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Editora está constituída de 16 artigos técnicos e científicos acerca das temáticas que 
concernem a saúde mental, principalmente na esfera pública do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

A organização deste e-book em dois volumes levou em conta o tipo de abordagem 
de cada texto para o tema da saúde mental: o Volume IV contêm predominantemente as 
estratégias teóricas e práticas dos profissionais de saúde que atuam nesta área e também 
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por haver constantes transformações físicas e psicológicas, dentre as quais destaca-se a 
sexualidade como um dos alicerces da formação de sua identidade e para a adoção de 
comportamentos de saúde, como, por exemplo, prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis. Assim, pretendeu-se apontar as práticas educativas libertadoras para 
educação sexual de adolescentes no que se refere às infecções sexualmente transmissíveis 
disponíveis na literatura. Metodologia: Tratou-se de uma revisão narrativa de literatura, para 
descrever, desenvolver e discutir a educação sexual de adolescentes frente às infecções 
sexualmente transmissíveis numa perspectiva libertadora, ancorando-se em Paulo Freire. A 
busca foi realizada entre os meses de maio e julho de 2022, dos artigos científicos publicados 
no período de 2015 a 2022. Resultados e discussão: Constatou-se que o número de jovens 
infectados com as infecções sexualmente transmissíveis cresceu com o passar dos anos, 
sendo resultado da ineficiência das práticas educativas desenvolvidas acerca do tema, em 
que predomina-se o modelo tradicional de ensino. Assim, reconhece-se que a atuação numa 
perspectiva dialógica, como a freireana, em que haja protagonismo no processo educativo, 
torna-se uma estratégia essencial para a transformação deste status quo, promovendo 
a autonomia do adolescente no processo de prevenção das infecções sexualmente 
transmissíveis. Conclusão: Foi possível compreender que as práticas educativas na 
educação sexual devem ser encorajadas e exercidas de forma libertadora, para que haja a 
autonomia e protagonismo do sujeito sobre as escolhas a serem feitas no âmbito da adoção 
de práticas de sexo e saúde saudáveis e seguras. 
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente; Educação em Saúde; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis.

THE IMPORTANCE OF LIBERATING EDUCATIONAL PRACTICES IN SEXUAL 
EDUCATION OF ADOLESCENTS: A NARRATIVE REVIEW

ABSTRACT: Introduction: Adolescence is marked by situations of identity formation defined 
as physical and psychological phases, how and what are they for a health behavior behavior, 
such as, for example, Prevention of sexually transmitted infections. Thus, it is intended to 
point out as liberating educational practices for adolescent sex education with regard to 
sexually available infections in the literature. Methodology: It was a narrative literature 
review to describe, develop and argue a sex education in the face of sexually transmitted 
liberating tools, anchoring a perspective in Paulo Freire. The survey was carried out between 
the months of the search and July 2022, of the scientific papers published in the period 
from 2015 to 2022. Results and discussion: It was found that the number of young people 
infected with sexually transmitted infections grew over the years, as a result of the inefficiency 
of educational practices developed on the subject, in which the traditional teaching model 
predominates. Thus, it is recognized that acting in a dialogic perspective, such as Freire’s, in 
which there is a leading role in the educational process, becomes an essential strategy for the 
transformation of this status quo, promoting adolescent autonomy in the process of preventing 
sexually transmitted infections. Conclusion: It was possible to understand that educational 
practices in sex education should be encouraged and exercised in a liberating way, so that the 
subject has autonomy and protagonism over the choices to be made in the context of adopting 
healthy and safe sex and health practices.
KEYWORDS: Teenager; health education; sexually transmitted diseases.
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1 |  INTRODUÇÃO
A adolescência, fase de transição entre infância e idade adulta, é entendida como 

um período marcado por situações de vulnerabilidade, uma vez que representa uma fase 
complexa e dinâmica na vida do ser humano e caracteriza-se por marcantes transformações 
anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais, que repercutem no desenvolvimento 
emocional e físico, bem como na atuação pessoal em sociedade (BECKER, 2017).

Reconhece-se que é na adolescência que as diversas mudanças levam o indivíduo ao 
reconhecimento e à transição dos papéis sociais que exigirão um trabalho de reelaboração 
psíquica, proporcionando um momento único na vida do adolescente, em que inicia-se uma 
série de mudanças e entendimentos no exercício de sua vida social, afetiva e sexual (SILVA 
et al., 2021).

Atualmente, há inúmeros desafios na atenção à saúde sexual e reprodutiva da 
população adolescente, os quais caracterizam-se pela baixa adesão do uso de preservativo 
e cobertura vacinal contra o papiloma vírus humano (HPV) insuficiente no Brasil, o que 
pode estar relacionado com falta de informação em saúde, questões de cultura e religião, 
informações equivocadas e sem evidências científicas (FELISBINO-MENDES et al., 2018).

Nesse sentido, a sexualidade insere-se como um dos alicerces da identidade 
do adolescente, no entanto, sabe-se que para entender a maneira como o adolescente 
vivencia a sua sexualidade, é necessário ponderar os processos sociais e culturais aos 
quais foram submetidos desde a infância, assim como como as suas relações afetivas, que 
colaboram e delineiam a construção desta identidade (NAU et al., 2013). 

O processo de dialogar sobre sexualidade com adolescentes ainda é, muitas vezes, 
evitado, pois trata-se de uma temática sensível e delicada, configurando-se como um tabu 
social que reproduz silêncios, inseguranças e constrangimentos, e dá espaço a mitos e 
informações insuficientes e/ou incorretas que são reflexos da superficialidade decorrente 
dos diálogos (SILVA et al., 2015).

Sendo assim, faz-se necessário pensar a sexualidade como uma parte inseparável 
dos direitos humanos, através de uma proposta de educação sexual emancipatória, que 
tenha como objetivo formar seres críticos e amorosos, em que a busca pela liberdade 
aconteça por meio de um processo de conscientização crítica, de modo a alcançar a 
vivência plena da cidadania (WARKEN et al., 2019).

Dessa forma, emerge a necessidade de que sejam fornecidas informações que 
proporcionem decisões conscientes e acertadas em torno da vivência da sexualidade 
durante a adolescência, tornando o jovem protagonista no seu processo de escolha e 
proporcionando autonomia frente ao exercício de práticas, escolhas e pensamentos 
sexuais, sobretudo no que se refere à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 
(ISTs) (MENDES et al., 2019). 

Nesse cenário, entende-se que a educação em saúde guiada em práticas educativas 
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libertadoras destacam-se nesse processo de (auto)conscientização quanto à sexualidade 
entre adolescentes, admitindo-a como um direito, cuja abordagem torna-se essencial 
para o campo da saúde pública, uma vez que é capaz de proporcionar mudanças de 
comportamentos do indivíduo, para que estes, além de serem capazes de (auto)cuidar-se, 
sejam promotores de conhecimento para seus pares (FURLANETTO et al., 2018).

O enfermeiro possui papel relevante ao promover o diálogo com adolescentes sobre 
questões que envolvem a sexualidade, ato sexual, ISTs e a sua prevenção. Contudo, práticas 
tradicionais de educação ainda permeiam a realidade desse cenário, desconsiderando a 
promoção da autonomia do sujeito (PETRY, 2021). Nesse contexto, o presente trabalho 
pretendeu apontar, a partir da literatura científica, a importância de práticas educativas 
libertadoras para educação sexual de adolescentes no que se refere às ISTs.

2 |  METODOLOGIA 
Tratou-se de uma revisão narrativa de literatura, a qual consistiu em um processo 

de seleção e síntese ampla de publicações, que descrevessem e discutessem o 
desenvolvimento de um determinado assunto, por meio de um ponto de vista teórico ou 
contextual. Constituiu-se de análise de literatura publicada em artigos de revista indexados, 
livros e análise crítica (ROTHER, 2007).

Neste estudo, foram sintetizadas e analisadas as publicações que versaram sobre 
a educação sexual de adolescentes frente às infecções sexualmente transmissíveis, na 
perspectiva teórica da prática educativa libertadora. Adotou-se como pergunta norteadora: 
Qual a importância de práticas educativas libertadoras na educação sexual de adolescentes 
frente às ISTs?

A busca dos artigos foi realizada entre os meses de maio e julho de 2022, tendo 
como critério de inclusão: artigos científicos que retratassem a temática, publicados no 
período de 2015 a 2022, disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol. Para essa 
busca, elencou as bases/bibliotecas de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Banco de 
Dados em Enfermagem (BDENF).

Os critérios de exclusão utilizados foram: apresentação insuficiente dos resultados, 
temáticas não contempladas no objetivo, idiomas não contemplados e data de publicação 
incompatível. A busca foi realizada utilizando os descritores: adolescentes, educação em 
saúde e doença sexualmente transmissível, combinados ao operador booleano “AND”.

Os dados foram sintetizados, apresentando as ideias e os conceitos presentes nos 
artigos que atendessem à questão norteadora desta revisão. Os achados foram discutidos 
e analisados à luz do referencial teórico-analítico da educação libertadora de Paulo Freire 
(FREIRE, 2021). Por tratar-se de uma revisão, dispensou-se apreciação ética.
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de quinze artigos foram incluídos neste estudo a partir da seleção pela 

leitura do título, resumo e na íntegra. Observa-se que a sexualidade do indivíduo é um 
processo em constante formação desde seu nascimento, que pode ser influenciada por 
diversos meios, como a escola, a família, os amigos e os ambientes nos quais esse 
indivíduo pertence e seus vínculos, desenvolvendo papel singular em sua construção 
(AMARAL, 2017).

Nessa lógica, compreende-se que a adolescência é um período de vulnerabilidade 
permeado pela adoção de comportamentos de risco à saúde, os quais estão intimamente 
ligados ao desenvolvimento e à vivência da sexualidade, bem como à falta de conhecimento 
adequado sobre formas de prevenção de ISTs no início da vida sexual e a prática sexual 
precoce, negando ao jovem o processo de autonomia (ALVES e AGUIAR, 2020).

Esse contexto é evidenciado pelo constante aumento das ISTs entre os jovens, 
tornando-os um grupo prioritário nas campanhas e estratégias de prevenção dos 
programas e das políticas de saúde, inclusive da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Nesse sentido, ressalta-se que a prevenção primária pode não ser eficaz, em virtude da 
continuidade da adoção de práticas educativas autoritárias, que impossibilitam que o sujeito 
seja o protagonista de suas escolhas (SÁ, M. I., 2015; FREIRE, 2021).

Frente ao exposto, a escola se destaca como um ambiente favorável para o 
desenvolvimento e amadurecimento do adolescente, exercendo grande papel na formação 
do indivíduo, tanto no âmbito educacional quanto social, tornando necessária a inclusão 
de programas de educação sexual e reprodutiva aos currículos escolares, pautando-se em 
práticas educativas libertadoras, assim como a articulação com os profissionais de saúde 
(BRINGEL et al., 2016).

Destaca-se, nesse cenário, o papel do enfermeiro, que, por meio dessas práticas, 
promove o diálogo e cria oportunidades para o autocuidado, sendo, portanto, facilitador 
das discussões e das ações educativas quanto à prevenção das ISTs e à vivência da 
sexualidade. Essa estratégia permite a configuração de jovens capazes de identificar 
situações-problema em sua realidade e garante autonomia para decisão frente à sua saúde 
(FRANCO et al, 2020; FREIRE, 2021).

Ademais, há associação entre o comportamento na primeira relação sexual e a 
sua permanência durante a vida, evidenciando a importância de uma abordagem precoce 
com práticas educativas sobre essa temática (CRESPO, 2019). Essas práticas, por 
sua vez, devem ancorar-se em alternativas que fujam do modelo bancário, pautado na 
verticalização do conhecimento, na qual os atores não são igualmente atuantes em seu 
processo educativo (FREIRE, 2021).

Apesar de já existirem políticas públicas de incentivo à educação sexual no ensino 
básico, o foco ainda volta-se para o biológico da questão incluída nos materiais pedagógicos 
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em  práticas educativas autoritárias, que não valorizam o papel do sujeito no processo 
educativo e que não levam em consideração a realidade que esses adolescentes estão 
inseridos. Isso colabora para o pouco impacto nos comportamentos saudáveis sexuais 
(SILVA, 2020; FREIRE, 2021).

Além disso, os adolescentes têm a necessidade de dialogar sobre os diversos 
aspectos do crescimento, como reprodução, sexualidade e desenvolvimento de sua 
emancipação enquanto sujeito social. No entanto, eles se sentem intimidados e repreendidos 
por educadores que, muitas vezes, instituem os próprios valores e não possuem subsídios 
adequados para a abordagem do tema, resultando em uma prática educativa opressiva e 
autoritária (SILVA e  CORTEZ, 2017). 

Com isso, tornam-se necessárias práticas educativas numa perspectiva dialógica, 
como a freireana, em que haja protagonismo no processo educativo, havendo a valorização 
de suas fontes históricas e culturais, bem como a problematização de situações reais que 
levem à reflexão de sua própria realidade, no intuito de reconhecê-la, problematizá-la e 
transformá-la (FREIRE, 2021).

Dessa forma, promove-se o (auto)cuidado, substituindo a transmissão  de 
informações por problematização das questões relacionadas à sexualidade, à saúde sexual 
e reprodutiva, aos direitos sexuais, às relações de gênero, à diversidade sexual e ao desejo 
afetivo-sexual (GARZON et al., 2019). A libertação institui uma educação em saúde capaz 
de, além de prevenir agravos, potencializar a redução de custos junto aos vários contextos 
da assistência, desenvolvendo a responsabilidade dos sujeitos sobre seus hábitos e estilos 
de vida (SOARES, 2017).

Nesse sentido, Freire (2021) aponta que o educador deve exercer o papel de animador 
de debates em torno da realidade vivenciada e experienciada, fomentando discussões e 
o diálogo entre educadores e educandos, que, nesse contexto, tornam-se educadores-
educandos de sua educação, e não apenas mero depósito de saberes decorrente de um 
modelo educativo hegemônico presente na sociedade. Ademais, os educadores devem 
estar preparados para acolher dúvidas e inseguranças a todo o momento (ZANATTA, 2017).

Esse agir, problematizador e libertador, permite que as práticas de educação em 
saúde estejam presentes a todo momento e não somente dentro da sala de aula, livros 
ou palestras programadas. Assim, proporciona-se a troca de saberes e aprendizados, 
favorecendo a conscientização e problematização de suas concepções pessoais, de 
tabus, mitos e preconceitos arraigados na sociedade, sem quebrar o vínculo de confiança 
construído em sala de aula (ZANATTA et al., 2016).

4 |  CONCLUSÃO
Através da educação libertadora, com enfoque no empoderamento do sujeito, o 

jovem se torna capaz de identificar situações-problema em sua realidade e desenvolve 
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a autonomia necessária para fazer a escolha que julgue correta. No entanto, conforme 
observado nos artigos utilizados, práticas educativas que fujam do modelo tradicional e 
autoritário ainda são pouco evidenciadas na área da saúde e da educação.

Com isso, faz-se necessário que o enfermeiro, ao atuar na educação em saúde com 
adolescentes, lance mão de práticas educativas libertadoras, levando em consideração a 
complexidade do adolescente e desenvolvendo uma visão holística sobre suas inquietações 
e desejos, sobretudo no que se refere à sexualidade, para que seja promovido o (auto)
cuidado e o protagonismo desses indivíduos.

Por fim, ressalta-se que a troca de conhecimentos, o diálogo, os questionamentos 
e a participação das pessoas constituem-se como parte fundamental dessas práticas 
educativas para que haja o desenvolvimento das potencialidades do adolescente e para 
que, diante de situações de risco a algum agravo à saúde, este possa ter autonomia para a 
tomada de decisões, o que é indispensável na educação dialógica freireana.
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