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APRESENTAÇÃO

A coleção “Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem” é uma obra 
que retrata as discussões cientificas diante das experiências diárias da enfermagem, 
dividido em capítulos que nortearam a aplicabilidade da ciência do cuidado.

O objetivo da proposta foi apresentar a coleção com assuntos atualizados 
de caráter informativo e gerador de reflexões visando o crescimento profissional. 
O contexto fundamenta as discussões, desde os cuidados de enfermagem, dentro 
da assistência hospitalar e da Atenção Primária Básica de Saúde (UBS), passando 
pela educação em saúde e por fim, e não menos importante, na enfermagem 
contemporânea, atualizando a proposta da oferta de ações e cuidados de 
enfermagem. 

Os trabalhos estão divididos em três volumes a fim de subsidiar as 
informações, contextualizando junto à praticidade do cuidado. A apresentação 
dos conteúdos demonstra a evolução do conhecimento em consonância com a 
praticidade da oferta do cuidado.

A enfermagem contemporânea configura na preocupação com a saúde e na 
qualidade de vida profissional, assim como na oferta e na expansão dos cursos, 
com metodologias inovadoras de ensino e suas repercussões. O tema Educação em 
Saúde retrata ações em saúde que possibilitam a melhora individual e profissional 
que repercutiram na conduta profissional. O tema Cuidado em Enfermagem 
deslancha experiências contextualizadas que fortaleceram a dinâmica da assistência 
de enfermagem, tanto a nível Hospitalar quanto em nível de Atenção Básica.

Assim sendo, a obra Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem, 
traz fundamentalmente os resultados diante das oportunidades e das experiências 
vivenciadas pelos autores, embasados cientificamente. A conhecer a dedicação e 
fundamentação da Editora Atena por um material de qualidade é que destaco a 
confiabilidade na contribuição do conhecimento.

Silene Ribeiro Miranda Barbosa
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RESUMO: Objetivo: relatar o uso da ferramenta 
sentimentograma no processo de ensinar e 
aprender sobre saúde sexual e reprodutiva com 

adolescentes. Metodologia: trata-se de um relato 
de experiência de profissionais e acadêmicos 
da enfermagem, de um projeto de extensão 
universitária,  no desenvolvimento das ações 
educativas em saúde sexual e reprodutiva com 
adolescentes do 1º ano do ensino médio no Rio de 
Janeiro. Considerou-se o uso de uma ferramenta 
de avaliação denominada sentimentograma 
para trazer à tona emoções, pensamentos e 
saberes dos adolescentes sobre as temáticas 
abordadas. Resultados: a prática educativa 
incluiu o planejamento das ações educativas 
em saúde, a aplicação do sentimentograma no 
primeiro encontro, a fase intermediária onde 
foram desenvolvidas as temáticas relacionadas 
à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes 
e por fim, o retorno ao sentimentograma como 
avaliação final do processo de ensino em saúde. 
Conclusão: a ferramenta sentimentograma é de 
baixo custo, fácil aplicação e produz um material 
rico sobre como a prática educativa é entendida 
pelos adolescentes. A avaliação faz parte do 
processo de enfermagem e o sentimentograma 
possibilitou aos adolescentes a liberdade para 
expressão de suas emoções em relação à troca 
de saberes em saúde sexual e reprodutiva, 
comparar o antes e depois, notar e reconhecer 
ganhos com os saberes compartilhados.
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APPLICATION OF THE SENTIMENT ANALYSIS TOOL IN SEXUAL AND 
REPRODUCTIVE HEALTH EDUCATION WITH ADOLESCENTS

ABSTRACT: Objective: report the use of the sentiment tool in the process of teaching 
and learning about sexual and reproductive health with adolescents. Methodology: 
this is a report on the experience of nursing professionals and academics, of a 
university extension project, in the development of educational actions in sexual 
and reproductive health with adolescents in the first year of high school in Rio de 
Janeiro. It was considered the use of an evaluation tool called sentiment to bring to 
light emotions, thoughts and knowledge of adolescents about the themes discussed. 
Results: The educational practice included the planning of educational actions in 
health, the application of the sentiment tool in the first meeting, in the intermediate 
phase where the themes related to sexual and reproductive health of adolescents 
were developed and, finally, the return to the sentiment program as the final evaluation 
of the teaching process in health. Conclusion: the sentiment tool is low cost, easy 
to apply and produces rich material on how educational practice is understood by 
adolescents. The evaluation is part of the nursing process and the sentiment tool has 
given adolescents the freedom to express their emotions in relation to teaching sexual 
and reproductive health, to compare the before and after, and to note and recognize 
gains with shared knowledge.
KEYWORDS: Nursing. Evaluation. Teaching. Innovation.

1 |  INTRODUÇÃO 
Quando se pensa em condições de vida, imediatamente associam-se saúde 

e educação, pois, elas fazem parte do caminho rumo à qualidade de vida. No que diz 
respeito ao local onde essa interação possa ocorrer, o olhar se direciona à unidade 
de serviço em saúde e à escola, instituições fixas por onde transitam um fluxo 
significativo de pessoas que sofrerão intervenções em suas vidas por tais sistemas.

Em se tratando do ambiente escolar nível médio, predomina a presença 
do público adolescente, cuja fase da vida é repleta de incertezas, constantes 
mudanças, riscos e vulnerabilidades, tomadas de decisões e muitas expectativas 
colocadas por ele mesmo e pelo outros sobre sua vida (BRASIL, 2010). Por isso, 
o desenvolvimento da temática da saúde na escola por meio de da educação em 
saúde tem recebido importante atenção de diversos organismos internacionais, em 
especial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a UNESCO, confirmando sua 
relevância em âmbito mundial (CARVALHO, 2015). 

A Educação em Saúde é uma prática social, devendo ser centrada na 
problematização do cotidiano, na valorização da experiência de indivíduos e grupos 
sociais e na leitura das diferentes realidades. A articulação da escola com as 
esquipes de saúde deve ser pautada nos interesses dos usuários sendo capaz de 
satisfazer suas necessidades de saúde conforme preconiza o Programa Saúde nas 
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Escolas (PSE), estratégia para a disseminação dos conhecimentos no que tange 
as práticas saudáveis destinadas às crianças e adolescentes em conjunto com a 
equipe de saúde em um espaço formador (GUETERRES et al., 2017).

Considerando o público adolescente, planejar, desenvolver e avaliar práticas 
educativas em saúde criativas e dialógicas são essenciais para estabelecer entre 
os profissionais da saúde, público e temáticas abordadas uma relação cognitiva e 
afetiva (GOUVÊA et al., 2016).  Assim, para que a educação em saúde alcance seu 
objetivo a qual está proposta, faz-se necessário considerar o seu processo como 
um todo, desde o planejamento, concretizando na sua execução e finalizando com 
a avalição, etapa tão relevante quanto as anteriores.

 Desta maneira, fazer uso de diferentes ferramentas avaliativas como parte do 
processo de desenvolvimento das ações educativas são indispensáveis quando se 
busca o aprimoramento da equipe de saúde e a promoção da saúde na sociedade. 
Por isso, usar o sentimentograma como ferramenta avaliativa desvela pensamentos 
e sentimentos, modos de pensar, agir e sentir em relação ao conhecimento instigado 
na prática educativa e seus desdobramentos (ALVES & AERTS, 2011).

No desenvolvimento do sentimentograma os participantes são convidados a 
expressar por meio de palavras, frases ou desenhos, os sentimentos que norteiam 
seu pensamento no exato momento em que a atividade avaliativa está sendo 
proposta, sendo oferecidos uma cartolina e canetas coloridas para registros. Logo 
após, dá-se início à leitura do conjunto de sentimentos e abre-se o espaço para 
comentários de forma individual ou coletiva (GOUVÊA et al., 2016)

Esta ferramenta pode ser aplicada em diferentes âmbitos que exigem ou 
precisam da etapa da avaliação, por exemplo, pensando num período letivo, o 
sentimentograma pode ser aplicado no primeiro dia das atividades acadêmicas, no 
meio do período e no final do semestre, favorecendo uma análise comparativa das 
etapas(GOUVÊA et al., 2016).

Considerando o uso dessa ferramenta uma inovação e desconstrução dos 
clássicos processos avaliativos nas práticas educativas em saúde, esse estudo tem 
por objetivo relatar o uso da ferramenta sentimentograma no processo de ensinar e 
aprender sobre saúde sexual e reprodutiva com adolescentes.

2 |  METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência de profissionais e acadêmicos da 

enfermagem no desenvolvimento das ações educativas em saúde sexual e 
reprodutiva com adolescentes do 1º ano do ensino médio no Rio de Janeiro. As 
práticas educativas foram desenvolvidas no espaço escolar por meio de um projeto 
de extensão vinculado a uma universidade federal do Rio de Janeiro.
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Esse projeto de extensão conta a participação do coordenador, bolsistas 
de iniciação científica, residentes multiprofissionais, professores universitários, 
mestrandos, doutorandos e voluntários. O grupo se subdivide em outros grupos para 
atuação em escolas públicas e instituições privadas, quando é solicitado.   Para essa 
experiência, os participantes foram bolsistas de iniciação científica, enfermeiros e os 
estudantes. Quanto aos estudantes, participaram 11 meninas e 6 meninos todos do 
primeiro ano do ensino médio.

Foram realizados sete encontros, um a cada semana. Antes de cada 
encontro, a equipe do projeto preparava o planejamento das atividades, os temas 
foram escolhidos pelos estudantes durante o primeiro encontro. Além disso, foi 
realizado pela primeira vez o sentimentograma com a turma.

Os temas de interesse solicitados pela turma e trabalhados com eles foram: 
violência no namoro’, ‘aborto’, ‘gravidez na adolescência’, ‘métodos contraceptivos’ 
e ‘ISTs’. No sétimo encontro foi realizado o retorno ao sentimentograma, onde 
foram feitos comentários sobre os sentimentos escritos previamente e solicitados 
acréscimos de registros, se necessário.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do sentimentograma foi realizada em dois momentos, uma vez 

no primeiro encontro e a outra vez no último encontro com a turma, o que permitiu 
uma análise comparativa dos registros.

Na primeira vez, os estudantes escreveram em um cartaz os sentimentos 
a respeito do que eles esperavam em relação aos temas a serem abordados 
nos próximos encontros, posteriormente esse cartaz foi revisado pelos próprios 
adolescentes e inseridos outros sentimentos. Quando os adolescentes definiram que 
não havia mais o que ser acrescentado, o cartaz foi recolhido e todos concordaram 
que ele seria revisto no último encontro das práticas educativas em saúde.

Os sentimentos registrados nesse primeiro momento foram: paz, respeito, 
cante! comunhão, mais cuidado, esclarecimento, descobrimento, seja você, 
felicidade, amor próprio, respeito ao próximo, amor, igualdade, sabedoria, violência, 
+amor por favor e reciprocidade (Figura 1).
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Figura 1-Figura 1- Sentimentograma no primeiro dia de atividade educativa em saúde 
sexual e reprodutiva com adolescentes. Rio de Janeiro. 2017

Além das palavras, alguns desenhos foram feitos sendo o coração a figura 
que se repetiu mais vezes. As cores foram variadas, resultando numa produção 
artística colorida e bem representativa dos sentimentos e expectativas da turma em 
relação ao que estaria por vir. Ainda no primeiro encontro aconteceu a construção do 
contrato de convivência, um acordo entre equipe e turma sobre os limites e direitos 
a serem cumpridos para o bom andamento das atividades. Por fim, foram solicitados 
os temas que a turma gostaria que debater nas semanas seguintes, sendo escolhido 
os assuntos: ‘violência no namoro’, ‘aborto’, ‘gravidez na adolescência’, ‘métodos 
contraceptivos’ e ‘ISTs’. 

A cada semana foi debatido um tema de maneira participativa e criativa. No 
último encontro realizou-se a avaliação do grupo e das atividades educativas em 
saúde sexual e reprodutiva pela turma ( Figura 2).
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Figura 2- Sentimentograma após seis semanas de atividade educativa em saúde 
sexual e reprodutiva com adolescentes. Rio de Janeiro. 2017

Nessa ocasião, os estudantes retornaram à primeira versão do 
sentimentograma, comentaram sobre o que estava escrito e acrescentaram outros 
sentimentos no verso do cartaz. Conforme a figura 2, o número de palavras é bem 
significativo quando comparadas as versões de início e fim, ou seja, a ferramenta 
favoreceu a expressão de sentimentos dos adolescentes, deixando-os livres para 
participarem com textos escritos, textos e desenhos, e sinais e textos, o que 
valorizou o saber e a voz dos participantes e revelou a construção de conhecimento 
com a riqueza de conteúdo registrado. 

As palavras combinadas com sinais foram: – medo, + respeito, + igualdade 
de gênero,  +liberdade de expressão, informe-se+, #prevenção, #não se cale, 
#Denuncie, #190, #conheça-se, +sabedoria, converse+, + amor, - preconceito e + 
cuidado.

Entre as palavras que foram combinas com desenhos estão: aprendi a colocar 
a camisinha (desenho da camisinha masculina), desenho de uma flor acompanhada 
da palavra gratidão. Além de muitos corações coloridos.

Os adolescentes também expressaram seus sentimentos por meio das 
palavras ‘amadurecimento’, ‘respeite as diferenças’, ‘seja você mesma’, ‘pense’, 
‘seja livre’, ‘violência não é só física’. Outras informações foram registradas, por 
exemplo, ‘se prevenir sempre’, ‘não se cale’ e ‘denuncie’.

Os adolescentes encontram-se num período da vida onde vários hábitos e 
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comportamentos são estabelecidos, incorporados e possivelmente, transferidos à 
idade adulta, por isso, é  importante incentivá-los a serem sujeitos ativo do seu 
cuidado, utilizando para isso estratégias de educação em saúde que visem à 
promoção da saúde, a prevenção de agravos e o autocuidado (VIEIRO et al., 2015).

Todavia, é fundamental que essas ações ocorram de maneira contínua, com 
conteúdo e metodologias diversificadas, bem como tenham formas de avaliar a 
efetividade das ações, verificando a mudança de comportamento, autoconhecimento 
por meio construção de conhecimentos (VIEIRO et al., 2015). A produção de 
conhecimento é um processo de intercâmbio e negociação de significado, uma 
construção humana que coloca em jogo pensamentos, ações e sentimentos 
(YAMASAKI et al., 2014).

Segundo Fonseca (2016) a aprendizagem eficiente e com sucesso incorpora a 
emoção na cognição, nos processos de aquisição de novas competências e de novos 
conhecimentos. De acordo com esse mesmo autor, as aprendizagens complexas não 
podem excluir as emoções, pois elas estão intrinsecamente envolvidas nas funções 
de atenção, de significação, de relevância, valor social, relacional e motivacional 
que atravessam as várias fases do processo de aprendizagem.

4 |  CONCLUSÃO
Ao fazer uso da ferramenta sentimentograma percebeu-se que os 

adolescentes avaliaram positivamente as ações educativas em saúde desenvolvidas 
na sala de aula, uma vez que ela trouxe à tona emoções positivas, pensamentos 
e saberes dos adolescentes sobre as temáticas abordadas no processo de ensinar 
e aprender. Além disso, essa inovadora ferramenta, de baixo custo é criativa e 
desconstrói clássicos processos avaliativos nas práticas educativas em saúde.

O ambiente escola tem sido cada vez mais requisitado para atuação 
de profissionais da saúde realizarem a prática educativa em saúde de forma 
participativa, com trocas de saberes e construção de conhecimento pautado no 
diálogo e na valorização do sujeito.

A interação de enfermeiros e graduandos é rica nas ações educativas, 
favorece a utilização de metodologias inovadoras no meio acadêmico e oportuniza 
maior entrosamento em diferentes níveis da formação do profissional da saúde.
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