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INTRODUÇÃO  

  

  educação   sexual   prende-se,   em  

primeira   instância,   com  a  actualidade   e  

urgência  de  uma  abordagem  que  leve  à  

adopção   de   atitudes   e   hábitos   saudáveis   por  

parte   dos   indivíduos.   Segundo   Goldman   e  

Bradley   (2001),   é   importante   que   todas   as  

pessoas,   de   todas   as   idades,   compreendam   o  

seu   corpo,   desenvolvam   melhores  

relacionamentos,   aumentem   a   sua   auto-estima,  

comuniquem   melhor   num   contexto   de   valores  

adequados   e   se   sintam   confortáveis   com   o   seu  

corpo.   O   paradigma   democrático   de   educação  

para   a   saúde   criado   por   Jensen   (1994,   1995,  

2000)   e   aplicado   por   vários   investigadores   à  

educação   para   a   saúde   em   contexto   escolar  

(Mogensen,   1995;;   Schnack,   1995,   2000;;  

Simovska,  2000,  2005;;  Vilaça,  2006,  2007,  2008,  

2009)   demarca-se   de   outras   abordagens   da  

educação   para   a   saúde   pela   acção   e  

participação   efectiva   dos   alunos,   como  

consequência   directa   da   adopção   de   um  

conceito  holístico  da  saúde.  Cabe,  em  educação  

para   a   saúde,   possibilitar   ao   aluno   não   só   um  

conhecimento   destas   interacções   em   saúde,  

como,  também,  capacitá-lo  para  uma  acção  onde  

“é   de   vital   importância   que   os   alunos,   por   um  

lado,  experienciem  que  as  condições  de  vida  e  a  

sociedade   afectam   as   nossas   possibilidades   de  

acção   imediata   e   que,   por   outro   lado,   estejam  

conscientes   que   podem   ajudar   a   mudar   a   rede  

social”  (Vilaça,  2006,  p.  97).    

Segundo   Jensen   (1995),   a   competência   de  

acção   inclui   o   envolvimento   dos   alunos   na  

tomada  de  decisões  sobre  a  sua  vida.  Os  alunos  

são  envolvidos  no  projecto  educativo  de  forma  a  

desenvolverem   visões   para   o   futuro   e   a  

planificarem   as   mudanças   para   atingir   essas  

visões   (Simovska   &   Jensen,   2003).   Vilaça  

(2006),  defende  que  esta  competência  de  acção  

é   eficazmente   desenvolvida   nos   alunos   quando  

os   projectos   de   educação   sexual   são  

organizados  de  maneira  a  desenvolver  as  quatro  

dimensões   do   conhecimento   orientado   para   a  

acção   definidas   por   Jensen   (2000):  

conhecimento   sobre   os   efeitos   do   problema   de  

saúde,   conhecimento   sobre   as   suas   causas,  

conhecimento  sobre   as  estratégias  de  mudança  

(conhecimento   sobre   como  mudar   os   estilos   de  

vida   ou   as   estruturas   do   ambiente   para  

resolver/minimizar   o   problema)   e   conhecimento  

sobre   alternativas   e   visões   para   o   futuro   (ideias  

sobre   a   vida   que   desejam   para   o   futuro   e   a  

sociedade  em  que  querem  crescer).  

O  conhecimento  sobre  a  amplitude  do  problema,  

isto   é,   sobre   as   suas   consequências   e   causas,  

envolve   conhecimento   dos   domínios   biológico,  

social,   económico   e   ético   (Vilaça   &   Jensen,  

2009,   2010).   O   conhecimento   sobre   as  

consequências  do  problema  é  fundamentalmente  

um   conhecimento   biológico   e   é   considerado  
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como  uma  pré-condição  para  a  acção,  uma  vez  

que   despoleta   no   aluno   o   desejo   para   agir   no  

sentido  de  evitar  o  problema.    

O   estudo   das   concepções   alternativas   sobre   o  

conhecimento   biológico   na   área   da   reprodução  

humana,   tem   evidenciado  modos   de   explicação  

sobre   o   sistema   reprodutor,   fecundação,  

desenvolvimento   embrionário   e   parto   que   se  

afastam   dos   saberes   científicos   (De   Vecchi   &  

Giordan,  1994;;  Teixeira,  1999).  Neste  contexto,  é  

importante  trabalhar-se  o  conhecimento  científico  

a   partir   das   concepções   que   os   alunos   trazem  

para   a   sala   de   aula,   uma   vez   que   este  

conhecimento   é   a   pré-condição   para   os   alunos  

compreenderem   o   que   são   os   problemas  

relacionados   com  a   sua   sexualidade  e   quais   as  

suas   consequências   biológicas   e,   assim,  

sentirem-se   motivados   para   investigar   as   suas  

causas   biológicas,   psicológicas,   éticas   e   sociais  

e  agir  sobre  elas  para  resolver  os  problemas  que  

inicialmente  os  preocupavam.    

Partindo   dos   pressupostos   anteriores,   esta  

investigação  avaliou  o  efeito  de  uma  metodologia  

de   ensino   orientada   para   a   acção,   por  

comparação   com   uma   metodologia   tradicional,  

no  desenvolvimento  da  competência  de  acção  e  

na   percepção   sobre   as   atitudes,   valores   e  

comportamentos   afectivo-sexuais   dos  

adolescentes,   em   alunos   do   6º   ano   de  

escolaridade,   durante   o   ensino   da   Unidade  

Didáctica   ‘Reprodução   Humana   e   Crescimento’  

do  Programa  de  Ciências  da  Natureza  do  6.º  ano  

de   escolaridade.  Esta   investigação,   comparou  a  

evolução   dos   problemas   de   saúde   sexual   e  

reprodutiva  sugeridos  pelos  alunos  submetidos  a  

uma   metodologia   de   ensino   orientada   para   a  

acção   com   os   que   foram   submetidos   a   uma  

metodologia   tradicional,   em   três   áreas:   o  

conhecimento   orientado   para   acção,   o  

conhecimento   biológico   e   as   percepções   dos  

alunos  sobre  comportamentos,  valores  e  atitudes  

dos  adolescentes.    

  

METODOLOGIA  

  

Neste   estudo   de   tipo   quasi-experimental,   a  

investigadora   teve   algum   controlo   sobre   o   que  

aconteceu   com   os   participantes,   impondo  

sistematicamente   condições   específicas  

(McMillan   &   Schumacher,   1997).   O   estudo  

envolveu  um  grupo  experimental  (TE),  em  que  foi  

feito   um   ensino   orientado   para   o  

desenvolvimento   de   acções   promotoras   da  

saúde  sexual  durante  oito   aulas  de  Ciências  da  

Natureza  e  seis  da  Área  de  Projecto  e  um  grupo  

controlo  (TC)  (figura  1).  

Os  alunos  de  cada  turma  foram  entrevistados  em  

três   grupos   focais   (um   do   sexo   masculino   G ,  

outro   do   sexo   feminino  G

G

percepções  sobre  os  comportamentos,  atitudes  e  

valores  afectivo-sexuais  dos  adolescentes  antes  

do   início   do   desenvolvimento   da   situação  

didáctica   e   sobre   as   suas   concepções   face   ao  

conhecimento   orientado   para   a   acção   na  

puberdade  e  reprodução.  Estas  entrevistas  foram  

repetidas   após   a   intervenção   (pós-teste)   para  

investigar   a   diferença   entre   as   percepções   e  

concepções  iniciais  e  finais  dos  alunos  durante  a  

aplicação   das   duas   abordagens   metodológicas.  

Também   foi   aplicado  em  cada   turma   (TE  e  TC)  

um  questionário  sobre  conhecimentos  biológicos  

(com  respostas  abertas,  desenhos  e  esquemas)  

de   preenchimento   individual,   para   fazer   o  

diagnóstico   das   concepções   iniciais   dos   alunos,  

e,  após  a  intervenção,  para  caracterizar  o  estado  

final   das   turmas  e,  assim,  avaliar  a  eficácia  das  

duas   metodologias   de   aprendizagem   na  

evolução  das  concepções  biológicas  inicialmente  

detectadas.  Durante  o  processo  de  ensino  foi  
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  feita   observação   participante   e   análise   dos  

documentos   produzidos   pelos   alunos.  

Posteriormente,   procedeu-se   à   análise   dos  

dados  recolhidos  e  elaboraram-se  as  conclusões  

em   função   dos   objectivos   inicialmente  

formulados.  

  

APRESENTAÇÃO   E   DISCUSSÃO  

RESULTADOS  

  

A  evolução    dos    problemas    que    os  alunos  das    

  

turmas   experimental   (TE)   e   controlo   (TC)  

seleccionaram  para   resolver   foi  descrita,   não  só  

em  função  das  suas  concepções   iniciais  e  finais  

evidenciadas   nas   entrevistas   dos   grupos   focais  

mas   também   do   processo   de   ensino   na   turma  

experimental.   Os   problemas   que   suscitaram  

maior   interesse   e   entusiasmo,   e   que   também  

geraram   um   maior   consenso,   foram   os  

relacionados   com   a   puberdade   e   com   as  

modificações   corporais   na   puberdade.   As  

mudanças  corporais  sentidas  pelos  adolescentes  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figura  1  
Visão  geral  do  estudo  

Pré-teste   1:   Discussão   em   grupos   focais   com   guião   semi-
estruturado  
Guião  1:  Percepção  dos  alunos  sobre  os  comportamentos,  atitudes  
e  valores  afectivo-sexuais  dos  adolescentes  (três  grupos  focais  –  6  
a  9  elementos  -  um  masculino,  um  feminino  e  um  misto)  
Guião  2:  Concepções  dos   alunos   sobre  os  problemas   sexuais   no  
âmbito   da   puberdade   e   reprodução   e   suas   formas   de   resolução  
(três  grupos  focais  –  6  a  9  elementos  -  um  masculino,  um  feminino  

e  um  misto)  
  

Pr
é-
te
ste
  

Pó
s-
te
ste
  

In
te
rv
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o  

Turma  experimental  (n=  23)  
1º   -   Sistematização   das   consequências   e   causas   biológica,  
psicológica   e   social   identificadas   nos   problemas  
seleccionados  (1  aula  Ciências  da  Natureza)  
2º  Planificação   e   implementação  da   fase  de   investigação  do  
conhecimento  biológico  (12  aulas  de  Ciências  da  Natureza)  e  
dos  factores  psicológicos,  sociais  e  éticos  (3  aulas  de  Área  de  
Projecto)  em  grupos  de  investigação  
  
3º  Estratégias  de  mudança,  visões  e  planificação  da  primeira  
acção  prioritária  (3  aulas  de  Área  de  Projecto)  
4º  Implementação  da  acção  (extra-aulas)  

Turma  controlo  (n=  20)  
1º   -  Sistematização  das  consequências  
e  causas  biológica,  psicológica  e  social  
identificadas   nos   problemas  
seleccionados   (1   aula   Ciências   da  
Natureza)  
2º  -  Estudo  do  conhecimento  biológico  
(10  aulas  de  Ciências  da  Natureza).    

Pré-teste   2:  
Questionário   sobre  
conhecimentos  
biológicos    
Concepções  dos  alunos  
sobre  o  conhecimento  
biológico  relacionado  com  
o  desenvolvimento  na  
puberdade  e  a  reprodução  
humana  (individual)  

Pós-teste   1:   Discussão   em  
grupos   focais   com   guião  
semi-estruturado  
(igual  ao  pré-teste)    
  

Pós-teste   2:  
Questionário   sobre  
conhecimentos  
biológicos    
(igual  ao  pré-teste)    



ANA  VIEGAS  &  TERESA  VILAÇA  

  

112  

são  vividas,  por  vezes,  com  uma  certa  ansiedade  

e   com   sentimentos   de   vergonha   devido,   em  

parte,   à   pressão  social   (Lopéz  &  Fuertes,  2001;;  

Fonseca,  2005;;  Vilaça,  2006).  Outro  assunto  em  

torno   do   qual   se   geraram   consensos   foram   os  

problemas   relacionados   com   a   prevenção   da  

gravidez.   O   projecto   de   educação   sexual  

orientado   para   a   acção   foi   benéfico   nesta  

identificação  dos  problemas  pelos  alunos,  não  só  

ao   nível   da   formulação   dos   problemas,   mas  

também   na   capacidade   que   os   alunos   da   TE  

demonstraram   ao   enunciarem   problemas  

concretos  e  na   importância  e  pertinência  desses  

problemas.   Os   alunos   da   TE   apontaram   mais  

razões  que  justificam  a  importância  os  problemas  

que   seleccionaram,   reflectindo   sobre   a  

pertinência  da  sua  resolução.    

O  número  de  estratégias  para  agir  no  sentido  de  

resolver   o   problema   (estratégias   de   mudança),  

enunciadas  no  pós-teste  da  TE,  foi  sempre  maior  

do   que   no   pré-teste,   excepto   no   G1

enquanto  que  na  TC   foram  sempre  em   igual  ou  

menor   número   do   que   no   pré-teste.   Estes  

resultados   foram   consistentes   com   outras  

investigações   realizadas   em   Portugal   (Vilaça,  

2006;;   Rodrigues,   2009).   A   TE   também  

apresentou   visões   mais   criativas   para   o   futuro  

em  que  desejavam  viver  e  em  maior  quantidade  

do  que  a  TC.  Os  alunos  da  TC  revelaram-se,  no  

pós-teste,   mais   motivados,   atentos   e  

colaborantes  na  tentativa  de  procura  de  soluções  

e   na   construção   de   uma   visão   ampla   e   positiva  

de  sexualidade  do  que  a  TC.  

Em   relação   às   acções   a   desenvolver,   as  

diferenças  entre  o  pré  e  o  pós-teste  da  TE  foram  

significativas   e   o   número   de   acções   a  

desenvolver  enunciadas  no  pós-teste  foi  sempre  

maior   do   que   no   pré-teste.   A   planificação   das  

acções   e   a   sua   realização   revestiram-se   de  

grande   interesse   para   os   alunos.   Os   alunos   da  

TE   foram  muito  participativos  na  planificação  da  

acção,   mas   as   raparigas   revelaram-se   mais  

criativas   do   que   os   rapazes,   que   se   revelaram  

mais  práticos,   tal  como  no  estudo  de  Rodrigues  

(2009).   As   dificuldades   e   hesitações   sentidas  

pelos  alunos  no  pré-teste,  em  ambas  as  turmas,  

não   foram   melhoradas   no   pós-teste   da   TC,   no  

qual   os   alunos   se   encontravam   mais  

desmotivados  e  dispersos.    

Relativamente   à   evolução   das   concepções  

biológicas   durante   a   aprendizagem   dos   temas  

desenvolvimento   pubertário   e   reprodução  

humana,   os   alunos   identificaram   os   caracteres  

sexuais   primários   e   secundários,   na  

generalidade   de   uma   forma   incompleta,   no  

entanto,   revelaram   uma   evolução   positiva   no  

pós-teste  (figura  2).  

  

  
  
Figura  2  

Caracteres   sexuais   primários   e   secundários   (TE   7M   Pós-

teste)  

  

Na   TE,   ao   nível   da   morfologia   interna   dos  

sistemas   reprodutores   masculinos   e   femininos  

houve  uma  evolução  positiva  do  pré  para  o  pós-

teste,   enquanto   que   na   morfologia   externa   dos  

sistemas   reprodutores   a   evolução   não   foi  

significativa   em   ambas   as   turmas.   Na   TE,   uma  

percentagem   significativa   dos   alunos  
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esquematizaram,  no  pós-teste,  o  local  e  a  forma  

como   se   dá   a   fecundação   de   uma   forma  

cientificamente  aceite.  Quanto  ao  local  e  à  forma  

como   se   dá   a   fecundação,   a   evolução   do  

conhecimento   foi   positiva   mas   persistiram  

concepções   como   “união   do   homem   e   da  

mulher”  ou  “união/junção  do  pénis  com  a  vagina”  

(maior  percentagem  na  TC).  

No   entanto,   em   ambas   as   turmas,   persistiram  

dificuldades  em  desenhar  e   legendar  os  anexos  

embrionários   e   em   ligar   o   cordão   umbilical   à  

placenta,  do  pré  para  o  pós-teste  (figura  3)  

  

  
Figura  3  

Concepções  sobre  os  anexos  embrionários  (TE  14F  Pós-teste)  

  

Em  relação  à  evolução  da  percepção  dos  alunos  

sobre   os   comportamentos,   atitudes   e   valores  

afectivo-sexuais   dos   adolescentes,   verificou-se  

que   a  TE  assinalou   correctamente   em   todos   os  

grupos,   no   pós-teste,   as   principais   diferenças  

biológicas   entre   rapazes   e   raparigas   e   também  

assinalou   em   maior   número   as   diferenças  

psicológicas   e   sociais   na   puberdade   no   pós-

teste,   enquanto   que   na   TC   os   grupos   não   as  

conseguiram  enunciar.  Em  ambas  as  turmas,  os  

alunos   referiram   que   as   raparigas   se   sentem  

mais  à  vontade  com  a  família  e  os  rapazes  com  

os   amigos,   também   referiram   que   são   mais  

influenciados   pelos   pais   e   pela   família,   embora  

também   sejam   influenciados   pelos   amigos.  

Quanto   aos   caracteres   sexuais   secundários   na  

puberdade,  as  raparigas  referiram  que  se  sentem  

mais   inseguras,   responsáveis   ou   preocupadas,  

enquanto   que   os   rapazes      se   sentem   mais  

adultos,  responsáveis  e  confiantes.  

Os   alunos   da   TE   caracterizaram   o   namoro  

referindo-se   mais   frequentemente   a  

características   que   envolvem   os   afectos,   a  

fidelidade  e  a  lealdade  do  que  os  alunos  da  TC.  

Em   ambas   as   turmas,   o   pai   e   a   mãe,   em  

conjunto,   são   considerados   os   principais  

cuidadores   do   bebé   e   em   alguns   grupos   é  

reforçado   o   papel   da   mãe   como   principal  

cuidadora,   especificamente   ao   nível   da  

alimentação  e  também  da  higiene  (excepto  G

G   

  
CONCLUSÕES  E  IMPLICAÇÕES  PARA  O  

FUTURO  

  
Globalmente,   a   TE   seleccionou   um   maior  

número   de   problemas   relacionados   com   a  

sexualidade   e   os   alunos   foram   capazes   de  

justificar   a   importância   dos   problemas  

seleccionados   de   uma   forma   mais   reflexiva   do  

que  na  TC.    Os  grupos  mistos  inquiridos  tiveram  

mais  dificuldade  em  gerar  consensos  e  existiram  

frequentemente  maiores   discussões.   Os   grupos  

masculinos   e   os   grupos   femininos   são   mais  

consensuais,   no   entanto,   os   grupos   femininos  

são   mais   reflexivos   e   geradores   de   um   maior  

número  de  questões.    

Na  TE,  o  ambiente  de  trabalho  na  sala  de  

aula   melhorou,   os   alunos   revelaram-se   mais  

atentos   e   mais   interventivos   e   durante   a  

apresentação  dos  resultados  da  investigação  dos  

diferentes   grupos,   os   alunos   receberam   críticas  

dos  colegas,  contribuindo  para  a  melhoria  do  seu  

trabalho.   O   desenvolvimento   do   projecto   de  

Educação   Sexual   da   TE,   deu   maiores  

oportunidades  aos  alunos  para  reflectirem  sobre  

as  causas  e  consequências  dos  problemas,  bem  
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como   sobre   as   estratégias   de   mudança   e  

desenvolveram   visões   sobre   os   seus   desejos  

para  o  mundo  no  futuro.    

No   que   diz   respeito   ao   conhecimento   biológico,  

persistiram   algumas   concepções   cientificamente  

não  aceites  e  outras  evoluíram,  traduzindo-se  em  

aprendizagens   efectivas   que  perduraram  até   ao  

pós-teste.   A   TE   teve   uma   evolução   mais  

significativa   do   que   a   TC   em   vários   itens:  

caracteres   sexuais   primários   e   secundários,  

morfologia   interna   dos   sistemas   reprodutores,  

anexos  embrionários,  respiração  e  nutrição  intra-

uterina.  Em  ambas  as  turmas  verificou-se  pouca  

evolução  relativamente  à  morfologia  externa  dos  

sistemas   reprodutores   femininos  e  masculinos  e  

uma  evolução  muito  positiva  quanto  ao   local   de  

formação  dos  espermatozóides  e  dos  óvulos.  Em  

ambas   as   turmas   verificou-se   uma   evolução  

muito  positiva  do  pré  para  o  pós-teste  nos   itens  

sobre   o   tempo   de   gestação,   cuidados   com   a  

gravidez  e  com  o  bebé.      

Relativamente   às   percepções   dos   alunos  

sobre   os   comportamentos,   atitudes   e   valores  

afectivo-sexuais  dos  adolescentes,  as  diferenças  

de   género   no   desenvolvimento   biopsicossexual  

na   puberdade   foram   evidenciadas   nas   duas  

turmas,   mas   essencialmente   centradas   numa  

dimensão   biológica.   Os   alunos   de   ambas   as  

turmas   consideraram   que   a   interacção   entre  

raparigas   e   rapazes   é   diferente,   ao   nível   da  

linguagem  e  das  brincadeiras  que  fazem.  Outros  

resultados   encontrados   comprovam   que   os  

estereótipos  de  género  são  mais   consistentes   e  

persistentes      na   TC   do   que   na   TE.   A   TC  

apresenta   consistência   nos   resultados  

apresentados  do  pré  para  o  pós-teste   revelando  

vários   estereótipos   dos   papéis   de   género.   A  

eficácia   demonstrada   pela   aplicação   da  

metodologia  S-IVAM  na  educação  sexual  sugere  

que   esta   metodologia   deverá   ser   ensinada   aos  

futuros   professores   em   formação   inicial   e  

contínua.    
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