positiva e clara diante da sexualidade: o sexo e prazer, e bom, uma 

relacao de troca de afeto em que nao ha espaco para discriminacoes. 

O investimento no corpo, sob o domfnio do saber medico, revelou-se, no ambito da 

educacSo, entre outros, no combate a masturbacao (onanismo). Ao ser normalizado pela 

medicina como um problema que produzia danos graves, essa pratica passou a representar 

uma ameaca para a saude fisica, moral e intelectual dos jovens. Considerada como 

desperdicio e ato irresponsavel, a masturbacao tornou-se uma preocupacao para a medicina 

moderna ao infringir a logica da reproducao como unica forma de conduta sexual legftima. 

Por ser encarada como um perigo. que precisava ser combatido, nas escolas que surgiram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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na Europa e no Brasil, a partir do seculo XIX, predomina uma verdadeira campanha 

antimasturbatoria, que consistia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...em manter oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA adolescentes continuamente 

ocupados. Durante as aulas era preciso obrigd-los a 

tomar o maior numero possivel de notas para que 

suas maos estivessem sempre a vista. Sobretudo 

entre os educadores progressistas, o trabalho 

manual e a ocupaqao desempenhavam, alem do 

papel pedagogico habitual, um papel 

antimasturbatorio (USSEL, apud CAMARGO, 1999). 

Em nosso contexto social, o adolescente sofre o efeito de padroes rigidos de 

comportamento, da moda, de modelos estereotipados de "perfeicao fisica". Ao mesmo 

tempo, ele experimenta profundas mudancas em seu corpo e em sua vida; na busca de sua 

identidade e bem estar. E um espectador interessado, ansioso, do proprio corpo, ora 

angustiado, ora vitorioso. 

E muito comum nessa idade a piwcupacao com normalidade. Muitas sao as soeiais de ser 

homem e mulher proposto ao adolescente sao rigidos e freqOentemente aprisionam em 

determinada forma de ser. 

E importante repensar e resgatar o conhecimento do corpo e da experiencia individual. 

Essas abordagens devem ocorrer num espaeo prazeroso e franco, possibilitando nova 

libertacao e apropriacao corporal. 

A formaeao do corpo depende de fatores como a capacidade de formar vfnculos de amor — 

aprendida no inicio da vida mediante a relacio com os adultos mais significativos (mae, 

pai). Fica registrada no corpo da pessoa a vivencia do prazer de ser amada e seu 

reconhecimento de que e digna de se-lo. Se, no comeco de sua existencia, a erianca e 

sistematicamente frustrada nos anseios afetivos, se atravessa fases de inseguranca 

emocional, pode desenvolver expectativas de rejeicao e uma descrenca na possibilidade de 

formar vinculos afetivos estaveis e satisfatorios. Nosso corpo sexuado inicia a construcSo 

de sua identidade feminina ou mascuiina atraves do desejo, da memoria; e das marcas 

inscritas em cada um de nos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.6 R E L A C O E S DE GENERO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde o nascimento, ser homem ou ser mulher sao eondicoes tratadas de forma muito 

diferente na maioria das sociedades. A definicfio do sexo das crianeas e cercada de 

expectativas fami Hares e soeiais quanto a seu comportamento. Essas expectativas orientam 

o caminho que a erianca percorrera ate se tornar adulta; elas sao o ponto de referencia mais 

importante para a conditio psiquica e social do individuo. 

A multiplicidade de comportamentos "masculinos" e "femininos" aponta para os padroes 

culturais das sociedades como o berco de valores tab diferenciados. A manutencao destes 

valores e garantida atraves de uma educacao que geralmente trata as meninas como seres 

Mgeis e doceis e os meninos como fortes e eficientes. Essa mesma educacao incute valores 

acerca de qual comportamento social e pessoal esperar do homem ou da mulher. 

O uso conceito de genero nos auxilia a refletir tanto sobre a discriminacao da mulher como 

sobre o preconceito diante de homossexuais, passando pelas relacdes de poder e pela 

desvalorizaeao do trabalho feminino. O resultado destas reflexoes talvez possa contribuir 

para a superaeao da desigualdade de genero e. de forma mais ampla, da desigualdade 

social. 

1.7 GENEROS E ADOLESCENTE 

Como pensar com os adolescentes sobre as questoes de genero? Justo numa fase em que o 

corpo do menino se transforma em corpo de homem, o da menina em corpo de mulher, 

ambos potencialmente reprodutivos? Tais fatores precipitam outros, igualmente 

importantes, como a atra?ao sexual, a escolha do parceiro ou parceira, a possibilidade da 

paternidade e da matemidade. 

Por tratar-se de processos internos complexos, e tambem porque socialmente esta colocada 

a relacao entre os gineros, o adolescente sente dificuldade em lidar com todas essas 

19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nuances. Ora tende a reproduzlr comportamentos estereotipados em relacao a genero, ora 

procura romper radicalmente com o conhecido: nao e facil conviver com essas oposicoes. 

Assim, um adolescente tenta proibir a namorada de usar uma roupa que ele julgue 

provocante e ao mesmo tempo seu idolo e uma cantora como Madonna. 

Dai surge a possibilidade da mudanca e interrupcao do processo de reproducao do que ja 

existe e adaptacao a ele. A discussao das relacdes de genero e fundamental na orientacao 

sexual como adolescentes, pois diz respeito a identidade propria e as relacoes com o outro. 

A rigor, em todos os passos da Orientacao Sexual, pode-se trabalhar as relacdes de genero: 

afinal, todo relacionamento e comportamento humano 

A rigor, em todos os passos da Orientacao Sexual, podem-se trabalhar as relacoes de 

genero: afinal, todo relacionamento e comportamento humano dizem respeito a elas. Ao 

abordar o tema "corpo", a discussao sobre as relacdes de genero pode suscitar questoes 

como: "Existe alguma relacao entre o corpo (masculino ou feminino) e a forma como as 

pessoas vivem?"; "o que a virgindade em sua dimensao organica e em seu aspecto 

simbolico, tern a ver com o modo de vida de uma cultura?"; "um bebe ja apresenta 

diferencas de comportamento em funcao do seu sexo?"; "na paquera, quern deve tomar a 

iniciativa?"; "num relacionamento sexual, quern deve assumir a responsabilidade pela 

contracepcao e prevencao do contagio de doencas sexualmente transmissivel?"; "rapazes e 

mocas devem ser educados de forma semelhante?". 

Sao inumeras as questoes relativas ao tema que, alias, nao e de interesse apenas da 

Orientacao Sexual, ja que as relacoes de genero perpassam quase todas as atividades e 

conhecimentos humanos. Elas tambem sao objetos de valores e de preconeeitos. 

"Preconceito" e um pre-julgamento, uma posi^ao assumida sem conhecimento ou reflexao 

sobre os fatos. Sendo o preconceito calcado em valores, manifesto determinado forma de 

encarar o mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA HOMOSSEXUALIDADE 

A homossexualidade tem sido um dos temas mais freqiientes em nossos encontros com 

grupos de professores e de pais. Pereebe-se um clima de apreensio quanto a atitudes 

"esquisitas" de alguns alunos ou o medo de que o filho "fique" homossexual. No fundo 

dessas apreensdes e medos esta a preoeupaelo de que o jovem nao cumpra as expectativas 

morais e soeiais: a proeriaeao, a continuidade da familia, viver num "ambiente sao" longe 

de um "mundo perversoes". 

Para nos orientarmos e assim diminuir nossas ideias preconceituosas, primeiro e precise 

obter informacdes basicas. E importante observar que a ciencia atual nao tem uma 

explicacao definitiva para "homossexualidade". Ainda existem duvidas em relacao as 

hipoteses levantadas acerca desta condigoes. Muitas vezes desejamos encontrar a grande 

verdade, a qua! nao existe. A homossexualidade e uma forma milenar de comportamento 

sexual que apresenta inumeras faces e, portanto, nao e possivel olha-la atraves de um so 

angulo. 

A homossexualidade se relaciona com as construcoes soeiais das padroes de genero; com o 

mundo fascinante da mente e do psiquismo humano; como caracteristicas biologicas; com 

os costumes e rituais criados pelas cultures; com os caminhos percorridos por cada 

individuo; com os dramas e tramas familiares; com as relacdes no interior do sistema 

capitalista. Todos esses fatores integram um complexo sistema de elos ainda nSo 

decifrados, o que suscita mais questoes do que conduz a respostas. 

Assim como o aduito, a erianca possui dentro de si potencialidades diversas: devido a 

educacao recebida, ela desenvolve apenas algumas delas o que, de certa forma, lhe 

empobrece a experiencia. Educar, neste contexto, e proporcionar ao educando um maior 

numero de experiencias para que amplie seu universo de possibilidades. 

E importante que na fase pre-escolar a erianca possa jogar com seus papeis de uma maneira 

mais flexivel, reunindo vivencias necessarias para a construcab da sua identidade de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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genero. A infancia e momento de circular com maior desenvoltura pelo mundo masculino e 

feminino. 

A relacao sexual entre pessoas do mesmo sexo sempre existiu e sempre existira, pois, esta e 

uma das formas possiveis para homens e mulheres viverem seu prazer. 

A atracao sexual homo ou hetero nao e objeto de escolha. O homossexual nao pode ser 

culpado por sua atracao pelo mesmo sexo e e no minimo injusto reprova-lo por esse fato. 

A homossexualidade nao e uma doenca e, portanto nao se pode pensar em cura e muito 

menos em transmissab. Essa e a posicio da Organizacao Mundial da Saude a alguns anos. 

Tanto que o termo "homossexualismo" evoluiu para "homossexualidade", pois, do ponto de 

vista medico, o sufixo "ismo" e aplicado a doeneas, 

Os homossexuais diferem dos heterossexuais tab - somente na questao de atracao sexual. 

Sio antes de qualquer coisa seres humanos, com direitos iguais aos outros e merecem nosso 

respeito. Ha entre eles, pessoas criativas, bondosas, inteligentes, honestas, neuroticas, 

inseguras, maldosas. Ha aqueles com aparencia efeminada e aquelas com aparencia 

masculinizada; porem, ha o homem homossexual forte e viril e a mulher homossexual ou 

lesbica, meigae feminina. 

1 J ABORTO 

A questao do aborto — o abortamento intencionalmente provocado —aparece como um dos 

temas mais controvertidos num programa de orientacao Sexual. O aborto atinge a area de 

saude publica e suscita questionamento sobre a autoridade do estado regular o 

comportamento dos individuos, sua vida intima e acdes sobre o seu corpo. O aborto e 

permitido em dois casos de gravidez: a decorrente de estopo comprovado ou quando, numa 

situacao de risco, sua interrupcao for necessaria para salvar a vida da mae (com a devida 

indicaeSo meclica). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Estima-se que seja praticada quase um milhao e meio de abortos no Brasil, por ano (Em 

1991 foram induzidos no Brasil 1.443.350 abortos segundo dados do The Alan Guttmacher 

Institute, veiculados em O Estado de S. Paulo, de 7/8/94). Trata-se de um dos indices mais 

altos do mundo. Considerando-se sua ilegalidade, e facil perceber as conseqiiencias. 

As clinicas clandestinas, que atendem a classe rnddia e alta, sao um negocio altamente 

rentavel; quando as carencias economicas aumentam, torna-se pleno de riscos para a saude, 

devido a falta de assepsia e de assistencia medica qualificada. Infeccoes, intoxicates, 

perfuraedes do utero sao situacoes que poem em risco a saude e a propria vida da mulher. 

impossibilitada de realizar o aborto em mulher que o desejam a rede de saude publica resta 

atender as complicacoes decorrentes de um abortamento mal feito. E preciso considerar que 

o debate sobre o aborto aparece em situacoes-limite, na vida de pessoas concretes. Falhou o 

metodo anticoncepcional utilizado; faltou conversa sobre a gravidez indesejada e suas 

conseqiiencias. Faltou o dialogo do casal sobre ter filhos ou nao, quantos e quando. 

Esvazio-se o argumento magico do tipo "comigo nao vai acontecer". Fatores inconscientes 

interfiram. Faltaram informacoes e orientacoes sobre a escolha e uso de metodos 

anticoncepcionais. Faltou refletir melhor sobre a vida familiar com suas responsabilidades. 

Faltou dinheiro, faltou coragem para se prevenir. Enfim, algo nao deu certo. E a decisao a 

ser tomada, alem de ser rapida, esta sujeita a pressao de todos os tipos e ao desamparo do 

Estado. Incontaveis vezes e a mulher sozinha, abandonada pelo parceiro, quern area com 

todas as consequencias - fisicas, psiquicas, soeiais e economicas. O desespero pode ser a 

tonica da acao numa hora dessas. E dificil para uma mulher sozinha criar uma erianca. Para 

a mSe adolescente, a ausencia do pai e ainda mais dramatica. O abandono e a solidao 

certamente estarao presentes. 

Que opcao restara alem do aborto? Qpcio penosa para uma adolescente, especialmente se o 

parceiro nao estiver presente em todo o processo. A decisao de abortar costuma ser 

clandestina e tomada longe dos pais. Muitas vezes falta uma amiga, com quem se possa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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compartilhar as angustias. Seu signif.cado sera intense para uma adolescente, mesmo 

esteja muito apoiada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I 

2.1 REFLEXOES SOBRE ESCOLA, SEXUALIDADE E GENERO. 

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 nlo 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 parte da 

educacto e se aprende com os colegas, ou atraves de revistas e filmes pornograficos ou em 

zonas de prostituicto. 

Nab ha como escapar. Mesmo que a escola se omita, estara acontecendo algum tipo de 

educacao sexual. No caso, repressiva, inadequada e deformada. Nab ha garantia de que o 

aluno venha a receber na rua ou atraves dos meios de comunicac&o as informacoes 

necessarias para uma vida afetiva e sexual harmoniosa. 

E funcao de a escola contribuir para uma visao positiva da sexualidade, como fonte de 

prazer e realizacao do ser humano, assim como aumentar a consciencia das 

responsabilidades. 

Atualmente, a enfase em relacao a sexualidade tem sido muito maior quanto ao 

desempenho genital do que quanto a satisfacao emocional. A liberdade sexual tem sido 

confundida com promiscuidade e a mfonnacao com instrucao sobre movimentos fisicos 

mecanicos. 

Alguns pais terio duvida quanto a convivencia de fornecer as adolescentes a informacao 

sexual e de transmitir uma visao da sexualidade como algo natural e bonito. Muitos 

considerem que, apesar de nao terem recebido instrucSo formal, levam uma vida sexual 

satisfatoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Possivelmente tais pessoas acreditem que a informacao induz a pratica do sexo. 

Especialistas afirmam o contrario: quern recebeu orientacao correta, na hora de praticar o 

sexo, o faz com muito mais responsabilidade e com maior possibilidade de usurruir o 

prazer. 

Informar e importante, mas nao suficiente para mudar comportamentos. Por isso, muitos 

jovens encontram dificuldade em processar os conhecimentos recebidos; outros, devido a 

medos e conflitos, nao conseguem coloca-los adequadamente. 

A desinformacao, o medo e a angustia decorrentes da ignorancia podem comprometer a 

capacidade de aprender da erianca e as suas possibilidades de ter uma vida sexual 

harmoniosa, assim como coloca-la a merce de suas experiencias sexuais diante das quais se 

encontrara desprotegida. 

Se a escola nao abrir um espaco de discussao, a sexualidade se transforma em fonte de 

agressao, balburdia e exibicionismo. Ao falar sobre sexo, os alunos se conscientizam dos 

seus temores, encontram respostas as indagacoes e passam a lidar com o tema de forma 

madura, possibilitando maior tranquilidade em meio ao turbilhao da adolescencia. 

As aulas de Orientacao Sexual podem propiciar transformacoes nos relacionamentos 

pessoais, aumento na afetividade e naturalidade na troca de ideias, bem como o respeito 

pela diversidade. 

A mudanca pode alcancar a relacao com outros professores e frequentemente chegar ao lar. 

O dialogo com os pais muitas vezes e obtido ou retomado como resultado dessa experiencia 

na escola. 

Uma das contribuicoes da escola para o aluno e desenvolver o pensamento e a capacidade 

critica, no sentido de nao aceitar, nem rejeitar, valores antes analisa-los. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A possibilidade de pensar com liberdade assuntos considerados proibidos por muitos cria 

espacos mentals que estimulam o jovem a rever outras demissoes privadas e soeiais de sua 

existencia. Ele tambern aprende que mesmo opiniSes muito diversas merecem ser 

discutidas e avaliadas dentro de um clima de respeito. Para o aluno, essa capacidade pode 

resultar em maior curiosidade intelectual e abrir sua visao de mundo para o educador e para 

a escola, pode estimular inesperadas praticas educacionais; para a familia pode gerar novos 

lacos de afeto e dialogo. 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ORIENT ADORES SEXUAIS NA E S C O L A 

Qual o perfil do orientador sexual na escola? Sera um especialista? Deveria conhecer toda a 

literatura sobre sexualidade? Para essa funcao deve-se convidar um profissional de saude? 

Um professor?Homem ou mulher? 

O professor acornpanha seus alunos, muitas vezes diariamente. Portanto, conhece a historia 

e a forma como o adolescente vive em seu grupo. Constrdi vinculos com seus alunos, sabe 

como conduzir debates, sabe dar aulas... E claro que nem todos os professores apresentam 

essas caracteristicas; mas tambern e verdade que nao sao poucos que desenvolvem um 

trabalho significativo com seus alunos. Tais educadores sao candidates para conduzir a 

Orientacao Sexual. 

E fundamental que o orientador tenha uma atitude positiva frente a propria sexualidade, que 

seja capaz de tratar com naturalidade as questoes levantadas. Conduzir bem os debates, 

criar oportunidades de expressSo, ajudar a refletir, questionar os proprios problemas e 

incentivar a troca de opinioes sSo desafios de Orientacao Sexual, essas experiencias serao 

incorporadas e valorizadas pelo orientador. 

A sexualidade do adolescente remete o orientador para a sua propria sexualidade. Todos 

nos recebemos algum tipo de educacao sexual que, na maioria das vezes, reflete um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pensamento dominante que se restringe a dimensao genital, deslocada de um contexto mais 

ample- - as relacoes humanas. 

A formacao do professor raramente incorpora temas de sexualidade em seu curriculo. Falta 

uma abordagem com enfoque biopsico-social; falta uma reflexao mais aprofundada sobre 

as relacoes interpessoais. Por isso, muitas escolas, ao trabalhar com Orientacao sexual, 

abordam apenas a reproduflo, aparelho genital, prevencao de doencas sexualmente 

transmissiveis e incluem alertas sobre a gravidez na adolescencia. Sao deixados de lado os 

aspectos emocionais, eticos e culturais. 

A familia e a escola reivindicam claramente que o adolescente seja esclarecido quanto a 

sexualidade. A influencia da midia, as ameacas representadas pela Aids, pela gravidez 

indesejada e pela violencia sexual dentro e fora de casa, tem impulsionado a mstituicao 

eseolar a implantar trabalhos de Orientacao Sexual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 OS ALUNOS SOLICITAM A OPINIAO PESSOAL DO PROFESSOR 

Durante a Orientacao Sexual, o educador muito provavelmente sera solicitado a expressar 

sua opiniao sobre temas, considerados polemicos, que envolvem valores morais. 

Outros grupos de adolescentes podem ver no educador alguem confiavel para explicar 

duvidas e querer de volta ponderacoes diferentes daquelas que fazem os adultos do seu 

grupo familiar. O professor deve problematizar as discussoes, garantir a reflexao critica e 

tentar evitar a eristalizac&o de tabus e preconeeitos que normalmente emergem em questoes 

polemicas. E enriquecedor a ampliacao dos debates para o ambito da Historia e de outras 

sociedades. 

2.4 DESAFIOS A EDUCACAO SEXUAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ainda hoje, a abordagem de questoes sexuais na escola como algo nao-sadio, pois 

estimularia precocemente a sexualidade da erianca e do adolescente. O trabalho de 

Educapao Sexual implica a discussao de questoes soeiais, eticas e morais. 

Para compreender a sexualidade humana e essencial que ela possa ser entendida e discutida 

com liberdade. 

Vivemos em uma sociedade em que as descobertas cientificam e tecnologicas favorecem 

uma riqueza de experiencias,alem de inumeras possibilidades de mobilidade social e de 

relacionamentos. E o que e pior,quando o controle atinge a intimidade da vida sexual,resta 

muito pouco de diferente e exclusivo para o ser humano. 

A estrutura social do mundo capitalista em favorecido um controle cada vez maior, 

atingindo a privacidade dos cidadaos e cidadas, submetendo sua vida intima a opiniao 

publica e expondo sua atividade sexual. Assim a intimidade do homem e da mulher 

modernos torna-se tao dirigida quando seu trabalho e sua autonomia pessoal ficam 

comprometidos. 

E comum encontrar em revistas destinadas a adolescentes, ao publico masculino ou 

feminino artigos q trazem regras para um bom desempenho sexual, testes para medir 

virilidade,metodos de conquistas e um parceiro ou parceira, etc.Que tendem a padronizar e 

normal izar a conduta sexual e seus leitores e leitoras.Na escola, a presenca do educador e 

educadora comprometidos com o respeito a intimidade sexual possibilitaria que o aluno e a 

aluna tivessem uma visao do sexo diferente daquela vendida pelo consumo, 

Qual seria o caminho da Educacao Sexual? Entendemos que e necessario possibilitar o 

conhecimento e o desenvolvimento da vida sexual, como maior espontaneidade, liberdade e 

aceitacao das diferencas individuals, tanto para o educador e educadora quanto para o 

adolescente e a adolescente. No entanto sao grandes os desafios principalmente para o 

educador e educadora de hoje, pois o caminho do conhecimento da vida sexual se 

contrapoe a crescente complexidade da vida modema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entendemos que o trabalho da Educacao Sexual na escola deve ser realizado de tal forma 

que permita a participacao constante dos alunos e alunas, por meio de discussoes. 

Que privilegiem o posicionamento de cada um quanto ao tema em debate, assim como o 

levantamento de discussao das duvidas, das divergincias e dos pontes em comum. 

A escola e uma das instituicoes encarregadas de transmitir cultura e formas de 

comportamento aceitas pela sociedade, mas podem tambern ser uns espacos de 

questionamentos desses comportamentos. 

A educacao sexual intentional e continua objetivo desencadear falas e reflexdes sobre a 

tematiea da sexualidade humana e pode dar-se em um espa$o definido ou transversalmente 

- atravessando o conteudo das diferentes disciplinas - contemplando principios 

metodol6gicos que sao fundamentals em educacao. 

O desenvolvimento da autonomia e da afetividade permite aprimorar as relacoes 

interpessoais; a sociedade necessita de pessoas capazes de respeitar as opinioes dos demais 

e, por sua vez de defender os proprios direitos. 

Independentemente do genero (masculino ou feminino) a afetividade implica a capacidade 

de expressar as sensaedes de prazer e de dor; as emocdes; as paixoes, como o amor e o 

odio; a ternura; a vinculacao afetiva ou, ao contrario, o sentimento de ruptura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA construcao de nossas concepqdes sobre a 

afetividade se rege pelos mesmo principios de 

aprendizagem de outros consertos, normas e valores; 

/.../ ao mesmo tempo que o elemento afetivo 

mediatiza nossos processos cognitivos e 

aprendizagens (MEDERO, apud, SUPLICY, 2000, p. 

30). 

A sexualidade humana, mais do que o ato sexual e a reproducab, abrangem as pessoas, e 

seus sentimentos e relacionamentos. Implicam aprendizados, reflexoes, planejamentos, 

valores morais e tomadas de decisao. A sexualidade e uma energia forte e mobilizadora, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma dimensao da expressao do ser humano em sua relacao consegue mesmo e com o outro, 

lugar do desejo, do prazer e da responsabilidade. 

Conhecer a sexualidade centrada na generalidade advem de uma educacao que disciplina, 

organiza e concentra o prazer nos genitais; assim procedendo, anestesia o resto do corpo. 

A Educacao Sexual deve ser pensada nao como apendice nas praticas educacionais, mais 

como integrante do currfculo e da proposta de cada escola. No Brasil, a Educacao Sexual 

passou e passa por movimentos que avancam e recuam e ainda nao esta incorporada ao 

sistema educacional. 

A metodologia de trabalho para a Educacao Sexual deve contemplar o ser humano como 

uma realidade unica, singular, que articuia construtivamente um organismo individual 

herdado, a inteligencia internacionalmente construida e a estrutura do desejo, 

transversal izados em um contexto sociocultural (Fernandez, 1994) 

2.5 NA DIN AMIGAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTERATIVA, A CRIANCA CONSTITUI SEU CORPO 

SEXUADO. 

As crianfas, desde a tenra idade, fazem inumeras perguntas relacionadas ao sexo;muitas 

vezes bem mais do que os outros grupos de mais idade. SSo perguntas basicas para o desejo 

de saber e, se ocultadas, podem inibir o impeto da busca do conhecimento. 

Aquilo que impele a erianca a voltar-se para o problema de suas origens, a curiosidade, a 

pulsao de saber, esta relacionado com as indagacoes mais fundamentals do ser humano 

(RIBEIRO, 1996). 

Para a erianca a sexualidade perpassa brincadeiras natural e espontaneamente. Na 

brincadeira de faz-de-conta - medico cabaninha - resiste a censura do aduito: 

31 



Mesmo uma erianca de dots anos, quando tenta 

organizar seu mundo, construir sua propria maneira 

de perceber as relacoes soeiais, apropriar-se das 

relaqoes com outras crianqas e com os adultos — 

essa erianca participa, a sua maneira.da resistencia 

molecular. E o que ela encontra? Uma funcao de 

equipamento subjetivo da televisao,da familia,dos 

sistemas escolares.portanto, a micropolitica dessa 

crianqa envolve as pessoas que estao em posiqao de 

modelizaqao em relaqao a ela. E possivel subverter 

essa posiqao. As pessoas que experimentaram, com 

sinceridade,outros metodos educacionais sabem 

muito bem que se pode desmontar essa mecdnica 

infernal.Com outro tipo de abordagem, toda essa 

riqueza de sensibilidade e de expressdo propria da 

crianqa pode ser relativamente preservada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(GUATTARI, 1993). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se, para a erianca, tanto a manifestacao de sua sexualidade quanto a sua curiosidade e fala 

sao naturais e espontaneamente , a capacitaeao do aduito nessa area e claramente 

necessaria para que sua intervencao seja adequada da familia e dos educadores e 

educadoras, suas reacoes diante da teve, com ou sem palavras , positivas ou negativas j a 

constituem educacao ou deseducacao sexual. 

As propostas para a EdueacSo Infantil deveriam considerar que as crianeas sao seres 

sexuados que manifestam espontaneamente sua sexualidade e desenvolvem suas proprias 

teorias sexuais; 

A necessidade da formacao do professor e da professora de Educacao Infantil passa 

tambern pelo reconhecimento da Educacao Sexual nesse contexto. O Referential Curricular 

Nacional para a EdueacSo Infantil, elaborado pelo MEC,considera que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sexualidade tem grande importdncia no 

desenvolvimento e na vida psiquica das pessoas, 

pois, independentemente da potencialidade 

reprodutiva, relaciona-se com o prazer, necessidade 

fundamental dos seres humanos [...] Seu 

desenvolvimento e fortemente marcado pela cultura e 

pela historia [...] A marca da cultura faz-se presente 

desde cedo no desenvolvimento da sexualidade 

infantil, por exemplo, na maneira como os adultos 

reagent aos primeiros movimentos exploratdrios que 

as crianqas fazem em seu corpo (MEC, 1998, v 2, 

pi 7). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A adolescencia chega e muitas vezes com ela as primeiras experiencias sexuais". Nem 

todo mundo sabe, mas o despertar da sexualidade nada tem a ver com a general idade, 

normalmente acentuado nesta fase da vida. Quando o ser humano nasce, ja comeca a 

desenvolver sua propria sexualidade. Entretanto, em uma sociedade que ironizou o sexo, 

incentivando sua pratica a qualquer custo, as pessoas perderam o referential. 

Muitas acreditam que os unicos riscos do sexo sao fifsicos, como uma gravidez indesejada 

ou a contaminacao pelo virus HIV. "Os especialistas, no entanto, alertam que viver 

plenamente as experiencias sexuais pode trazer outros problemas: traumas que, sem 

tratamento adequado, serao carregados por toda vida". 

A sexualidade sera sempre a associaeao da propria generalidade, do carinho, do afeto, do 

amor e, principalmente, da com uni cacao. Nem sempre, sua manifestacio se dara entre 

amantes. "De maneira alguma, a sexualidade quer dizer apenas a relacao sexual, a 

penetracao ou a simples preocupacao com os genitais. Ela e algo mais amplo, que passa a 

existir com o nascimento do individuo. Sexualidade significa vida", esclarece o Dr. 

Leonardo Goodson, ginecologista com especialidade em Sexualidade Humana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I I I 

3.1 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso e um procedimento muito idealizado quando e selecionado apenas um 

objeto de pesquisa, detendo assim grande quantidade de informacoes sobre o caso 

escolhido e, conseqiientemente, aprofundado seus aspectos. 

Trata-se de uma forma de investigacao bastante utilizada nos cursos de pos graduacao, 

sobre tudo pela facilidade operational que proportionate A Alternativa de utilizar uma 

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

populares entre os investigadores. 

Vale salientar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 imprescindivel para que o estudo de caso se concretize de forma eficaz 

que o investigador tenha as habilidades desejadas para extrair do caso as informacoes 

relevantes atraves de procedimentos fortemente baseados na percepcao e na capacidade 

analftica, sendo indispensaveis caracteristicas como a de ser capaz de formular boas 

questoes e de interpretar as respostas, ser bom ouvinte e nao ficar prisioneiro de seus 

preconeeitos, ser adaptativo e flexivel sem perder o rigor. 

O referido estudo foi realizado atraves de instrumento que compreende questionarios 

aplicativos aos alunos entrevistas realizadas com os professores e gestores e como tambern 

atraves de observacoes feitas na escola, as quais foram registradas no caderno e tambern 

atraves do estagio realizado na escola acima citada. 

Em relacao a abordagem da educacao sexual na escola todos os educandos entrevistados 

quando convidados sentiram-se incomodados alegando nao saber falar de "sexo" e os 

quatro professores juntamente ao gestor apresentaram pouco interesse em responderem, por 

nao terem disponibilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2 ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS PROFESSORES 

Foram distribuidas cinco questoes abordando como trabalhar a educacao na escola, 

mediante realidade da propria escola e em que perspectiva este assunto pode contribuir na 

aprendizagem dos alunos e como reproduzem no interior da escola, os professores quando 

receberam as questoes fizeram analise das mesmas, eram suas respostas convencidas de que 

este tema reflete em diversos fatores, familia, soeiais, religioso e principalmente no campo 

eseolar, que nao oferecem condicoes aos educadores nem apoio a encarar situacoes que 

virao repercutir ao abordar assuntos sobre sexualidade. 

A professora da 4 a serie tem o ensino medio completo (magisterio), e foi muito clara com o 

tema, abordando que a sexualidade e uma funcao humana e por sinal muito complexa, 

tambern dificil de definir e principalmente trabalhar em sala de aula, a mesma nao se 

considera preparada para falar sobre o assunto, sexualidade, alegando que nao houve uma 

preparacao pedagogica, e tambern a escola nao oferece condicoes de usar recursos 

adequados e tambern a falta de apoio a integracao dos pais, gestores e nem capaeitacSes 

pedagogicas para melhor abordar em sala de aula, assuntos relacionados a essa tematiea. 

3.3 ANALISE DOS QUESTIONARIOS DOS ALUNOS 

A escola possui alunos que vivem em situacoes muito dificeis financeiramente, as maiores 

partes dos alunos onde fiz a pesquisa moram em bairros pobres, que nao tem nem uma 

perspectiva de vida, pois as familias sao totalmente desestruturadas. Esses alunos nab tem 

nenhum apoio familiar, sao pessoas desinformadas do mundo. A propria escola nao oferece 

condicoes para desenvolvermos um trabalho pedagogico favoravel a todos, como tambern 

ha alunos com grandes dificuldades de assimilacab ou aprendizagem, nesta concepcab e 

preciso que os professores repensem a pratica de ensino para que em conjunto possam tratar 

de assuntos do interesse dos alunos e do ensino aprendizagem, nab so ficar naquela de o 

que e isso, o que e aquilo, chega de decoreba, vamos trabalhar a realidade dos nossos 

alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As questoes fora para quinze alunos e todos se colocaram em um mesmo pensamento, 

mostrando que e muito dificil falar de educacao sexual, e um assunto delicado e dificil de 

falar, pois na familia, nao se discute esses assuntos e, como educando em processo de 

formacao fica a escola designada para discutir questoes desta natureza. "Sexo", 

"Sexualidade". 

Ambos os educandos responderam de forma direta sem interpretacdes mas, alegando que 

nao tinha informacoes pretisas e adequada, o pouco que sabve sobre educacao sexual foi 

atraves de conversas com os colegas, revistas, filmes e o livro didatico que mostra algumas 

coisas de sexualidade, pois somos timidos ao falar do assunto na sala de aula ou na escola, 

pois parece que este assunto nao faz parte curriculo eseolar, os professores nao costumam 

falar disto nas aulas. 

Pudemos observar que os educandos tem muita necessidade em discutir sobre sexualidade 

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

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

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

refletirem sobre o assunto abordado. 

3.4 ANALISE DOS DADOS DO GESTOR 

A gestora esta nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 °  periodo do curso de Letras pela UEPB, em regime especial. Esta com 

tres anos de administracao eseolar se prontificou a responder o questionario sem limitaeao: 

De forma objetiva expds suas dificuldades em abordar o tema educacao sexual na escola, 

comentou que teve uma educacao por parte dos pais bem traditional, pois quando falavam 

nesse assunto os pais mudava de conversa. Sente dificuldade em discutir, pois nao se 

considera preparada, mas concorda plenamente em abordar o tema sexualidade para ser 

trabalhado na escola. 
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Reconhecemos que ultimamente os professores e a gestora precisa estar preparada para 

ensinar temas transversals na sala de aula, e fazer um trabalho que tenha a integrac&o dos 

pais. 

A escola precisa de pessoas preparadas e com conhecimento para abordar este tema na 

escola, e muito dificil lidar com a realidade dos alunos que nao mede distancia em busca 

dos prazeres sexuais. Ja que nao traz consigo orientacao familiar, cabe a escola, obviamente 

o gestor e os educadores priorizarem como fator importante no processo do ensino e na 

aprendizagem. 

A gestao eseolar e a parte principal para que desenvolvermos no coletivo um trabalho 

metodologico de ensino e objetivos especificos ao tema educacao sexuais. A escola e vista 

sistematicamente como instituicao para formacao de pessoas consciente, capazes de 

analisar, criticar e valorizar o ensino para sua formacSo e ampliacao dos conhecimentos, na 

perspectivados avancos tecnologicos, a midia esta cada vez mais tornando como referenda 

de exposicao de assuntos, cenas demonstrando a sexualidade de forma deturpada. Neste 

sentido o gestor precisa fazer um trabalho organizado e vir a se preocupar em abordar 

questoes relativas a sexualidade de forma educativa e responsavel. 

De acordo com o gestor, a dificuldade que encontramos em abordar a sexualidade na 

escala, sao varios os fatores que refletem no tema educacao sexual na escola, podemos 

citar; a falta de recursos, a participacao dos pais e nao esquecendo tambern a peca 

fundamental que e o professor que se encontra totalmente despreparada em abordar o tema. 

E a falta de cursos de capacitacao, orientacao, palestras que a secretaria de educacao 

juntamente com os demais responsaveis do orgao promovesse aos professores para que eles 

pudessem discutir a abordagem da educacSo sexual na escola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 ANALISES DO ESTAGIO 

O estagio sobre educacao sexual foi importante para a escola com certeza ao educando que 

nlo trabalhava essa tematiea na escola. 
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Durante esse perfodo houve uma integracao de afetividade e aprendizagem, tudo se deu por 

meio da interatividade dos alunos e professor, onde se realizou com muita empolgacao por 

parte dos alunos. 

Ao trabalhar o tema Sexualidade pareceu uma novidade, com isso os alunos participaram 

com muita assiduidade, falar sobre sexualidade e muito dificil para o educador, pois a 

escola ainda precisa criar projetos para trabalhar com seus alunos. No entanto, e necessario 

que tenha uma preparacao aos educandos e os educadores tambern, precisam capacitar-se 

para atender as expectativas de aprendizagem dos alunos que estao ingressando na escola 

para buscar conhecimentos e formacao para a vida em sociedade. 

De forma diferente, cabe a escola abordar os diversos pontes de vista, valores e crencas 

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

meio da reflexao. Nesse sentido, o trabalho realizado pela escola, denominado aqui de 

orientacao sexual, nao substitui nem concorre com a funcao da familia, mas antes 

complementa. Constitui um processo formal e sistematizado que acontece dentro da 

instituicao eseolar, exige planejamento e propoe uma intervencao por parte dos 

profissionais da educacao. 

E preciso que o professor crie situacoes em que o educador procure refletir sobre o tema, 

sem que receba tudo pronto. Os alunos vao aprendendo a selecionar e buscar informacoes 

nos meios de comunicacoes (revistas, na TV, musicas e etc.) mas, tambern, os instruir a 

elaborar conceitos e darem lhe um significado pessoal e social aos conteudos. 

Portanto, e necessario que se estabeleca uma relacao de confianca entre alunos e professor. 

Pra isso, o professor deve se mostrar disponivel pra conversar a respeito das questoes 

apresentadas com relacao ao tema abordado. E importante integrar no curriculo eseolar a 

disciplina educacao sexualidade para ver se ameniza as questoes associadas a preconeeitos, 

tabus, crencas ou valores singulares. Para que o trabalho de orientacao sexual possa se 

afetiva de forma coerente com uma visao plural ista de sexualidade aqui proposta, e 
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necessario que as diferentes crencas e valores, as duvidas e os questionamentos sobre 

diversos aspectos a sexualidade encontrem espaco para se expressar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A oportunidade que o estagio proporcionou-me para realizacao dessa pesquisa na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Professor Mozart Rodrigues, foi de fundamental 

importancia para minha vida profissional e cotidiana. 

O objetivo de demonstrar a importancia da sexualidade como instrumento no processo 

educativo foi atingido. 

As dificuldades no inicio desse trabalho, foram vencidas ao longo do mesmo. Dificuldades 

como os tabus para se trabalhar a sexualidade, tema este ate pouco tempo considerado 

proibido por algumas escolas. A sexualidade humana foi captada por meio das 

representacoes que os sujeitos fazem delas. As perguntas e os desenhos mostram como os 

alunos constroem essas representacoes. 

Acreditamos que esse trabalho de orientacao sexual, tenha contribuido com o 

esclarecimento sobre o tema, no sentido de que os educandos da referida escola possam ter 

uma visao positiva a respeito da sexualidade, desfrutando com natural idade e seguranea no 

que se refere a propria. 

A educacao sexual na escola e necessaria por que os alunos, em todas as faixas etarias 

expressam sua sexualidade e conversam sobre relacdes sexuais. Todavia a maioria das 

informacoes que os discentes trocam entre si, e incompleta e muitas vezes errada e 

preconceituosa. Portanto, entende-se, se os jovens forem bem informados, iniciarao sua 

vida sexual com mais responsabilidade. 

Em se tratando da escola pesquisada, a escola deve informar problematizar e debater os 

diferentes tabus, preconeeitos, crencas e atitudes existentes na sociedade. A escola deve 

proporcionar atividades a discussoes envolvendo temas como: Namoro, amizade, "ficar", 

sexualidade e erotismo, relacao entre pais e filhos, questoes eticas e morais, casamento e 

constituicao familiar, patemidade responsavel, uso de drogas, violencia e outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Discutir a sexualidade na escola e fundamental para que os educandos se sintam mais 

seguros e confiantes em suas vivencias. Discutindo, pesquisando, analisando e debatendo 

na sala de aula, poderao ter melhor discernimento e escolher o que acharem melhor para 

suas vidas. 

A abordagem da Educacao ainda visto como tabu, para a pratica de ensino e tambern a 

aprendizagens dos alunos. Foi muito boa a experiencia realizada, apesar dos alunos nao 

terem abertura para falar sobre o tema estes demonstram o interesse pelo assunto, assim 

como apresentam lacunas na compreensao, o que podemos observar pela oral idade e 

verbalizacao, nas atividades propostas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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