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I. INTRODUCTION AND BACKGROUND 

Purpose of the Consultation
 

The objective of the consultative visit was to help MOBRAL's technical
 
staff to design a nationwide education program in responsible parenthood.

Three activities were undertaken for this purpose: 

1. 	Staff training: several training sessions focusing
 
primarily on studying and understanding human
 
sexuality and family planning.
 

2. 	Development of materials: production of various
 
kinds of materials (manuals, pamphlets, radio
 
programs) for use in the program.
 

3. 	Revision of the system for implementing the program
 
and-design of the evaluation system.
 

Methodology Employed
 

The 	work that was done was based on the concept of "horizontal consultation":
 
consultant joins and works as 
a member of the local work team, helping to facil
itate the process. He does not simply pose as someone who "knows and shows."
 
What is produced during the consultative visit (materials, design for executing

and evaluating the program) is the end-product of a group effort, and not the
 
exclusive work of the consultant.
 

Itinerary
 

All of the activities were conducted in the city of Rio de Janeiro, where
 
MOBRAL has its main offices. The visit lasted four weeks, from June 23 to
 
July 18.
 

The consultant visited Brasilia on July 15 to meet with Mr. Sam Taylor
 
of the U.S. Embassy.
 

While in Rio de Janeiro the working group visited several institutions
 
involved in family planning in order to find out more about their activities
 
and to avoid duplicating their efforts in future undertakings. (See Appendix A
 
for a list of contacts and their affiliations.)
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Profile of MOBRAL
 

The Brazilian Literacy Movment, MOBRAL, was created in 1970; at that
 
time, it focused solely, clearly, on literacy. During the last five years,
 
however, MOBRAL has diversified its areas of interest, turning its energies
 
towards community development-related work.
 

According to its own description, MOBRAL's objective is to design and
 
develop a system for continuing education for the most underprivileged sectors
 
of the population. Within this framework, MOBRAL has developed community edu
cation programs that deal not only with education pe. se, but also with culture,
 
vocational training, and health. Each of these topic areas are complementary,
 
the aim being to improve the living conditions of the program's beneficiaries by
 
giving them an opportunity to acquire new skills, knowledge, habits, and
 
attitudes.
 

Specifically, the Community Program in Health Education (PES), through
 
which the educational program in responsible parenthood will be conducted, was
 
created in 1976 for the purpose of helping the individual and the community to
 
develop the ability to take conscious steps towards solving health-related prob
lems, avoiding illnesses (preventive medicine) or recovering from them (medical
 
treatment), and promoting better health conditions for the entire community
 
(environmental sanitation). At this time, PES is carrying out its work in 26
 
of the 27 states in Brazil. It operates through community-based groups which, in
 
working with local health agencies, conduct such prevention-oriented activities
 
as vaccination campaigns, water supply sanitation, group construction of
 
latrines, house alterations, community and household gardening, etc.
 

Each group is guided and coordinated by a MONITOR, a member of the community
 
who receives special training from MOBRAL in the program's methodology and
 
philosophy, which center on the group's needs (not on previously-set goals), on
 
the community's active participation, on respect for cultural values, and on dis
cussions with members of the community about their problems and the solutions
 
that they themselves have considered.
 

In addition to this training, the monitor receives a kit that includes
 
manuals, books, pamphlets, and posters that provide specific information on
 
hygiene, nutrition, contagious diseases, and maternal-child care. These materials
 
are a basic source of information and educational aids, and the monitor uses them
 
to respond adequately to each particular group's needs and concerns. The monitor
 
may also refer to other resources (i.e., physicians, nurses, teachers, etc.) in
 
the community whenever (s)he feels it is necessary.
 

This infrastructure and methodology will be used to conduct the program on
 
"EDUCATION IN HUMAN REPRODUCTION," the name that has been chosen for the edu
cational program in responsible parenthood.
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Profile of the Family Planning Movement
 

In 1965, at the 15th Conference on Gynecology and Obstetrics, a group of
 
physicians concerned about the serious health problem posed by induced abortion
 
founded BEMFAM (Brazilian Society for Family Welfare), the first family planning
 
program in Brazil. 
 (BEMFAM has since become an affiliate of the International

Planned Parenthood Federation (IPPF) and receives a substantial amount of aid 
from that organization.)
 

After 1965, other privately-run programs like BEMFAM began to appear in
 
Campinas, Sao Paulo, and Rio de Janeiro. 
 In 1978, the national government set
 
up what could be considered the first government-run family planning program, the
 
Program for Treating High-Risk Pregnancies. In spite of the fact that this pro
gram does not have wide coverage (it aims at treating 50,000 at-risk women per

year), the government's intention to begin offering family planning services is
 
clear.
 

Private organizations continue to be active in family planuing and are
 
broadening their activities. Political and institutional leaders, as well as
 
the public, which has begun to demand services, are demonstrating a new aware
ness and acceptance of family planning services.
 

The government's intention to develop a broad family planning program

became evident in mid-1979. 
MOBRAL will be responsible for the educational com
ponent of the government's program. 
At the beginning of 1980, the administration
 
of the Program in Health Education (PES) began an in-house process to raise the
 
level of consciousness of and sensitivity to family planning to facilitate the
 
implementation of the educatic..al 
program in family planning. A series of
 
informal meetings as well as an in-house seminar were held with this purpose
 
in mind.
 

The process was completed by mid-year. Consultants were asked to meet with
 
MOBRAL staff, private programs were visited, and outlines for educational
 
materials (manuals, pamphlets, a flip chart, audiovisual aids, educational games,

etc.) were prepared. At the same time, the systems for implementing the pro
gram nationwide were established, and the training systems for personnel on all
 
levels were decided upon. The .rocess finally came to, a close with this con
sultative visit. All of the educational materials and the work plan to be used
 
in the future were revised and finalized.
 

It is important to point out that, although previous work done in family

planning has been done in Brazil, 
none of the earlier programs has had a
 
national scope; the programs have generally been limited to small sections of
 
the country or have carried out pilot experiments that could be used as opera
tional models.
 

The present undertaking initiated by MOBRA!. will therefore constitute the
 
first atempt to develop a NATIONWIDE PROGRAM.
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Another innovative aspect of the MOBRAL program is its integrated edu
cational approach, which is based on broad knowledge of human sexuality, family

planning, and maternal-child care. By using MOBRAL's infrastructure, the pro
gram will be able to rapidly and effectively reach the most remote corners of
 
the country.
 



II. OBSERVATIONS AND FINDINGS
 

Internal Situation of PES Regarding the Program
 
on Responsible Parenthood
 

Family planning and population programs are still discussed, rejected, and
 
seriously criticized by important sectors and groups in Latin America. Brazil
 
is no exception.
 

For 	many years, the government took an official stand against any kind of
 
population-related program, and particularly against programs in family planning
services. This opposition received support, as, curiously, it does throughout 
Latin America, from groups on the extreme right (traditional Catholic Church)
 
and 	on the extreme left (Communist Party and guerilla movements).
 

A shift in the government's official position, however, does not mean that
 
the 	general population has automatically accepted this new situation. On the
 
contrary, a new group has joined forces with those opposing population programs;

it is anti-governmental and therefore systematically opposed to whatever action
 
the 	government takes. 

This global situation is mirrored within MOBRAL's health division, PES.
 

Three groups that are resisting the program have been identified. They are:
 

a. 	Catholics who, implicitly or explicitly, question the
 
use 	of contraceptive mthods. They nevertheless 
accept the idea of the program and the use of the
 
so-called "natural" methods (Billings, rhythm, temperature).
 

b. 	Leftists, who question the program's "intention" and its
 
"hidden political ends."
 

c. 	Moralists who, unconsciously, resist dealing openly with
 
topics related to human sexuality and fertility regulation.

Consciously, this group accepts and supports the program,
 
but, unconsciously, it condemns certain aspects of it.
 
This was reflected in the materials that the group pre
pared. Furthermore, the group stresses in particular
 
the 	drawbacks of using contraceptive methods, and con
sistently associates the exercise of sexuality with
 
venereal disease.
 

Of the three, perhaps the most difficult to enlighten ,,:ill be the last 
group, because its resistance is unconscious and is deeply rooted in the
 
personalities of the members and grounded on 2,000 years of Judeo-Christian 
morality and culture. Nevertheless, material that was not "contaminated"
 
by this group's opinions was produced during the consultancy.
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The discussion with the Catholic group was simple, since the point of
 
contention was the use of certain methods, and not the program's philosophy.

The group was satisfied by the inclusion in the manual of an explanation of
 
the use of all of the natural methods and by the production of a special
 
pamphlet on the Billings method.
 

As for those on the left, there is no possibility for dialogue or under
standing. Any argument offered during the discussion was automatically
 
rejected, for the leftists assume that the intention of the program is 
to
 
"finish off" the Brazilian population and allow "imperialist" capital to flow
 
into the country.
 

Given the complexity of sociocultural and political thought in Brazil
 
and the realization that it cannot be altered radically, the efforts of Dr.
 
Gerson Noronha, Administrator of PES, to provide information to, raise the
 
consciousness of, and motivate the technical and professional staff, and of
 
Mr. Sam Taylor, who is providing invaluable support to those who are under
taking this difficult, delicate task, deserve our double esteem.
 

Although all of the educational materials have been produced and the
 
systems for implementing and evaluating the program have been designed, the
 
work is not over. It is actually only beginning.
 

Activities Undertaken 

During the month-long consultancy, the following activities were under
taken:
 

a. 	Two formal training classes for staff members from
 
PES and other divisions of MOBRAL (approximately
 
40 participants per class). The topics were
 
"Conceptualization of Sex Throughout the Evolution
 
of Humanity" and "Methodology for Teaching Sex Edu
cation (Theory and Practice)". 

b. 	A group meeting (about 40 participants) to discuss and
 
analyze the findings of an investigation on PES's use
 
of educational materials.
 

c. 	Several small meetings to discuss and analyze subjects
 
related to human sexuality and family planning.
 

d. 	Production of a Manual for Teaching Human Reproduction.
 
The manual contains theoretical information and prac
tical instructions on the presentation of these subjects

in the community. (See Appendix B.) 
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e. 	Production of five pamphlets to be distributed among
 
the target population. These pamphlets are:
 

-- "Rights of Expectant Mothers;" 

--"A Child, the Family's Greatest Good;"
 

-- "Community Living;" 

-- "Planning the Family, a Right of the Parents"
 
(on contraceptive methods); and,
 

--"Maria and Carlos Plan Their Family" (on the
 
Billings method). (See Appendix B.)
 

f. 	Design of an evaluation system for the program. (See
 
Appendix C.)
 

Implementation Strategy
 

Work on the material coincided with Pope John Paul II's visit, which had
 
a tremendous impact and a great mobilizing effect on the Brazilian popultion.

Contrary to expectations, the Pope did not make any statements against faiily
planning; on the contrary, he "opened the door," thus facilitating future 
work. 

On one of the few occasions when he alluded to the subject, he spoke of
 
the 	need to "educate young people fnr true love" and not to continue with "sex 
education that is so revealing." Picking up on the Pope's phrase, MOBRAL will
 
begin a campaign called "Education for True Love." A radio program on which
 
work was begun but not finished will be entitled "A Test of True Love."
 

The Introduction to the manual clarifies the approach and the philosophy
 
behind the program. It reads:
 

Aware of the important role that the family plays in the
 
constitution of a united community, within its health
 
programs MOBRAL incorporates this appreciation of the
 
value of the Brazilian family. In fact, this was the
 
purpose we had in mind in preparing this "Manual for
 
Teaching Human Reproduction.
 

The subject matter included in this Manual is designed
 
for young teenagers and future couples so that, by under
standing the process of growth and development, that takes
 
place in the human being, from biological, psychological
 
and sociological perspectives, they will be better prepared
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to form "new" families founded on love and mutual
 
respect and so that they can freely and consciously
 
decide how many children they both wish to have and
 
will be able to offer the tenderness, love, affection
 
and protection that they deserve.
 

The Manual begins with an analysis of ccmmunity living,

in order to then study family living, or the develop
ment and molding of sexuality that occurs in every
 
individual.
 

The theme of conscious, responsible parenthood is
 
approached through studying the relationships based on
 
love that every couple should have in forming a new life
 
together. To afford a better understanding of this
 
process, the Manual presents a detailed study of the 
male and female reproductive anatomy and of the process
of fertilization, pregnancy and birth. 

In addition, information is given concerning the steps 
that the expectant mother should take in order to best 
prepare herself for giving birth, as well as the first 
steps in caring for the newborn. 

Finally, there is a section on possible means of regulat
ing one's own fertility by using natural and discretionary
 
methods of family planning.
 

In this way, every couple, by receiving the information
 
that it has a right to, will be able to decide freely,
and in accordance with its beliefs and means, what kind 
of family it wants, thereby finding its own path towards 
true love. 



III. RECOMMENDATIONS
 

Dr. Gerson Noronha's work in motivating and raising the sensitivity of
 
staff members to these issues should be continued. Assistance in implement
ing the program in the field should be obtained and the program should be
 
supported. MOBRAL should receive support in applying the proposed evaluation
 
system.
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Mr. Sam Taylor, Department of Social Affa'rs, U.S. Embassy, Brasilia
 

Professor Arlindo Lopes Correa, President, MOBRAL
 

Dr. Gerson Noronha, Ad,iinistrator, PES, ,'OBRAL
 

Dr. Walter Rodrigues, Executive Secretary, BEMFAM 

Lic. Marcio Ruiz Schiavo, Executive Director, CEPAIN 

Dr. Helio Aguirrega, Executive Director, CEPAIN 

Lic. Noemia Funke, Sociologist, CEPAiN
 

Dr. Fernando Estellita Lins, Director of the Studies Center, 
Plaza XV Maternity Hospital,. Rio de Janeiro 

Dr. Mario Chaves, Program Director, Kellogg Foundation 
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MANUAL AND PAMPHLETS PRODUCED
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- MARIA E CARLOS PLANEJAM SUA FAMrLIA
 

Maria e Carlos tam cinco filhos. Sao pobres e lutam pela vHdc. 
Eles esta-o muito preocupados con a criaqaao dos fi lhos.
 

0 casal acha que com as crian~as que ja tam, est5 ficando cada 
vez mais dificil sustentar e dar educaqao a todos. 

\s vezes, eles ficam pensando: - 0 que a gente vai fazer se vier 
outro filho agora? Sera que existe um meio facil de evitar mais 
uma grav dez ser prejudicar a sa de? 

Carlos e Maria ouviram dizer que h6 um casal vizinho que aprendeu
 
e usa um metodo natural de planejar a farinlia.
 

Eles entao, resolveram procurar esse casal. Contaram a sua situa¢-: e 
que desejavam, 

" casal com muito prazer, atendeu a Carlos e Maria. Ficou combinaco
 
que, no dia seguinte, eles voltariam para aprender como era o
 
r,6 todo.
 

Assim, na hora marcada, Carlos e Maria estavam l para comeqar a 
ouvir as explicaqoes. 0 casal iniciou a conversa falando: 

"A natureza tern seus tempos S-ECOS e tempos FERTEIS
 

I, / " 
/ 

CZ! 

/ 

.-TERRA SECA TERRA SECA
 

TERRA FERTIL
 

.1 Y .J'(f 



DIAS DE MUCO OU DIAS F5RTEIS
 

Em seau vem T DE
da, urn ,EMPO UMIDADE, er' Cue a r-uI"e,- :Cr-era
 
a sentir o MUCO nas partes genitais.
 

ISTO SIGNIFICA QUE A MULHER ESTA ENTRAt; , S .U T-n.: FE :.TIL.
 

0 muco comeqa grosso e, corn a continuac--o -:s dias, a -ul-.er
 
se sente molhada. 0 muco vai ficando I;so e escorrecadio, 
parecido corn a clara de ovo cru. Ele pocde ser visto -a
 
roupa intima ou no papel higienico.
 

e 
 NESSE TEMPO DE MUCO OUE ACONTECE A OVUL-A7O. PR ISSO;
 
A RELA2AO SEXUAL, NESSES DIAS, 
PODE DAR GRAYI DEZ.
 

Depois qLie o muco acaba, a rnilher tern que esperar ain.a 2 dias
 
secos 
(ser mucol, para ter rejaoes sexuais, ser enaravidar.
 

PORTANTO, 0 TEMPO FIRTIL DA MULHER E 0 TEMPO DO 
MUCO MAIS
 
DOIS DtAS.
 

0 n'mero de dias do muco 
varia de mulher para mulher. 

DIAS SECOS
 

Depois do tempo ferti? , vem outro periodo de DIAS SECOS.
 

A RELAgAO SEXUAL NESSES DIAS NAO DA GRAVIDEZ.
 

REGRA OU MENSTRUAgAO
 

Passados esses DIAS SECOS, vem a REGRA. Ela desce no 
fim do
 
ciclo, quando nao houver gravidez.
 

Iniciada a regra, COMEgA UM NOVO CIC.O con dias secos. 
 Em

alguns ciclos, porm, o nuco j5 comeqa a acarecer ncs 'lt*-os
 
dias da regra. Por isso, se houver relacao, nesse . rod:, pode
 
acontecerura qravidez".
 



Carlos e Maria ouvlram tudo corn muitla aten.cao. E c casal
 
continuava...
 

COMO PODE A MULHER RECONHECER 0 SEU C;Rf,3C : -' -Z. 
0 PERfODO EM QUE ELA PODE ENGRAVIDAR?
 

"Para conhecer o seu perfodo firtiI a ru e- :r-- s= -a:er
 
que seu organismo passa por varias ruarcas Be
se 

todos os meses. Esse perrodo de mudaicas e chba-dz CICLO
 
MENSTRUAL que varia de mulher e, as 
vezes ae-- 
muIher. Observando bern essas -udancas, qandoa r=u>er c--

6 possrvel ficar gravida ou nao.
 

0 perrodo frtiI da muIher come~a con a sensacaic de uidade
 
causada pela vinda de ura esp~cie de lrquidc arcsso, se-e
 
cheiro, chamado muco.
 

CICLO MENSTRUAL
 

II ' 
Regra ou Dias Dias 
 I Dias ; Regra ou
 
menstruaqao secos de muco secos merns tru'a qo
 

TEMPO FERTIL
 

Regra - 0 ciclo menstrual de cada mulher come~a no I? dia da
 
regra e vai at6 o I? dia da regra seguinte.
 

DIAS SECOS
 

Nesses dias, a mulher n~o sente nenhu-a umida e ras duas partes 
gen ita s . 

A RELAgAO SEXUAL NESSES DIAS NAO DA GRAVIDEZ.
 

'j;V 



Para que Carlos e Maria pudessem entender bern 
como 6 gerada

uma crianga, o casal fez u- desenho 
e continuou explicando:
 

APARELHO REPRCDUTOR S' ."'LHER
 

Ovirio contendo saquinhos.
 
E- cada saquinho esta um
 

c 6 No meio do ciclo, umouvulo 
tMP s cIsau inho arrebenta e sol ta"0 ovulo. a ovulacao.
 

ICarinho do* 6 vulo, depois de
 
fecundado (OVO), levado para


AAoG N utero. 

"Quando o casal tem 
rela. ao sexual, pode haver o encontro do

6vulo da mulher corn o espermatoz6ide do homem - formando-se
 
o ovo - Fecunda~ao.
 

Descendo pela tronpa, esse ovo vai ficar no e af
Gtero se
 
desenvolver durante nove 
meses. No fim desse tempo, o filho
 
nas.ce".
 

!, .
 



Os tempos secos sao aqueles em que nao h9 chuva e os tempos
 
f~rteis sao aqueles em 
que a chuva molha a terra.
 

QUE ACONTECE SE 0 AGRICULTOR PLANTAR A SEI.ENTE NO TEMPO SECO? 
 E SE
 
PLANTAR A SEMENTE NO TEMPO DA CHUVA?
 

- QUANDO A TERRA ESTA SECA, A SEMENTE MORRE. QUAN'DO A TERRA ESTA 
MOLHADA, A SEMENTE SROTA.
 

Continuando a explica ao, o casal 
comparou o que acontece na
 
natureza com o organismo da mulher.
 

"Assim como a terra tem seus tempos 
secos e tempos ferteis
 
(molhados), a mulher tembm tem essa mesma 
natureza: TEMPOS
 
SECOS e TEMPOS FERTEIS.
 

/ 

/ / , 

) ..
,.-,
 

1 ' :y ,
 

TEMPO SECO 
 TFMO FERTIL TEMPO SECO
 

Cada mulher deve aprender a observar tempos
seus secos e seus
 
tempos ferteis para 
poder planejar a sua famrnlia".
 

UM FILHO SO PODE SER GERADO DURANTE 0 TEMPO FERTIL DA MULHER
 

1=
 



Depois dessas explicacoes, Carlos e Maria chegaram a seguinte
 
conc Iusao:
 

QUE 0 METODO DA OVULAC - :RA 0 MIELHOR PARA PLANEJAR SUA FAML IA,
 
PORQUE NAO PRECISA USAR REMEDIOS, NEM GASTAR DINHEIRO, ALEM
 
DE NAO PREJUDICAP A SAJDE DO CASAL.
 

Terminada a conversa, Car'cs e Maria ficaran agradecidos e felizes
 
porque aprenderaam ume rrre ra sir-ples de planejar sua famrlia e
 
sairam com a id6ia de cc ecar lcao a usar o metodo.
 

Na hora das desPedidas, c casal Ihes disse que eles poderiam volzt r
 
quantas vezes quisessem, :=ra tirar qualquer duvida que fosse
 
aparecendo.
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APR ES ENTA(gAO
 

Consciente da import~ncia que a famflia tern na constituitao de uma
 
conunidade unida, o MOBRAL incorpora, a seus programas de sa~de, este
 
trabalho de valorizaqao da famrnlia brasileira, para o qual preparou 
o presente Manual de Educaqao sobre ReProduqao Humana".
 

Os ternas que integram este Manual sao destinados aos jovens

adolescentes e futuros casais. Isso para que, entendendo 
o processo
 
de crescimento e desenvolvimento da pessoa humana, sob o ponto de
 
vista bio-psico-social, eles se preparem melhor para formar 
uma

"nova" fam[lla, baseada no amor e respeito m~tuo. E, que assim eles
 
possam decidir livre e conscientemente quanto ao n mero de filhos 
que desejam ter e aos quais possam dar ternura, amor, carinho e
 
protecao que merecem.
 

O Manual comeqa com uma analise da vida em comunidade, para estudar
 
depois a vida em famrlia, o desensenvolvimento e a formaqao da
 
sexualidade de cada pessoa.
 

A paternidade consciente e respons~vel e abordada atrav~s do estudo 
das relaqoes de amor que todo casal deve ter e do processo de
 
formaq7o de urna nova vida. Para melhor entender este processo, 0
 
Manual apresenta um estudo detalhado do aparelho reprodutor masculino
 
e feninino e do processo de fecundacao, gravidez e parto.
 

Sao dadas tamben informap5es adicionais sobre os cuidados que a
 
gestante deve ter para preparar-se o melhor possfvel para o parto, 
assim como os primeiros cuidados com o recem-nascido.
 

Finalriente, apresenta a anglise das possibilidades que existem para

regular a fertilidade,'porrmeio de u:iliza ao dos 
m todos naturais e
 
optativos de planejamento familiar.
 

Des ta forma, ca.a casal , recebendo as inforriaqoes a que tern 'di rei to, 
poder5 decidir livremente, e de acordo corn as suas crenq.as e 
possibilidades, o tipo de far-ilia qu- deseja ter, encontrando assim 
seu pr 6 ,rio caninho para o vercadeir: amor.
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ORIENTAgOES PARA-'. 0 USO 00 MIATERIAL 

Prezado Monitor
 

Este Manual foi preparado para vocE, que vai 
ser o elemento
 
de major import~ncia no desenvolvimento do Programa de Educagao
 
sobre a Reprodug5o Humana.
 

Sabemos que o assunto n5o 6 mui to 
faci 1 de ser levado as pessoas
 
e grupos que necessitam dessas informa 6es. 
 Isto porque,

prlmeiramente, nos mesmos precisamos conhecer mais sobre 
o assunto,
 
e saber, ainda, como trabalhar com o grupo, dando-lhe as informa oes
 
necessarias.
 

Diante disto elaborou-se 
um material contendo:
 

- um texto de apoio para cada assunto;
 

- ilustra 6es para facilitar a compreens~o dos textos;
 

- sugestoes de atividades.
 

Voc contar5 tamb~m com um material complerentar, constando de:
 

- um album seriado contendo as nesmas ilustrag6es do Manual para 
apresenta~ao ao grupo; 

- folhetos para cada participante; 

- outros. 

COMO UTILIZAR 0 MANUAL
 

0 presente Manual foi organizado em tr~s ca rtulos:
 

- Preparagac para a vida; 

- A grev-3 ez e o Pa rt; 

- Como evitar i gravidez. 
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Logo no inTcio do Manual, voce encontra o rndice com os assuntos
 
e a indicag3o das paginas de cada urn 
deles.
 

Antes de iniciar o seu trabalho com o grupo, e importante fazer
 
uma leitura de todo 
o Manual, conhecer o album seriado e os folhetos. 

Assim, voc E 
tera uma visao de onjunto. Saber 5 quais os assuntos
 
que precisa estudar mais, em
lendo outros livros e, se tiver duvidas,

perguntando a ligadas de e de
pessoas a area saude educag5o, (mgdicos
 
enfermeiras, professores etc).
 

0 sucesso do seu trabalho vai .epender nao s6 do conhecimento que
 
voce precisa ter de cada assunto como, 
ainda, da maneira de
 
apresent5-lo ao grupo.
 

Por isso, voce encontra neste Manual um Texto de Apoio, par. cada 
parte, corn as informagoes necess:rias e algumas Sugestoes de
 
Atividades.
 

Essas sugestoes nao sao receitas, que voc5 deve seguir obrigatoriamente. 

Sabemos que um grupo 6 diferente do outro. 
 0 que pode dar certo
 
em um grupo, pode 
nao dar no outro. Urn grupo pode aprender um
 
assunto com mais facilidade, enquanto que 
outro precisa discutir,
 
conversar mais 
ou at6 repetir o assunto.
 

Caber5 a voce:
 

" conhecer primeiramente, o contedo de todo Manual;
 

" saber quais os ;nteresses do grupo, no nomento, por 
meio
 
de corversas;
 

" fazer um estudo mais aprofu.-.jado do assunto que esta
 
constitu1ndo o major interesse do grupo; 

" consultar o Manual para sa -e- quLis os outros assuntos que 
s o necess=rios ensinar ao que ele entenda 
5 

:jpo Para melhor 
o que esta querendo apren:er; 

" escolher e criar atividades, de acord o zom o assunto e com 
com os participantes; 

" pensar sempre que nao h te-:o deter-minadn para dar tudo 
que esta contido no Manual. 



COMO UTILIZAR 0 MATERIAL COMPLEMENTAR
 

O Material Complementar (album seriado e folhetos) foi elaborado 
para servir de guia a voce, nonitor, nas explica§5es que serao
 
da as ao grupo. Esse material servir tamb 
m para facilitar a
 
co-creensao fixa ao assuntos
e dos que os participantes est5o
 
aprendendo.
 

ALBUM SERIADO
 

No album seriado, voce encontrar5 as mesmas ilustra 
oes que estao
 
no Manual, em tamanho maior. Assii, cada 
vez que vocg for us5-lo,
 
reconenda-se:
 

- colocar o album na frente 
do grupo para que todos possam v6-lo;
 

- que voce procure sempre ficar ao 
lado do album, para riao
 
atrapalhar a visao dos participantes;
 

- usar uma regua ou uma vareta para ir apontando cada parte da
 
figura que esta sendo mostrada.
 

FOLHETOS
 

Os folhetos cont 
nm um resumo dos assuntos que os participantes

•necessitam recordar, 
tirar duvidas ou discutir com outras pessoas
 
em casa.
 

Eles poderao ser usados durante as explica 6es 
ou no final, para

7,aior fixaQao do que foi aprendido.
 

OBSERVAgAo - VocE tamb~m podera uti lizar 
figuras tiradas de
 
rev: stas usadas, outros livros ou recortes de jornais para 
tornar
 
suas reunioes mais movimentadas e interessantes.
 

CONHECENIDO 0 GRUPO
 

Voc= vai trabalhar com um grupo e nao com 
pesso3s isoladas.
 
Con-ecer o grupo e imoortante para 
o sucesso do seu trabalho.
 

-.-u-o 6 for-ado por pessoas diferentes, entre si, 
 com
 
ex:eri ncias de vida tamrn~m diferenzes. Mas, quando elas se unem
 
a u- crupo, vm com uma notivacao, com um interesse, que deve 
ser
 
cotcido pela pessoa que 
vai traoahar com eias. Quando 
esse 
intaresse nao : satisfeito, ela pode: 

. desistir de-Fazer parte do grupo 
ou
 



E necessario pois, que, nos primeiros encontros com o grupo,
 
voce procure saber:
 

o noie de cada urn; 

o que fazem; 

onde moram;
 

cono e sua famTIl ia; 

o que querem aprender;
 

e outras coisas mais, de acordo corn o grupo.
 

Assim fazendo, voc& vai conquistando a confianga do grupo,
 
animando-o 
para falar. As pessoas vao tambem conhecendo umasas
 
outras e se sentindo mais a vontade para, dizer o que pensam, o
 
que sentem. e aoresentar as ciuvidas durante todo o tempo que
 
passare corn voce.
 

Apresentarnos, para isso, algumas sugestoes de atividades 
para
 
os prineiros dias: -


I - a) pedir que se agrupem de dois a dois e que um diga para o outr( 
o nome, onde mora, onde trabalha etc; 

b) 	 depois, um apresenta o outro para o grupo todo, contando o 
que ouviu. 

2 - a) escrever o nome de cada participante numa tire de papel;
 

b) 	distribuir as tiras de papel entre eles, com os nomes
 
trocados, para que cada um procure o seu dono.
 

Essas tiras devem 
ser presas em suas roupas, com um
 
alfinetinho, para facilitar o conhecimento entre eles e
 
voce. 

3 - Aenas pedir que cada um diga o seu nome, onde mora, como 
sua familia, o que gosta de fazer etc. 

AS I. FAZN7n, VOCE ESTA REALIMENTE FORMANDO UMi GRUPO, ONDE
 
TZDAS AS PESSOAS VAO SE SENTIR BE;M E ,IOTIVADAS PARA CONTINUARE-M
 
S- REUN!NDO E APRENDEREM 0 QUE DESEJAM.
 



REALIZAgAO DOS ENCONTROS
 

Os encontros devem ser realizados em combina ao com as pessoas do
 
grupo, nos dias, 
locais e hora que for melhor para todos. Sugerimos
 
cue les sejam realizados pelo menos duas vezes por semana.
 

Sao nesses. encontros que o grupo vai:
 

* conversar sobre os assuntos do Manual, e outros que acharem
 
importantes e que estejam ligados ao Programa;
 

aprender, com voce, as informa~oes necessarias para poder

planejar a sua famflia, cuidando da sua saude e de seus filhos.
 

Para isso, voce contara, como j9 dissemos, con este Manual, com os
 
folhetos e o album seriado, onde encontrar5 o que 6 mais importante
 
para o seu trabalho.
 

Recomendamos, pois, que em cada Encontro voc6 procure sempre:
 

. iniciar cada um deies, recordando o que foi aprendido no
 
encontro anterior e procurando tirar as d~vidas que apareceram;
 

falar sempre aos participantes sobre o que vao aprender naquele

dia e porque vao aprender aquele ass.unto;
 

. apresentar sempre o assunto do dia 
com uma conversa ou um caso
 
ou, at6, com uma ilustraao do album seriado. Isto, para que cada
 
participante tenha oportunidade de dizer o que sabe, o que j9

ouviu falar e o que pensa a respeito do que vai ser estudado;
 

co-parar o assunto que estiver sendo apresentado, quando for
 
possFvel, com as coisas da natureza, da vida de cada um e, ate,
 
com seu pr6prio corpo;
 

exPlicar, de forma bem'simples, o que se deseja que eles aprendam;
 

fazer perguntas sobre o assunto; apos cada explica 5o, para 
ver 
se es-ao aprendendo; 

* -- urar 
e-:e-dido; 

tirar as duvidas qua aparecere-, ate que todos tenham 

:=e:ir aos participantes que tragam revistas e recortes de jornais
 
q-e :3ntenham ilustra~oes ou outras infor-aqoes sobre o que estao
 
a:re.dendo;
 

co:-vidar outras pessoas (casais, m 'Jicos, padres, rel igiosos etc)

:2ra ;alar ao aruDo. Isto aju ara a anirar os participantes, dando 
czor:_nidade a que outras pessoas da comu-,idade tamb-rm participem 
c: 9ograma. 

pedir aos participantes que digam, corn suas palavras, as
 



. reunir os participantes em pequenos grupos, para lerem os
 
folhetos ou revistas; conversarem sobre alguma coisa 
de sua vida,
 
ligada ao assunto que estao aprendendo;
 

. ap6s o final 
de cada encontro, fazer uma avaliagao do trabalho
 
do dia, isto 6, conversar con os participantes sobre o que

aprenderam, se estao gostando e o que acham que pode 
ser feito
 
para animar mais o grupo etc.
 

0 MAIS 
IMPORTANTE E QUE CADA ENCONTRO SEJA UMA OPORTUNIDADE
 
PARA AS PESSOAS SE CONHECEREM, SE UNIREM, TROCAREM IDEIAS
 
E BUSCAREM NOVAS FORMAS 
DE VIDA QUE CONTRIBUAM PARA 0 BEM-ESTAR
 
DA FAMrLIA.
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS ENCONTROS
 

Ate agora, voce j5 leu e aprendeu os pontos importantes para
 
trabalhar com o tema Reprodu.ao Humana.
 

Entretanto, as pessoas com as voc6 vai
quais trabalhar podem ter,

ainda, outros interesses e necessidades que as preocupam.
 

E, para voce marter o grupo unido, e preciso procurar atender
 
a essas necessidades e interesses, ao 
mesmo tempo que desenvolver
 
o conteudo do Manual.
 

Por isso, durante os encontros, na hora em que o grupo falar
 
sobre o que pensa de um determinado assunto, voc6 
pode observar
 
que tipo de preocupagao o grupo tem e que se constitue problema
 
para eles. E o momento entao de voce conversar 
com os
 
participantes como eles podem 
resolver o problema.
 

Por exenDlo: Ao trabalhar com o assunto adolescencia, os
 
participantes podem mostrar dificulda-e 
em conversar com os fi lhos
 
sobre ejaculacao ou menstruagao. Podera surgir da[ a 
id~ia deles
 
7esmos organizarem um grupo de jovens 
para aprender esses assuntos
 
e ou-ros mais que se interessarem.
 

Outras atividades poder~o ser realizadas 
nesse perrodo, envolvendo
 
pessoas da comunidade:
 

- organiza5o de 
"Clube de Maes" para que as mulheres, entre
 
outras coisas, aprendaam a:
 

http:Reprodu.ao


* fazer 
tric6, crochE, bordados;
 
cortar e costurar;
 

* preparar pratos simples;

aproveitar coisas usadas, dando 
nova utilidade para elas;

fazer roupinhas para o beb@ etc.
 

- reuniao para comemorar os aniversariantes 
do m~s;
 

- organiza5o e construao de creches;
 

- forma95o de hortas;
 

- reunioes para dan~ar, 
tocar violgo, cantar etc.
 

- organiza Zo de:
 

* classes de alfabetizaggo do 4OBRAL;

* cursos 
de dom~sticas, eletricista, tratorista etc;

* ruas ou areas de lazer para 
os filhos, nos fins-de-semana;
 
* curso de noivos;
 
* campanhas de filtro;

* multir5o '-ara constru5o de 
fossas, pogos ou protegao de
 
nascentes.
 

OBSERVAgOES
 

* No livro Saide da 
 e da Crianca do Material
Mae B5 sico do Monitor
 
do PES, encontram-se 
infor--- -;oes co-pler-entares sobre a
assist~nci. 
Materno Infantil no 
I? ano de vida.
 

* As palavras em negrito mais
(]etres escuras) estao explicadas num

glossaro no final do Manual.
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A VIDA E.f CO,.,IUiDAOE 

Ius tr
 
pessoas andando
 
na rua Ninguim vive sozinho
 

Vivemos em grupo, que pode ser:
 

- a famrlia ilustr. 
- a vizinhanga varios tipos
 
- o ba irro de grLpo
 

- o povoado e
 

- a c idade
 

Estamos sempre nos reunindo pare:
 

ilustr. 
 ilustr.
 

pessoas em uma 
 grupo tocando
 
f~brica (e Dcantando lsedPA
 

trabalhar divertir estudar 

iIustr. 
 i us tr.
 
grupo reunindo grupo fazendo
 
com um letreito limoeza na rua
 
As soc iao
 

discutir prob.lemas res:!ver junrtos os
 
comuns 
 prcoe.as
 

enfim
 

Participar da vida uns co- os ou'ros
 

http:prcoe.as


SSUGESTOES DE ATIVIDADES
 

S. Apresentar 
a 
ilustra¢po do albur' seriado conversando Com 
o
grupo sobre:
 

* o que pensam quando 
v~em a ilustrac~o;
 

porque nao 
podemos viver 
s:zinhcs.
 

2. a) Entregar o folheto "A Vida 
em Comunidade";
 

b) Ler e Drscutir 
o fo ".-o, char'ando 
a atengao para 
os
 
seguintes pontos:
 

" Quais os grupos que vocks fazem parte?
 

" Para 
que nos reunimos 
em grupo?
 

A importancia 
da uniao para 
juntos pensarem nos 
seus
problemas, 
suas necessidades 
e juntos buscarem solugoes
 
para eles.
 

3. Discutir corn os participantes: 

quais as necessidades 
ou problemas 
que estao tendo 
no momento?
 

* qual a causa desses problenas?
 

o que tem feito para resolvi-los ou
 

I como acham que podem resolv6-los?
 
4. Planejar 
com o grupo, se 
for o caso, alguma atividade para
resolver o problema.. 
Essa atividade code 
ser realizada
tempo que ao mesmo
eles estao reunidos 
Para discutir os assuntos 
do manual.
 

F .... 'Aq1O DA FA,'.ITLrA 

.c-i n amor, na uniao que tuCo :orleca
 

lustr. i I Btr. iJ s r 
cas2! :z:-liUn as Czasal namorando 
 crianca= no Coloubih 


0 e oCl urn o no cob 

No amor o casal 
 Desse encontro 
se encontra E assim uma
 nasce u7-a vida 
 famrlia cresce
 

i 



Como podem ser as famTlias?
 

famf iaf
 

E 	do amor do casal que nasce uma nova vida...
 

beb dentro d 
 Essa vida co:-eqa antes do nascimento, 
dentro do corpo da mae. 

Durante todo o tempo em que se vive, 
o 	corpo e os comportamentos
 
se modificam.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I. 	Falar corn o grupo sobre:
 

Por cue 6 importante o a-or 
e 	a .=-. eitre o casa] na vida da 
fam-l~ia.
 

2. 	 Apresente as ilustracoes :erguaj d-,o:
 

Co-o Podem 
ser as fa-rl ias7
 

Cono sao suas famnl ias ? 
 , 



13.
 

Co-0 sao suas familias (n? de filhos, como 
se divertem,

trabalham, educam os filhos, etc).
 

Como sao divididas 
as tarefas na famflia?
 

* 'Cala importancia da a ajuda de cada um 
para o bem de todos?
 

'-resentar
3. .- ao grupo uma 
ficha con a frase:
 

DO AMOR ENTRE 0 CASAL NASCE UMA NOVA VIDA
 

e 	Pedir a um participante que leia.
 

4. 	 Conversar corn os participantes sobre:
 

a que pensam da
o frase que leram;
 

. cono comeca uma "ida.
 

5. Apresentar no a1bum seriado as ilustra oes 
no 	..... e ......

conversando corn o 
grupo sobre a que elas repre'entam para eles,

chamando atenqao para:
 

.o desenvolvimento do 
feto dentro da barriga da mae, at6 o
 
nascimento do bebe;
 

oa 	cue acontece com o corpo 
e 	os comportamentos 
nas diversas
dades.
 

* 	A I'F.n.VCTA
 

n
do, i.'atno 

*.-'--- ia, a criana, a medda 
em que va? crescendo, aprende 
a
 

e a=: -- r, levantar-se, andar, falar etc
 

,Tnando
 



relacac 
aos hbitos de higiene. 

Assi-, a crianca aprende a se controlar para 
evacuar e urinar, a

lavar as maos, a escovar os dentes, a tomar banho etc.
 

A crianqa, no inlcio,brinca sozinha. Mais tarde, 
sente necessidade
 
de estar 
no meio de outras pessoas.
 

E na rua e na 
escola que esse contato se torna mais 
forte. Entao
ela aprende a conviver corn outros, a
os ler, a escrever 
e a se
relacionar corn 
diversas coisas 
que estao a sua volta.
 

Desde cedo, a crian~a j5 mostra 
uma certa curiosidade 
sobre o seu

io rpo. 

C co----- os adultos encontrarem a .crian(a colocando 
a mao em seus
6raacs genitais ou querendo 
ver o corpo do amigo. Isso nao .deve
assus:e-los, pois 6
.uma forma 
da crianca descobrir o seu pr6prio corpo.
 

El_, :e- necessidade de observer 
urn corpo :arecido 
com o seu, conio se
e
es:,,'ess se olhando num espelho. Des!e -odo, pode 
fazer compara~oes
e ente-ider melhor de que partes seu corpo 6 formado. 

Quanc: isso acontece, 
os pais devem ver a coisa com naturalidade, nao

ralh-- , nem castigando seu filho.
 

E qua-5o surgirem perguntas, estas devem ser respondidas de forma
 
simples e com sinceridade.
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criar-ca trabanhan- a mesma crian~a
 

Tarlb6- n inF~ncia muitas crian as ajudam a famflia nas tarefas de
 casa :u trabalhando em outros lugares. Por~m, brincar e estudar 6'
importente nessa idade, fazendo parte de 
sua vida.
 

E durante essa que come~a
fase, a crianga 
 a entender o que significa
ser menina e ser menino. Toma como modelo outras 
pessoas, como:
 
os pais, a professora, os tios, os av6s 
etc.
 

Assi-i, ouando cheaar a idade adulta 
saber5 desempenhar o seu papel

de horem ou de mulher na comunidade,
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1. Conversar corn os participantes sobre:
 

c-.ais as mudan~as que acontecem corn a crian~a durante a inf~ncia.Exe7plo: o beb6 cresce em 
tamanho, aumenta de 
peso, engatinha,
 
anda, aprende a falar etc;
 

o. h5bitos de higiene que a 
crianqa deve aprender para viver
 
com saGde. Exemplo: 
 o uso da agua para lavar as maos, escovar
 
os dentes, tomar banho etc;
 

co7-o a crianca, 
aos poucos, aprende a conhecer as coisas 
que

existem perto dela, 
a brincar, a ler e a escrever;
 

* cc-o os pais devem se comportar quando a crian~a 
comea a
 
descobrir o seu pr6prio corpo;
 

P-a *portncia da 
crianqa brincar algm de trabalhar.
 

.1 A 

.ncia
Ap6s V-' entra-se na adolesc~ncia, deixa-se 
de ser criana.
Nes- -sz aco cezem grandes mu.'ancas, tanto no corpo como no
 



ut nNo menino,aos poucos, a voz come(a a mudar e 
a ficar mais grossa, aparecer a barba, os 

uma oqa e um pelos no corpo, principalmente, embaixo dos
 
rapado corasm n baos e na parte genital.
 

Na menina, os seios vao crescendo, a cintura 
se afina e os pelos aparecem embaixo dos 
bravos e na 6rea genital. 

Esta pode ser uma fase dificil na vida deles, pois o adolescente ter5 
que se acostumar corn as mudanqas de seu corpo, corn sua nova imagem. 
Essas mudanqas, juntando-se ao despertar da curiosidade do adolescente 
pelo mundo que o rodeia e pela vida sexual, podem aIterar, ainda mais, 
a sua maneira de sentir, e pensar e de agir. 

Geralmente, nesta fase, os adolescentes tem comportamentos semelhantes:
 

* procuram apoio, afeto entre os amigos da mesma idade, formando
 
grupinhos;
 

* podem tornar-se agressivos contrariando as ideias dos mais velhos,
 
principalmence dos pas;
 

. alguns tornam-se vaidosos, cuidando mais de sua apar.ncia e de suas
 
roupas;
 

* procuram imitar personagens de revista, televisao, filmes e de outras
 
pessoas que lhes chamem atenqao;
 

* sentem maior atraqao e necessidade de manter contato com algu6 m do
 
sexo oposto, e assim, iniciam os primeiros namoros, levados pelo
 
impulso sexual buscando afeiqao, carinho e amor.
 

O aparecimento da primeira menstruacao e ejaculaqao, 4 um acontecimento 
importante nesta fase. [ndica que o corao do adolescente esta se 
preparando para a vida sexual e tambe5 para ter filhos. Isso faz 
com que ocorram algumas mudangas na sua naneira de agir, principalmente 
na rona, pois o pr6prio meio onde vive passare a v-la como mulher 
e nao nais como crianca. 

E IMPORTANTE SABER QUE
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nessa 6poca o adolescente descobre 
novas formas de prazer, quando
 
toca seus 6rgaos genitais.
 

A isso da-se o nome de MASTUR3ACAO que deve ser compreendida pelas
 
pessoas 
como parte normal do desenvolvirnento 
sexual.
 

O ADOLESCENTE PRECISA MUITO 20 AP010 DO ADULTO. SO ASSIM, ELES

SE SENTIRAO SEGUROS, TORNANDO-SE NO 
FUTURO, PESSOAS EQUILIBRADAS.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I. Pedir aos participantes 
que contm o que observam nos rapazes

e mo~as na epoca da dolescgncia, fase em 
que eles estao deixando

de ser crian~as, mas ainda nao sao 
adultos, perguntando:
 

quais as principais mudancas 
que estao notando no corpo, na
 
voz, nas conversas dos adolescentes etc;
 

* comoa o comportamento desses 
adolescentes. 
 Se estao
 
procurando ficar sozinhos 
ou ficar em grupos com amigos da
 mesma idade; se estao mais distraidos, vaidosos, procurando 
se
 
arrumar a toda hora etc;
 

se constantemente 
estao contrariando os pais, achando que 
suas
 

ideias sao as melhores;
 

* como estao sendo 
os primeiros namoros;
 

* e ainda, como 
se sentirar na adolescncia, quando veio 
a
 
primeira regra 
e a pri-.eira ejaculaao.
 

2. Debate sobre a forna de :o -c tratar os adolescentes. 
C:amar atengao para a ne:es zdade dos pais, amigos e outras
 
pessoas:
 

conversarem com eles 
szs re o :e sentem, pensam, querem;
 

darem expl icacoes sobie a- -icoifica-oes que 
estao acontecendo
 
em seu corpo 
e sobre o que elas aoresentam como, por esemplo;
o inicio da vida de 
rq tuan uando se tornam Capazes
de ter fi lhos e de ser:ir orazer zexual;
 

* falarem sbbre a responsabil idade que o adolescente comeqa a ter
 



%ara 7elhor compreender as transforma9 oes que acontecem no corpo da
 
-ulher e do homer, pirncipalmente na adolesc~ncia, 6 preciso conhecer 
os orgaos que formam o aparelho reprodutor (feminino e masculino) e 
coo eles funcionam. 

* . .:a~z o -,tcdutorL Femitnino --u Apa.e.eho Genital) 

6Otero - 6 urn rgao que parece ura bolsa.desenvolve. Por isso, a E no itero que o beb seutero aumenta de tamanho conforme 
o beb6 vao crescendo. 

Tromoas 
 Trompas - sao dois tubos, que 
aparelho reprodutor I igam os ovarios ao
 

Ovario femininu (onterno) 6 tero.
 

Colo do utero Ovarios - 6 onde ficam os 6 ulos 
vaqina - e um 
 (c6lulas sexuais da
 
canal que liga o utero muIher).
 

vulva (orgao genitias Todo 
mes, um ovulo
 
externos). 
 amadurece num dos ovarioE
 
E na vagina que o p6nis entra 
 Esse 6vulo maduro se
 
durante a relagao sexual. E 
 solta e vai para trompa
 
pela vagina que o bebe nasce e
 
por onde sai ,
a regra. Himem - 6 uma pelezinha (membrana 

que cobre uma parte da
 
entrada da vagina.
 

Vulva - e a parte externa dos 6rgaos genitias. 5 formado pelos
 
grandes l bios, pequenos l6bios, clit6ris, abertura da uretra
 
e entrada da vagina.
 

lustr. n?
 

c:- o conteudo
 

'- '~Orifrcio 
 da Uretra
 

ae-e ais sensrvel do corp: da L uma pequena abertura por onde
 
rulher. Que permite chegar 
ao sai a urina.
 
o raze r 



Peguenos Lblos Grandes L~bios 

Sao formados por 
dobras da pele 

pequenas Sao formados 
pele, uma de 

por dobras 
cada lado, 

de 
cobertas 

de p6lo. 

Entrada da Vaoina 

o inrcio da vagina, onde se 
localiza o hrnien 

Aparelho Reprodutor Masculino (ou Aparelho Genital) 

Vesrcula Seminal Vesrcula Seminal 

Canal deferente Canal deferente - Sao 2 tubos 

Prostata que vao dos testrculos at6 a 

Uret ra 
uretra. Por eles passam 
espermatoz6 i des 

aos 

o canal que fica no interior Testrculos
 
do penis, por onde passam os Sa dots orgaos 
que produzem as 
espermatoz6ides durante a rela sao oz6idaos - prolulas 
sexual. E tamb~in pela uretra que espermatoz~idesh elulas-


sexuais do homem.
sai a urina. 


P~n is
 
6
E o rgao genital masculino por
 

onde sai o 1Tquido seminal durante
 
a ejaculaao. E tamb~m por orde
 
sai a urina.
 

SUGEST ES DE ATIVIDADES
 

I. Pedir aos participanteE que deseniem o corpo da mulher e do
 
home-i colocando os 6rgaos o aparelhc genital interno que eles
 
conhecem.
 

2. Conversar com os participantes sc .re o que desenharam e
 
perguntar:
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o. que saben sobre os orgaos genitias da mulher 
e do homem

(quais sao, onde ficam 
em nosso corpo e o nome 
que eles dao a
 
esses orgaos.
 

3. Mostrar, no 6lbum seriado, as ilustra$6es no ..... e ..... 

descrevendo, primeiramente, 6todos os rgaos femininos e depois
 
os nascul inos; 

ou entao,
 

4. Convidar um medico, urna enfermeira ou uma parteira para fazer
 
palestras sobre o assunto.
 

Duvidas eni tetaqao a s6exualidade na adolesc~ncia
 

A16m de todas as transformagoes que aconte:em na 
adolescancia, surgem,

tambm, descobertas e preocupa(oes.
 

E comum, o adolescente se preocupar corn a masturbagao, a
 
homossexualidade 
e a virgindade.
 

Essas preoctipagoes fazem corn 
que o adolescente se sinta.inseguro, ou
 
envergonhado
 

Porm, elas 
podem desaparecer facilmente, 
se ele for bem orientado a
 
respei to desses assuntos.
 

Existem tr~s formas 
da-pessoa manifestar sua sexualidade que podem
 

ser atrav~s da:
 

masturba ao;
 

troca de carrcias fntimas e das
 

rela.oes ;exuais. 

A masturba ao . una forma da pessoa sentir prazer quando toca em 
seus
 
proprios orgaos sexuais. 

A ra-turbacco oode ser praticada em cJalluer fase 
da vida. NIo s6 na
infariciE, co-,o 
tamrb m, na adolesc~nc! a, na 
idade adul .a e na velhice.
 

Na inf5inc a, adontece de 
modo simples e inconsciente, quando a crianrca' 
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dao prazer. Ex.: Quando o menino segura no "pintinho (p~nis) para

fazer pipi e descobre que aqui lo Ihe d6 prazer.
 

J9 na adolesc~ncia, quando todos horm6nios
os sexuais sao fabricados
 
en 'aior quantidade o adolescente descobre pontos sensr'veis mais
 
definidos 
em seu corpo. A[, entaoj ele se masturba.
 

importante saber que a masturbacao NAO PROVOCA loucura, epilepsia,
 
nem o aparecimento de pelos 
nas maos.
 

A masturba ao nao e um viclo, uma preven.ao, uma anormalidade.
 
Significa, simplesmente., brincar corn o pr 6 prio corpo e sentir prazer. 

Muita gente nao sabe o que 6 a VIRGINDADE.
 

Um homem ou uma mulher sao VIRGENS, quando ainda nrgo tiveram 
uma
 
relacao sexual completa.
 

Para o homem, nao h9 nenhum sinal que indique a pr6 pria virgindade.
 

Na mulher,pentretanto, o sinal da virgindade e o fato de seu hrmen
 
permanecer intei ro. 

E durante a primeira relaqao sexual da mulher que seo hi'men rompe,

permitindo a entrada do penis na vagina.
 

Isso -"chamado defloramento.
 

0 T EULDV SER FEITO COM DELICADEZA E AMOR
 

E importante saber que, corn o rompimento do hrmen, 
durante o 
def!ora-iento, a mulher normalmente 
perde alcumas gotas de.sangue ou, 
nao ten sangramento nenhum - o que nao quer dizer que ela nao seja 
v i raer. 

Por isso, 6 importante que as pessoas seja- bern informadas para poder
 
concreender esses fatos.
 

"'C"u' :"A MOCA NLAO MIAIS VIRGEM, 

Para certas pessoas, a virgtndade tem urn grande valor. Alguns homens 
dize! cue so so casariam :orn urna moqa virqe-'. 

http:preven.ao


Porm, para outros, o que importa sao os valores morais e o carater 
da mulher. 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1. Conversar com o grupo esciarecendo as dtvidas dos 
participantes em relaqao a sexualidade. (masturbago, virgindade) 

Falar se pe com sinceridade sobre e assuntos
s 


A Re aqto SexuaZ
 

0 corpo da mulher e do homem, na medida em que vai se modificando,
 
al.m de trabalhar, pensar e amar adquire condigoes de ter relagoes
 
sexuals que podem lhes permitir agrad6veis sensa~oes *de prazer e a
 
possibilidade de ter filhos.
 

0 ato sexual e a uniao e a forma de comunicacao mais r'ntima entre o
 
casal. A particpago dos dois 6 importante para atingir uma
 
satisfagao plena, tanto frsica quanto afetiva.
 

E IMPORTANTE SABE.' QUE:
 

- 0 organismo e, principalmente os 6rgaos genitals, precisam se
 
preparar para o ato, 

A troca de beijos e carinhos sao muito importantes para essa
 
preparagao.
 

- Nesza hora o p~nis aumenta de tarianhio e a vagina da mulher se 
lubrifica, facilitando o relacionar ento intimo do casal, isto e, 
a penetra~ao. 

- 0 prazer so sera sentido pelos dois na redida em que cada um colabare
 
co- o outro na preparagao e realiza-,ao do ato. 0 homem precisa
 
sa. er que ele se prepara nais depressa o que a mulher. 0 homem
 
escuente rapidamente, cono u' fogo a c=s, enquanto a mulher se
 
aquece lentamente, como urn fogao a lenha.
 

61 
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- Tantc, a -ulher como o homem tem condi9 5es de sentir prazer sexual
 
igua i-en te
 

A RE_" 2J SEX-;L.: 

Se -.a for-a de co.municaao mais intima entre o case];
 

* serve para atender uma necessidade afetiva e frsica;
 

permite a formaqao de uma nova vida;
 

* e, £1-al-en:e, o resultado do amor.
 

Fe c u,.'.ac. 0
.
 

No ato sexual, durante a eJaculaq}o, o lI'quido seminal depositado 
na
 
vagina passa para 
o utero e depois vai para as trompas.
 

A , os es:er-a toz6ides podem-se encontrar corn o 6 vulo que vem do ovari

Esse eccitrc "o 6vulo com o espermatoz6ide na trompa, chama-se


* 
FECUpj 'rZ
 

A-_-n:o 
 da uniao do 6vulo corn o esperratozoide, forma-se 
0 :vc. ' , :--- o processo de uma nova vija. 

Quand.: :vo :'er. _ do Gtero, ele 
se aninha nara crescer. e conmecar
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Pode acontecer relaqao sexual sem haver fecundaqao. Nesse caso,
 
no final do ciclo, vira a menstruasao ou "regra".
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1. Discutir com o grupo como se d5 a fecundaqao, utilizando o
 
album seriado, ilustrasao no......., explicando:
 

sobre o liquido seminal, que sai na hora da ejaculaqao, e o que
 
ele possui;
 

o que acontece quando o 6vulo da mulher encontra com o
 
espermatoz6ide do homem;
 

o que acontece com o 6vulo fecundado;
 

* o que acont ace quando nao h6 fecundaqao.
 

ou "Regra"MenstLuaqao 

Todo ms forma-se urna camada dentro do 6tero que serve para receber
 
e alimentar o ovo.
 

Quando o 6vulo nao 9 fecundado, a canada se desmancha e vai *se
 
soltando aos poucos. Isso causa a perda de sangue que a mulher tem
 
todos os meses pela vagina (reara).
 

A duraao da erstruaqao ou regra , eralmente, de 3 a 5 dias,
 
variando de mulher para mulher.
 

c6licas - com cara 



Durante o perTodo da menstrua ao, e coMum a Igurmas muIheres terem c61icE 
tonteiras, dores de cabeqa e at6 enj6os. Essas sensacoes sao
 
conslderadas normais, causadas pelas mudanqas que o organismo passa
 
nessa epoca.
 

As colicas, por exemplo, acontecem porque o 6tero se contrai para
 
permitir a sarda do sangue (fluxo menstrual).
 

ilustr. n?
 

sorve te
 

A mulher pode perfeitamente, levar uma vida normal durante a me,istrua§a
 
Pode lavar a cabega, tomar banho com agua fria, tomar sorvetes, comer
 
quaisquer tipo de alimentos, cuidar da casa ou trabalhar fora.
 

MENSTRUAgAO NAO 8 DOENgA
 

A falta de menstruagao ou "regra" 6, em geral, um dos sinais mais
 
seguros de que a mulher ficou gr~vida.
 

* As vezes, a ansiedade, o nervosismo, muitas preocupagoes, a vontade
 
enorme de ter filhos ou o medo de engravidar, tamb~m podem causar
 
a falta de regras. 

SUGESTOES DE ATiVIDADES
 

1. Discutir com os particip;-.... Vr , untando:
 

o que 6 menstruagao ou regra, e quais os nomes que dao a elas;
 

* quanto tempo dura geralmente a reara;
 

* quais as queixas que as mulheres tern durante esses dias;
 

* o que pode ser a falta de regras,
 

2. Apresentar o caso: "Dona Raimunda, quando menstruada
estava 

nao lavava a cabe~a, nem tomava bebidas 
geladas.e procurava nao
 
andar 	 mui to". 

0 que 	voces acham disto?
 

OSS: 	 Depois de ouvir o que o grupo pensa, explicar, se for
 
r.ecess~rio, que a mulher pode Der-eitamente levar uma vida
 
normal nesses dias, fazendo tudo ;e costuma fazer. 
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3. Mostrar na ilustraqao do . 1bum seriado p5 g....... sobre o
 
aparelho genital feminino que 
nao h5 licacac nenhuma com apareiho
 
dioestivo, por 
isso podem comer o que quiserem.
 

CTCLO '.IE,%.STUAL 

E o tempo contado a partir do primeiro dia da menstrua9ao, ou "regra",
ate o I? dia da regra seguinte. Dura mais ou menos 28 dias, variando
 
de mulher para mulher.
 

A cada mes, nun de seus ov5rios amadurece um 6 vulo. Esse 6vulo 
chega trompa, onde poder5 ser fecundado pelo espermatoz6ide.
 

Enquanto isso, o Gtero est5 se preparando para recebi-lo.
 

Se o 6 vulo nao for fecundado, acontecera a menstrua~ao. INICIA-SE, 
ENJTAO, UM NOVO CICLO. 

SU3EST ES DE ATrVrDADES
 

1. Apese..ar as ilustra-oes do 5lbun 
.zeriado do ciclo menstrual,
 
corver.ando sobre:
 

. o n..-ero de dias do ciclo menstrual ds ilustra .6es;
 

a va-fa: - cue a no ciclo menstrual :;s .-ulheres e, as vezes,
 
,2 7= s-a -"-11 her, 
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CC, que acontece no organismo da mulher (ov~rio e Gtero), durante 
o ciclo menstrual.
 

Pet.Zodo fEtt - ovutaqao 

Num ciclo de 
28 dias, por volta do 14? dia, con.ando a partir do I?
 
dia da menstrua~ao, o 6vulo 
sai do ovario e val para a trompa.
 

Isso se chama Ovulaqao e corresponde 
ao perrodo f6rtil da mulher.
 

Sea mulher tiver rela~ao -esse perrodo, ela ter5 chance de
 
engravidar.
 

E muito importante que a mulher MARQUE 
SEMPRE NUMA FOLHINHA (Calend ri,
QUAL FOi 0 PRIMEIRO DIA EM QUE A MENSTRUAg.0 OU "REGRA" VEIO.
 

Isso ajudar5 a mulher a:
 

* saber quando acontece o seu perrodo f~rtil; 

" calcular 6o tempo da gravidez e a poca provgvel do parto (contando-s

9 meses e 10 dias a partir do primeiro dia da Gltima menstrua 
ao). 

SUGESTOES DE ATIV ADES
 

1. Exel car, utilizando o 91gurn seriado, como acontece 
a
 
ovula~ao, concluindo com o grupo 
cue:
 

* a importncia da mulher marcar o I? 
dia da regra na folhinha

(caIendario) 

* partir do conhecimento do per'czo 1ertil 
da mulher e

.ossivel plonejar a famrnlia, isto e , ter o numero de filhos
 
que desejar e quando desejar.
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* FINAL DA VIDA FERTIL 

0 perrodo f6rtil da mulher termina por volta dos 
45 a 50 anos com
 

o desaparecimento das 
regras, aos Poucos.
 

A isso se da o nome de menopausa.
 

Quando a menopausa val chegando muitas mulheres 
apresentam uma s6 rie
de queixas. Algumas tornam-se mais sensrveis, chorando e
irritando-se corn facilidade. 
 Senten r.uito calor ou muito frio,
quase que ao mesmo tempo. Nao conseguem dormir direito, 
e, muitas
 
vezes engordam. Porem nem 
todas as nuiheres apresentam problemas.

Passam pela menopausa-tranquilamente.
 

A menopausa nao quer dizer final
o do relacionamento sexual 
de um
casal. Algumas mulheres na meopausa 
podem perder por completo o
interesse pelo sexo. 6 uma
Essa nocao errada, devido muitas vezes
falta de orienta 5o e a idgia de que a Gnica final idade mulher
da 

6 ter filhos.
 

0 mals importante na vida do casal 6 o a,,rr, que continua at6 o fire
 
da vida.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

). Pedir aos participantes que 
*digam, sobre o que acontece
 
na menopausa.
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29 CAPTULO
 

A GRAVIDEZ E 0 PAR:3
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A SRAVIDEZ
 

H,,ustr. n?
 
ocaslccJr filho
 

i	-e =2 nos, todos
 
:e-Izes
 

O casel que deseja ter filhos precisa antes pensar nas varias 
situa 6es que acompanham a vinda de um bebe, como 
a idade da

7.ae, o intervalo entre uma gravidez e outra 
e a situa<ao do casal.
 

- idale da mae - a idade ideal para engravidar 6 entre 20 e
 
35 enos. Isto porque, antes dos 20 anos, o organismo est6 em
forria ao e, apos 
os 35 anos, pode haver risco de complica~oes
 
no parto ou durante a gravidez.
 

- intervalo entre ura gravidez e outra - e aconselh~vel esperar
pelo -enos 2 anos antes de haver 
outra gravidez, para que

org-nismo da mulher 	

o 
possa se preparar nova.-iente para a vinda de
 

un novo filho.
 

- situaq}o do casal - o casal precisa pensar em como est5 sendo
 
sua vida conjugal, 
como est5 a safde dos dois, quantos filhos
 

.ja temn, se h5 condi 6es de criar mais urn. etc.
 

5MUITO IMPORTANTE QUE OS PAIS TENHAM DESEJADO A VINDA DO NOVO 

0. DESTA FORMA, DURANTE A GRAVIDEZ, A ;.;E SE SENTIRA BEM
E FELIZ, AJUDANDO PARA QUE A CRIANgA, NO FUTURO, CRESgA,

S--iTINDO-SE SEGURA E QUERIDA.
 

S-23:" ES ATIVIDADES
 

- Conversar corn os participantes, perc--ntando:
 

. ;ue acham de u-a gravidez;
 

* :,e uma mulher pensa quando est5 
gr=vida; 

c.e tipos de preocupacoes um casal possui quando est5
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- Como a mutlhr 6ica glaZvida
 

As relapses sexua-s 
podem ser praticadas em qualquer dia do
mes. Porem, a mulher 
ter5 mais 
chance de engravidar se tiver
rela95es sexuais 
nos dias ferteis. Geralmente, nestes dias e
que ocorre a fecundago, o encontro 
do 6vulo com o espermatoz6ide.
 

Iu .Este 6 o ovulo (celula sexual feminina)

E tao pequeno que, para 
ser visto desse

tamanho, foi aumentado muitas 
vezes.
 

Este 6 o espermatoz6ide (celula seuxal
 
masculina). 
 Como o 6 vulo, tamb~m foi
aumentado muitas vezes, 
para que pudesse (esperratoz6ide)
 
ser visto.
 

r nTodo 
 mis amadurece 
um 
6 vulo no ov5rio.
apareiho reprodutor Esse 6 vulo vai para a trompa onde
feminino corn ovula5o 
 encontra-se 
corn os espermatoz6ides que
efecunda5o 
 foram depositados no corpo da mulher
 
durante o ato sexual. 

Muitos espermatoz6ides 
tentam unir-se
 
ao ovulo, mas somente um consegue
 
penetrar nele.
 

Ap6s a fecundaqo, o 6vulo fecundado
 
passa a chamar-se ovo 
e vai para o nutero. No Gtero ele 
se aninha, onde
 
comea a se desenvolver ate formar 
 (nidago)
 
o bebi.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Apresentar o assunto, utilizando 
o gIbu, seriado, explicando
pa'te por parte e procurando conseguir 
a maior participaao

poss[vel do grupo.
 



- Si de gr.avidez 

Quando a mulher fica gravida, o primeiro sinal que indica a
 
gravidez, 6 a falta de regras.
 

Depois de algun tempo a mulher tera:
 

. aur-.ento da barriga;
 
aunento dos seios;
 

* vontade de urinar a toda hora;
 
* e as vezes, manchas no rosto.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Apresentar o caso:
 

'Rosa estava casada h6 um ano. Ela nao tinha o ciclo
 
menstrual muito regular. Este mes, ela notou que as regras
 
estavam atrasadas ainda e, de uns dias pra ca, comegou at6
 
a sentir enjoos, chegando a vomitar algumas vezes. Seu marido,
 
um pouco preocupado, perguntou-lhe:
 

- 0 que est]i contecendo com voce? 

2 - Ouvir os participantes sobre o que acham que estg
 
acontecendo con Rosa, chamando atencao para os sinais de
 
infcio da gravidez.
 

- Q2". x rna comuns na gravZLLt-daz 

Co-o : ra-nte a aravidez ocorren muitas .ucanc=s no organismo da 
r lhe- * ela poderA apresentar algu-as queixat : 

L 



QUEIXAS 0 QUE FAZER 

AZIA evitar to-ar 

alco6licas; 

cafr , refrigerantes e bebidas 

comer ali-,e=tos pouco temperados. 

ENJOOS .	 evitar que o est3-iago fique totalmente vazio 
ou muito cneio. 

PRISAO DE VENTRE 	 comer verduras;
 
beber bastante l quido;
 

* comer frutas, corno laranja e mamao.
 

•VARIZES 
 . evitar roupas, cintos 	e sapatos apertados; 
* deitar um pouco ap6s as refei 3es;
 
* nao ficar em pe durante muito tempo.
 

INCHAgAO DOS PES .	 procurar deitar de lado;
 
* diminuir o sal na comida;
 
* trabalhar sentada, sempre que possfvel,
 
estendendo os pes em cima de um banquinho.
 

COCEIRA NA VAGINA lavar be:- area cenital corn agua morna e 
vinagre (I col. er das de sopa de vinagre 
para cada 'i t-o de agua fervida). 
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SUGESTiES DE ATIVIOADES
 

1 - Ouvir o grupo:
 

* quais as queixas mais coruns de una mulher durante a
 
gravidez;
 

So que acham que pode ser feito para diminuir ou evitar
 
essas queixas.
 

2 - Apresentar um cartaz ou escrever no quadro o resumo das 
queixas mais comuns na gravidez e o que deve ser feito para 
evitg-las ou diminu'-las. 

* ASSISTENCIA PRE-NATAL
 

Sendo a gestaqao um perrodo importante na vida da mulher, ela
 
precisara visitar o servi~o Pr6-Natal, se existir em sua cidade,
 
ou entao procurar uma pessoa entendida. Neste serviqo ]he
 

*ensinarao como tratar do bebE e ]he aconselharao alguns cuidados
 
que trarao maior bem-estar durante a gravidez.
 

Vejamos alguns deles:
 

HIGIENE toriar banho todos os dias;
 
.lavar ber7 a area genital;
 

Ilustr. n? escovar os dentes;
 
muiher gr5vida corn manter a casa limpa;
 
roupa Iarga, pas- usar roupas largas e limpas;
 
sando a ferro fazer .-assaaeri n',s seios com 6leo,
 

para avi tar rachaduras. 

ALIMENTArO co-er trutas e verduras frescas; 
be er :as:ante liquido;

Ilustr. n? . quandz Possivel, comer ovos; 
muIher ar5vidp co- evia "I' 1o a~ucar e muita gordura; 
mendo fazer -ais refeiqoes durante o dia, comendo 

um oc o e-i cada uma delas; 
"evu a-: to-ar cafe e bebidas alco6licas. 
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ATIVIDADES E REPOUSO trabalhar normalmente, evitando porem, 
fazer grondes esfor~os; 

Ilustr, n?. caminhar e procurar se divertir faz bern 
/ mulher gravida sen- para a mae e para o 

tada, corn os p6es em repousar aoos as refei;oes, sempre que 
.cima de um banquinho possrvel. 

RELAgOES SEXUAIS nao trazem problemas durante a gestaao; 
devem ser moderadas no final da gravidez; 

I devem ser evitadas quando h6 risco de 
muiher gr~vida aborto. 

E 	importante saber que:
 

O FUMO DEVE SER EVITADO OU DIMINUF'DO POIS TRAZ PROBLEMAS PARA
 

A MAE E 0 BEB., PODENDO AUMENTAR 0 RISCO DE ABORTO E 0
 

NASCIMENTO DO BEBE COM POUCO PESO:
 

I.
 
1 	0 USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PODE PROVOCAR PARTO PREMATURO E 

PROBLEMAS NERVOSOS PARA 0 BEBE E PARA A ;AE. 

-
A 	 GESTANTE NAO DEVE TOMAR RE,:'-nlOS S M i,' r DO MEDICO, 

PORQUE ALGUNS REMEDIOS PODEM PRC',.'OCAR DE-- 2ES 9OBEBE.
 
I 



SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Apresentar o a1bum seriac 

2 - Conversar com o grupo so:r= : e peasa- ou sabem sobre
 
as ilustraqoes.
 

3 - Dividir os participantes e! 3 :rupos: Grupos A, B e C.
 

Pedfr aos grupos que discuta- S: :
 

Grupo A - Como deve ser a alirmen:a-;o da mulher gravida.
 

Grupo B - A 
iigiene da mulher dureite a gravidez.
 

Grupo C - Tipo de trabalho e as &".,ersoes que a mulher deve
 
procurar ter nessa eDoca.
 

4 - Reunir o grupo todo e pedir a -,- representante de cada
 
grupo que conte, o que conversara2 nos pequenos grupos, sobre
 
cada assunto pedido.
 

Ap6s a apresentaqao de cada 
grupo, o monitor vai explicando
 
aquilo que os grupos nao 
falaran, :onforme o texto de apoio.
 

5 - Conversar com o grupo sobre:
 

a necessidade da mulher 
ter ass~st~ncia medica durante a
 
gravidez;
 

a ex-ist~ncia de Servi-o de 
Seude zo- Assist~ncia Pre-Natal.
 

-V7.envolvinento 
 d a gLa vCG 

I ustr. n?
 

(beb6 no U-tero)
 

Durente o 1? ms de gestago a :;a-:a e : i d' igua 
j5 se
 
for,-aram dentro do Gtero 
ca -ac.
 

A placenta une-se ao beb pelo cor : u bi I cal. por ela que
 
ele se alimenta e recebe cxio nio.
 



A bolsa d'agua 6 o lugar onde o beb fica. Serve para
 
prote.ge-lo contra batidas.
 

Os 3 primeiros meses 
de gestag5o sao muito importantes porque
 
e durante este per rodo que se forna todo o corpo do beb9. Nesta
 
epoca se a mulher pegar uma doenqa grave, sofrer uma queda, um
 
acidente ou 
uma batida, correr6 o risco de abortar.
 

Entre o final do 4? e o inrcio do 6? m~s o bebe comeqa a se
 
mev'r e a mae sente seus primeiros movimentos. Esta sensagao
 
e muito agrad~vel para os pais e os familiares, pois a crianqa
 
marca. sua presenga definitivamente.
 

'Dos 7 aos 9 meses o bebg cresce muito em tamanho e j9 tem
 
condigoes de nascer. Por~m se nascer 
antes de completar 9 meses,
 
poder5 precisar de cuidados midicos.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

l - Conversar com o grupo, perguntando:
 

. o que acontece no utero da mulher para ajudar 
no
 
desenvolvimento do bebE, desde o primeiro m~s de vida;
 

* para que serve a placenta e a bolsa d'ggua;
 

* qual a epoca da gravidez, que a mulher corre mais risco de
 
abortar.
 

Ap6s ouvir os comentarios de cada pergunta, completar com as
 
informagoes do texto.
 

0 PARTO
 

Ao aproximar-se a hora do pa-to, as preocupa oes da famrlia se
 
volar- para o acontecimento.
 

Nesse -omento 6 preciso que 
:odos da familia e os amigos, deem
 
muito =:oio a rae.
 



0 pal, principalmente, precisa dar 
una es: ciai aten$go

mulher demonstrando-ihe carinho 
pols, ela Po~e ficar nervosa
 
e sensrvel.
 

0 parto deve 
ser visto pela r;-e, co-0 u-. aco:-ecimento tao
 
natural quanto andar, 


-er
respira- ou >-or.ante, nesse
 
momento, e a mulher 
procurar a--:er-se ca.-a, confiante em si
 
mesma e na ajuda do m~dico ou :a par:eira.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Apresentar o texto abaixo, pedindo a 
um dos participantes
 
que o leia em voz alta.
 

Afinal, chegou o momento importante, seu filho vai nascer!
 

E uma hora de preocupa~ao mas... de alezrias tambem, pois,
 
esse 
filho 6 fruto de amor e de uniao.
 

2 - Comentar com o grupo, parte por 
parta, perguntando:
 

. porque acham que esse momento a ir.portante;
 

. quais as preocupa 3es que o casal te- nessa 
hora;
 

. como a mulher pode ajudar 
na hora do nascimento, para que
 
tudo corra bem.
 

- Sita de par.to 

Alguns dias antes do parto a -J1-r :z-e: 
 a se--ir certos sinais
 
que sao uma especie de aviso ; ,ae 
 e:a :hezando.
 
Vejamos alguns deles:
 

QUEDA DA BARRIGA Ocorre -= s :.1 -, -: 15 'as antes do parto,
 
porque 
: := : e ::-::a :=ra nascer, causando
 
uma se-s:=- : 2 :e- : 
 :a=- e baixa da barriga.
 

2,\
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DORES NAS COSTAS 	 _ um dos Pri-eiros sintomas de que o parto 
esta pr8xI-c. 
Aparece- r e rs quB s que va: para frent 
em d-ire a exia, -arecaendo cc-. as dores 
cue acc-:ec--, :.raneit as regras. 

PERDA DE SANGUE E AGUA 	 Ccorre epsi _z sa'T-a -o :Bmp2o. 0 1 quido 
pode ser clara, rosado, ou da car de sanque. 
Isso accntere no inrcio do trabal'c ce parto.
 

COLICAS OU CONTRArOES 	 Ocorrem porque o 
utero est5 empurrando o beb;
 
para fora. No in'cio, as contraSoes sao leve!
 
e espa-adas, no final, 
mais fortes e seguidas,
 
Sao parecidas con as dores da regra.
 

ROMPIMENTO DA BOLSA 
 A bolsa d' aua arrebenta devido as contragoes.

D'AGUA Se a bolsa d'agua romper sem que a mae 
tenha
 

sentido contragoes, e born procurar a parteira
 
ou o servi~o de saide.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I - Dividir os participantes em pequenos grupos para que
 
conversem sobre quais 
os sinais de parto que l- sentiram ou j5
 
ouviram falar.
 

2 - Reunir novamente os participantes, para que urn representante
 

de cada grupinho conte, para seus companheiros, o qua conversaram.
 

Se os participantes nao falarei sobre todos 
os sinais de parto, o
 
monitor complementari 	con os 
que estzo no texto.
 

,
- T.p s da pa .

Ilustr. nv?

Parto INJornaI
 

a criarzA 5-.-dC
 
a = 



0 parto normal demora mais 
tempo para aquela mulher que vai ter
 
filho pela primeira vez.
 

Para que o parto ocorra com tranquilidade & preciso que a mae
 
esteja bem orientada sobre coMo 
e o seu corpo, o que acontece na
 
hora do parto etc.
 

A mae bem orientada tera condicoes de ajudar o medico uu a 
parteira a fazer o parto e contribuirg para que seu beb nasga 
bem. 

Desta maneira, a mulher poder6 ate n5o sentir tanta dor na hora
 
do parto. A dor que algumas mulheres sentem, pode ser, em alguns
 
casos, devido ao medo e a falta de conhecimentos sobre o que ir5
 
acontecer.
 

A respira 5o 6 muito importante na hora do parto. Durante as
 
contragoes, a mulher deve respirar profundamente e soltar oar, o
 
mais devagar possfvel, at& sentir que chega nova contra9ao. Ent5o
 
ela devera encher o pulm5o de ar, prender a respira ao e fazer forqa
 
como se f'osse evacuar. Durante o intervalo das contra§5es a mulher
 
deve respirar normalmente e relaxar.
 

O nervosismo tamb~m pode atrapalhar, pois desta forma, a mulher
 
contrai os musculos da barriga que, apertando o 6tero, provoca dor.
 
As contra oes servem para expulsar o beb6 do utero.
 

Alguns minutos depois do 
beb nascer, o Gtero se contrai novamente
 
para soltar a placenta.
 

* Cesariana
 

A cesariana e uma opera ao 
feita pelo mrdico em que a barriga da
 
mulher r aberta e a crianqa 6 retirada.
 

A cesariana so e recomendada quando o parto normal for difrcil
 
ou impossfvel.
 

Parto prematuro
 

E quando o beb nasce entre o 6? e 8:- ms. Geralnente o beb6
 
pesa menos de 2 quilos e meio e rae sente fortes dores na barriga
 
e perde pela vagina, um lqui-z aarelado e cer:a quantidad6 de
 
sangue.
 



SUGESTOES DE ATIVIDADES 

I - Ouvir dos participantes sobre quais os tipos de parto que
aco.-:ecem e o que sabem de cada um. 

Cha-ar atenao para os seguintes aspectos: 

• Parto normal
 

- duragao media;
 

- contragoes;
 

- respiraqao da muIher 
e relaxamento; 

- saida da placenta; 

- de que formas a mulher pode colaborar; 

- necessidade de preparagao da mulher.
 

* Cesariana
 

o que e; 

- en que casos a operaqao e feita. 

* Parto prematuro
 

- quando e como acontece;
 

- cuidados especiais com o beb&.
 

OU, ENTAO
 

2- Convidar urn medico, erfer-ieira ou parteira para fazer 
uma
 
pa'es:ra para o grupo.
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- Aeguns cuidados corn o recim-nrc.do 

CO DAO U ,3ILICAL
 

llus-zr. n? 

a mrae cuidando do 
umbigo do bebg
 

Enquanto o umbigo nao cair, deve ser protegido contra sujeiras 
e poeiras. 

Nunca usar p6 de fumo, teia de aranha, cinzas, nem outros
 
rem6dios caseiros, porque podem provocar doen as e ate'mesmo
 
a morte da crianga.
 

A.MAMENTA AO
 

A primeira mamada pode'ser dada reia hora aps o parto.
 

A rne deve amamentar o filho sen~pre que ele desejar.
 

E preci so que o beb receba c co~ostro (Hri-ei o lei te damae), pois ele o protege contra rnuitas doenas. 

As mamas do bebe, algu-as veze- 'ca- a-en-aa. Se isto 

acontecer, nao 
inflamar, pois 

se deve es:re-zr, ne- ape--:ar, 
este aumeiito e normal. 

para nao 

A 

http:recim-nrc.do


PELE
 

c-on Pelea amarelada, horas 
depois de ter nascido. Isso e norzial. Port , se depois do 
3? dia de vida ainda continuar con essa cor, recomenda-se 
levar ao serviqo de saude. 

Pode acontecer do bebE ficar 


SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 	- Conversar com o grupo perguntando:
 

quais sao Ios 
cuidados que se deve ter com o recem-nascido,
 
chamando 
a atenqao para a nao utilizacgo de rem~dios caseiros
 
no umbigo.
 

2 	- Discutir com os participantes sobre:
 

* 	a import5ncia do 1? leite aterno 
 olostro) e da amamentagao;
 

* 	como pode ficar as mamas do bebE 
e 	o que nao se deve fazer;
 

* como pode ficar a pele do beb6;
 

. quando 
se deve levar o bebz ao mrdico.
 

RIsuati c 

Ao6s o part'o, a 
mulher entra n! perro-o de novas e importantes
 
modificaqoes, at6 que o se- or:gnismo volte a ser como era antes
 
da oravidez.
 

Este periodo i chamado res:z-.e: a 
d-r- -ais ou :enos 40 dias
 
(quarentena). 
 E uma £poca a :e a .l~r'er precise de descanso
 
e de alguns cuidados como, -or exemplo:
 



repousar algumas horas ap6s o parto;
 
* to7ar bastante lquido;
 
* observar o sangramento que com o passar dos dias vai
 
nodiflcando a cor, passando de vernelho vivo para marrom e
 
depois se transformando num corr iimento anar-elado;
 

Se o corrimento ficar com mau-cheiro ou parar de sair de
 
re~e7:e na la. semana depois do parto, 6 sinai de perigo,
 
po~e-do indicar uma infec 5o na 7ulher.
 

* h zie~e do corpo e, principalmente, dos seios e das partes
 
[ntiias, com agua fervida morna;
 

* se os seios ficarem muiro inchados, recomenda-se fazer compressas
 
com pano limpo e agua morna;
 

* evi tar trabalhos pesados;
 
6 reconend5vel recome ar as rela~oes sexuais 
depois de mais
 
ou 7enos trinta dias ap6s o parto, pois o corpo da mulher sofreu
 
modifica§6es e precisa de tempo para voltar ao normal.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I - Apresen'tar uma ficha com a palavra e pedir que um
 
participante a leia.
 

RESGUARDO
 

2 - Ouvir o que o grupo tem a dize- sobre essa palavra.
 

3 - Organizar as ideias discutidas com o grupo, chamando
 
ateniqao para:
 

duraqao do resguardo;
 

cuidados nas 12 primeiras horas ap6s o parto;
 

perdas de sangue;
 

a i-entaqao;
 

hiciene;
 

ci ioados com as mamas;
 

a-*iV dades ffsicas;
 

rela~oes sexuais.
 



VIREITOS DA GESTANTE
 

Para discussgo desse Assunto consuitar o folheto
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I - Distribuir o 
 folheto "Direitos da Gestante",
 

2 - Dividir os participantes em pequenos grupos e pedir-lhes
 
que leiam o folheto e fagam comentarios entre eles sobre a
 
pergunta abaixo:
 

. que direitos tem a mulher que trabalha fora, antes 
e depois
 
do parto?
 

3 - Reunir o grupo para conversar sobre o que foi lido e
 
tirar duvidas.
 

4 - Convidar um funcionario do INAMPS para- fazer uma 
palestra.
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39 CAPITULO
 

PLANEJAMENTO FAMILIAR
 

, \ 
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Quando duas pessoas se encontram no amor e resolvem viver
 
juntas por toda a vida, inicia-se uma fam lia.
 

E dentro da familia que as pessoas aprendem as coisas mais
 
importantes da vida, como o respeito pais, principios
aos os 

religiosos, a necessidade de 
amar e ajudar ao pr6ximo e de
 
trabaIhar, 
vi vendo juntas os bons e maus momentos.
 

Ao formar uia 
famrlia, o casal tem o direito de ser informado
 
ou o dever dE buscar informa 6es que Ihe permitam possuir

condi 6es de pianejar sua familia.
 

Isso 6 ajudara a dccidir livremente quanto ao numero de fi lhos
 
que deseja ter, 
bem como a meihor epoca, de acordo com as suas
 
possibilidades.
 

Os pais precisam lembrar sempre que, criar um filho 6 dar 
a
 
ele amor, carinho, dedicagao, educagao e prote~ao.
 

Para planejar conscientemente 
sua famrn lia, o casal necessita
 
conhecer 
as diversas formas de evitar uma gravidez nao desejada:
 

Sao varios os m todos uti lizados no mundo inteiro para evitar a
 
gravidez. Entranto, existem sempre algumas 
duvidas quanto a
 
melhor forma de evitar gravidez. Como escolher um metodo que seja
 
seguro, barato, que o casal se sinta bem, sem trazer problemas

de saude. A1lm disso, permitindo o casal ter outros fi lhos quando

desejar. 

Infelizmente 
nao existe aLe hoje um metodo que tenha s6 vantagens,

to'dos eles tamb~m apresentam desvantaqens.
 

Assim, se o casal nao quiser ter filhds por uns tempos, o
 
neccss5rio saber 
as vantagens e desvantagens dos m6todos mais
 
conhecidos para escolher o que achar melhor.
 

Qualquer que seja o metodo escolhido poder5 hayer necessidade
 
da mulher ser examinada pelo medico de senhoras 
(ginecologista),
 
de tempos 
em tempos, para ver se ela tem alguna doen~a e trat5-la
 
desde o inicio.
 

CADA CASAL PODE ESCOLHER QUAL 0 MELHOR METODO PARA SI. 
 ESSA
 
E UMA DECISAO qUE SOMENTE 0 CASAL PODE 
TOMAR.
 



Todo casal tem que ser respons~vel pelo controle da pr6pria
 
fertilidade. N5o se deve ter filhos quando nao se deseja e nao
 
se tem condig5es para criS-los e educa-los.
 

FORMAS VE. EVITAR A GRAVIDEZ
 

Para evitar a gravidez existem varios m6todos
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I - Apresentar o caso:
 

"Antonio e L~cia namoramha mais de d6is anos. Agora desejam
 

c'asar e no "Curso de Noivos" da Par6quia, estao recebendo
 
muitas informaqoes sobre a vida em famflia, o casamento civil
 

e religioso, assim como sobre planejamento familiar. Isto
 
para que possam ter o numero de fi'lhos que desejarem, puderem
 
criar e educar, usando m6todos anticoncepcionais.
 

Perguntar:
 

- o que acham sobre as informa~oes que Ant6nio e L6cia
 
receberam (qual a importgncia do curso de noivos);
 

- o que entendem sobre planejamento familiar;
 

- quem j5 planejou ou planeja sua famrlia, isto 6, escolhe a
 
6poca do nascimento e o numero de filhos que deseja ter;
 

porqve resolveram planejar a famflia;
 

- como evitaram a gravidez. 

- MEtodos natuLals6 

M~todos naturais sao aqueles que ajudam o cas-al a ter ou evitar
 
filhos sem atrapalharo funcionamento do organismo.
 

6
0 casal que utiliza esses m~todos evita as relag es sexuais no
 
perfodo f6rtil Ia mulher...
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Se a mulher escolhe usar um m6todo natural para evit-r a gravidez,
 
nao prcci sa tomar remudios, ncm gastar dinheiro, ba. ca saber como
 

-o seu organismo funciona c ter a colaboraqao do coo.panheiro.
 

E muito importante que o casal esteja interessado em aprender
 
o metodo e que um colabore corn o outro.
 

Na utiliza ao 
desse mntodo nem o homem nem a mulher escolhe o
 
dia de ter relzi5oes. 0 casal s6 se rel~ciona~a nos dias em que
 
a mulher nao tern condigoes de engravidar.
 

Os metodos ,aturais mais simples sao o da ovula 5o (BILLINGS)
 
e o da tabel : (OGINO e KNIUS).
 

Existem tamb~m os metodos da t,-mperatura e o Sinto-T6rmico, cuja
 
utiliza o ermais dificil;
 

SUGESTOES DE ATIVIDAOES
 

I - Apresentar a hist6ria: 

A vida de Maria e Carlos 
era muito dura. J5 tinham cinco
 
filhos em seis anos de casados. Era urM por ano. Tomar conta
 
da famin lia estava ficando dif[cil e a sacide de Maria nao
 
escava boa.
 

Eles bern que aclhavam que era hora de parar um pouco de ter
 
fi lhos. Mas como?
 

Eles-entao pensavam: - Seria posstvel evitar a gravidez sem 
prejudicar a saude, e nem contrariar a vontade de Deus? 

At6 quo um dia conheceram D. Julia, da Paroquia, que ensinava
 
corno evitar gravidez.
 

Resolveram ir ac cursinho de D. J61 ia. L5, aprenderam muita
 
coisa sobre os M.todos Naturais que podiarn usar porque alerm
 
de nao fazer mal para a salde, nao era preciso gastar dinheiro
 
com rem dio e estava de acordo com a vontade de Deus.
 

A coisa, no comcqo, parecia um bicho do s'te cabeqas. Mas...
 
aos poucos, tvldo foi clare'ando e, da'i, passaram a usar o metodc
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Hoje, depois de mais de um ano, ainda nao apareccu novidade
 
nenhuma.
 

2 ". Comentar a hist6ria, com os participantes do grupo,
 
perguntando:
 

oa que acharam do caso contado;
 

. porque Ma.-ia e Carlos queriam parar um rouco de ter filhos; 

o que entendem por metodo natural (quais os metodos naturais 
que existen) 

quem ja usou ou usa a gum metodo natural. Pedir que contcm
 
suas experiEncias.
 

Metodo da Ovutagco (BILLINGS) 

Para usar esse m~todo a mulher precisa saber quando e o seu
 
perrodo fertil e evitar ter r.ela 6es sexuais nessa epoca.
 

Du'rante o perfodo f6rtil o c6lo do utero fabrica um muco branco.
 
Quando o muco vem quer dizer que a ovula ao esta para chegar.
 

Geralmente a mulher que tem esse muco, pode ter filhos. Ele nao
 
doen~a, pelo contr5rio, e sinal de saude.
 

Durante o ciclo menstrual -.6 poca que vai do primei'ro dia de
 
uma menstruaq5o ao primeiro dia da outra - o organismo da mulher
 
passa por varias mudan~as.
 

Entendendo porque essas mudansas acontecem a mulher podera
 
saber quando e poss vel ou nao engravidar.
 

Da mesma forma que a terra tem tempos secos e f~rteis o mesmo
 
acontece com a mulher.
 

Durante o tempo seco da terra, se o agricultor plantar a semente
 
ela ,ao ir5 brotar, porque a terra nao tem umidade que fasa a
 
semente viver.
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Durante o pe,'rodo seco da mulher o casal 
pode ter relapses

sexuais sem o.perigo de engravidar, porque essa 6 a epoca em que
 
a mulher nao e fertiI.
 

•Quando chove, se o agricultor plantar a semente ela 
ir5 brotar,
 
o mesmo ocorre con a mulher, se quando cla estiver 
no tempo

fertil (con muco), tiver rela 6cs 
poderS engravidar.
 

Ilustr. n?
 

(ciclo menstrual
 

Todo ciclo menstrual comea com o primeiro dia da regra. Quando
 
termina 
a regra vem os dias secos. Nesses dias o casal pode ter
 
relapses sexuais sem o risco de 
mulher engravidar.
 

Depois dos dias 
secos, o muco aparece e a mulher sc 
sente ut;ida.
 
6
Con o passar dos dias a mulher scnte os rgaos gcnitais macios
 

e lubrificados, 
e .nesse perrodo que o muco fica parecido con
 
clara de ovo cru.
 

Algunas vezes esse muco pode ser visto 
na calcinha ou no papel

higiEnico. Os dias de 
muco mais dois dias secos e o periodo

f6rti l da mulhcr. Se ela tiver rela§56 s sexuais nessa epoca
 
poder5 engravidar.
 

0 PERrODO FERTIL 
SAO OS CIAS DE MUCO MAIS 2 DIAS SECOS
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Quando termina o tempo f6rtil vcm o perfodo seco. Nessa epoca
 
o casal pode 	ter relaq6es sexuais-sem o perigo da mulher engravidar.
 

Passados csses dias sccos vem a regra. Ela vem no fim dos ciclos
 
em que nao houve gravidez
 

Pode acontecer do muco vir nbs Gltimos dias da regra. Por isso,
 
se houverrela So sexual nesses dias a mulher tern chance de
 
engravidar.
 

0 numero de dias que vai de uma menstrua;ao a outra (ciclo
 
menstrual) pode variar de um mes para o outro.
 

Se a mulher receber ura notl'cia miuito ruirn ou estiver preocupada
 
com alguna coisa ou mesmo muito cansada, a regra podera vir antes
 
ou depois da data habitual,
 

As vexes, pode' acontecer at6 da regra nao vir, porem se isso 
comeca a ocorrer com frequ~ncia, 6 necessaria a ida a um 
gi neco I og i s ta. 

Quando a ,nulher est6 aprendendo o m6todo, recomenda-se que o
 
meses
companhc.iro colabore utilizando camisinha nos primeiros 

enquanto uid t t) vLt,I, vQ,, I----: . - -

Nos 6 primeiros meses de uso do m6todo e necessario anotar
 
numa folhinha (calend5rio) o que acontece desde o I? dia de uma
 

at6
regra o I? dia da regra seguinte.
 

OBSERVAgAO: 	 Para major esclarecimento do m6todo da ovula 5o
 
leia o texto c.ientffico que se segue a essa explicaqao.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Distribuir o foliheto "Maria e Carlos plancjam sua famflia"
 
para que todos lciam.
 

2 - Comente corn os participantes sobre a hist6ria, perguntando:
 

por que Car'ios e Maria resolverm usar o, mctodos natu is
 
(falar sobre.i neccsidadc de tamb, m da r aimor c educa ao jl6rm
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3 - Recordar o ciclo menstrual, durante a explicaqao do
 
. ..
m6todo da ovula ao. Utilize a ilustraao n? .. do albun
 

se r i ado. 

4 - Conversar corn o grupo sobre o metodo da ovula>ao, comparando 
o perrodo fertil da mulher com a natureza, mostrando as
 
ilustra~oes no .... do a1bum seriado explicando):
 

* o que acontece quando se planta a semente em terra seca e
 
quando se planta na terra molhada (terra fertil);
 

* o temp. de terra molhada, comparado ao per[odo ferti I da 
mulher (quando ela pode ficar gr5vida).
 

5 - Recordar com o grupo, utilizando o a1bum seriado (pag .... 

" o que e ovulagao;
 

" como acontece a fecunda~ao;
 

" o que acontece no 6tero da mulhe'r quando o ovo ali se aninha;
 

" porque acontece a regra ou menstruagao.
 

6 - Dar explicaqoes sobre:
 

" o que e muco branco; 

" o que a mulher deve fazer quando tern corrimento corn mau 
cheiro e, as vezes corn coceira has partes intimas.
 

.7 - Conversar com os participantes sobre as mudan~as que
 
acontecem no organiso da mulher, durante o ciclo mensrual e
 
a necessidade de observar bern essas niudanqas. Explicar,. parte 
por parte, usando o 61bun spiado (pig . .. ) 

a) Dias sccos - inicio do ciclo menstrual c como sao:
 

* dias em que a mulher pode ter rela6cs sexuais, sem perigo 
de engravidar. 

b) Dias de muco dias f6rteis:
 

como e o muco, nos primciro as em que ele aparece; 
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. como o muco vai ficando depois dos prirnciros dias at6 ficar
 
parecido corn 	clara ;e ovo cru. (mostrar urna clara de ovo cru
 
para que todos vejam como o muco fica);
 

* como a mulher sc sente nesses dias;
 

" corno fica o inuco nos 6 ltimos dias, at6 desaparecer
 
comp l e tamen te;
 

. como o muco pode ser perccbido pela mulher.
 

c) Quando o muco acaba:
 

* a necessidade de esperar ainda mais dois dias para ter
 
relaoes sexuais quando o casal quer evitar uma gravidez.
 

d) Outros dias secos - Nao h5 perigo da mulher engravidar
 

e) Dias de regra ou menstruac5o - (em alguns ciclos o muco
 
pode vir nos ultimos dias da menstrua ao, nesses dias a mulher
 
pode engravidar).
 

f) In'cio de 	urM outro ciclo - Dias secos 

g) Recomendacoes para o uso do metodo Evitar relaqoes
 
sexuais durante o prirneiro mes.
 

8 - Utilizar o folheto "Maria e Carlos planejam sua famrlia"
 
com os participantes do grupo.
 

a) .eparar os participantes em grupos de 2 ou3 pessoas;
 

b) pedir que leiam a hist6ria do folheto juntos;
 

c.) pedir quo uma pessoa do grupo fale sobre o que entenderam
 
da hist6ria.
 

OBSERVAgAO: 	 Os participantes poderao levar o foliheto para
 
casa e ler quando tivcrem alguna dtvida.
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ME.todo da OvuCcao (BILLINGS)
 

Para usar esse mdtodo a mulher precisa saber quando o seu
 
perrodo ferti l, isto 6, a 6poca em que tem chance de engravidar.
 
Qucm usa esse metodo evita as relaqoes sexuais no perrodo f6rtil
 
da mul-her.
 

Durante o cicl9 menstrualI - 6poca que vai do primeiro dia de
 
uma menstrua.rao ao primeiro dia da outra - o organismo da mulher
 
passa por varias mudanas.
 

Logo que acaba a regra; a mulher tem mais ou menos 2 a 3 dias
 
secos. Nesse perfodo ela pode ter relaqoes sexuais s.m engravidar.
 

Em seguida a esse tempo seco, chega o perfodo f6rtil. Se a mulher
 
nao quer engravidar evita as .rela~oes sexuais nesse epoca.
 

'Depois do perfodo f6rtil vem outra vez os dias secos, agora em
 
numero major, nesses dias a mulher pode ter relaroes sexuais scm
 
correr o risco de engravidar.
 

Como conhecer o seu periodo f6rtil 

Nem todo ciclo menstrual 6 iqual, ele pode variar de um mes para
 
o outro, por isso para conhecer o scu perfodo f6rtil a mulher
 
precisa se obseriar durante alguis mescs.
 

Ela vai perceber, que logo depois dos dias secos, que vem depois
 
da regra, come~a uma sensacao de umidade. Isso e causado pelo
 
muco brarico que e fabricado no colo do tero. Esse muco pode ser
 

visto no papel higinico ou na calcinha.
 

Algumas pessoas pensam que isso e corrinicnto mas o muco 6 bern
 
diferente.
 

No infcio do t.-'odo o muco 6 branco c quando a ovulaqao esta
 

proxima ele fica incolor, parecido coin clara de ovo cru. 0 muco
 
e sinal de fertilidade.
 

a mulher sentir uma certa umidade corno se estivesse
Assimn que 

molhada, quer dizer que entrou no seu periodo fdrtil. Nos dias
 
que ela estiver corn esse muco, podera engravidar.
 

0 APICE DO MUCO
 

4 rirln ;i monsti,1, a mulher 
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0 Spice do muco 5 quando ele fica claro, elastico e lubrificante, 
parecido com clara de ovo cru.
 

Se a mulher prcg.'ir o'muco nesse dia, vai notar que ele pode ser
 
esticado e vai 
formando fios.
 

0 5pice do 
muco quer dizer que a ovulac5o est6 pr6xinia, isto 6,
 
o ovulo (celula sexual feminina) esta para sair do ovario.
 

No dia seguinte ap6s o 5 pice o muco 
nao parece mais clara de
 
ovo cru, voltando a ficar branco como era antes.
 

Se o casal n5o deseja ter um filho no momento 6 necessario esperar
ainda 3 dias ap6so apice para poder ter rela 6es sexuais sem o
 
per igo de engravidar.
 

0 motivo de esperar esses 3 dias 6 porque o 6 vulo vive ainda
de 2 a 3 dias e se houver rela ao sexual e o espermatoz6ide
(c~lula sexual do homem) encontrar corn o Svulo na trompa, acontece 

a fecundaao e a mIulher engravida. 

Ap6s esses 3 dias, pode ainda 
haver muco, porem nao h6 mais perigo

de engravidar porque o ovulo j morreu.
 

A mulher que consegue saber 
em que dia 6 o apice do muco, &era 
mais certeza de quando a sua ovula o acontece, podendo calcular 
o dia da pr6xima rcgra. Geralmente 14 dias ap6s o apice ven a 
nova regra. 

PORTAN4TO 0 PERfODO FERTIL DA 
MULHER VAI DESDE QUANDO ELA SE
 
SENTE LMIDA ATE 0 3? DIA APOS 0 APICE. 
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Conio voc3 pode fazer suas anoLacocs
 

E necess~rio anotar o que acontece durante o ciclo alguns meses
 
para que a mulher se sinta mais segura de quando o seu periodo
 
fertil ocorre.
 

Assim, scria bom conseguir um calendario (folhinha) desses que tern
 
uma foIha inteira para cada mes, porque d5 espa~o para escrever 
tudo que acontece durante o ciclo. 

Quando a regra vem a mulher escreve um R nos dias de regra.
 
Logo que ela termina a mulher vai ver que est6 seca e anota no
 
calendario sem muco.. Se a folhinha for pequena pode anotar so
 
as iniciais (SM).
 

A partir do dia que a mulher se sentir umida escreve muco (M)
 
no dia que ele apreceu e diz como ele est5. Por exemplo: muco
 
grosso (MG).
 

Quando chega o apice do'muco, e sinaI de que a ovula4ao esta 
proxima, o muco fica feito -lara de "ovo cru, entao, ela escreve 
apice do muco.
 

0 5pice do muco'6 riuito importante porque do 4? dia apos o apice 
at6 a pr6xima regra, o casal pode ter relagoes sexuais sem o 
risco de engravidar. 

Exemplo de Anotagao no Calend~rio
 

I Iusr. nI lustr. n? 

Calend~rioCalend5rio
 

Se a regra veio no dia 04 de junho e terminou no dia 08.
 
E s6 escrever R nos'dias de regra. A relarao se.xual nos dias
 
9, 10 e 11 nao di gravidez.
 

Escreve-se nos dias secos SM, que quer dizer, sem muco.
 

Dos dias 12 at6 o dia 18 6 cscrito M, porque a mulher notou
 
como no dia seguinte ele desapareccu, ela escreve AM que quer
 
dixer ipice do muco.
 

Os dias 20, 21 a 22 sio dias secos, nesse caso 6 escrito SM sem 



A partir do dia 23 o casal pode tar rela oes sexuais sem o risco
 

da mulher engravidar.
 

Se o ciclo menstrual i de 28 dias e o dia do 5pice foi'marcado
 
.certo, 14 dias depois dessa 
data vcm a outra regra. Nesse exemplo
 

a regra viria no dia 02 de julho.
 

Ura outra forma de anotar o ciclo & colorindo no pr6prio
 
calend5rio, os dias de regra corn vermelho e os dias sam muco
 

de verde.
 

DE ONDE VEM 0 MUCO
 

0 muco branco e formado no colo do ttero. 0 colo do utero tem 

urnas fendas profundas, nessas fendas e que o muco e fabricado. 
Essas fendas sao sensfiveis a aqao dos estr6genos - hormonios 
qua vao sendo produzidos a'c mesmo tempo que o 6vulo est 
amadurecendo no ovario. 

A medida que cresce a quantidade de estrogenos no sangue, o muco
 

vai mudando. Quando o muco fica parecido corn clara de ovo cru e
 

sinai de que a ovulaao est5 pr6xima. Isso acontece quando os.
 
.~'Z ii,,•~LI~. y u . . . ,- - rn nrln h . m a io r n u m e ro d e s s e 

hormnio no sangue.
 

O apice do muco anuncia que a ovulaao esta pr6xima. A ovulaqao 
pod.e acontLcer no mesmo dia do apice do muco, no dia seguinte
 
do 5pice ou um dia e meio depois.
 

QUANDO 0 MUCO TERMINA
 

Assim como o muco comeqa pela prcsenqa no sanguecdo hormn6nio
 

chamado estrogeno, termina quando entra em acao o segundo hormonio
 

do ciclo da mulher - a progesterona. Esse hormonio e tarnbern
 
elaborado no ovirio.
 

Ap6s a ovula ao, forma-se no ov5rio o corpo amarelo (folfculo)
 
que e responsavel pela fabricaao dos estr6genos e da progesterona.
 

A progestorona o a quo comanda a 2a. parte do ciclo, ela susperde
 

o muco, fazendo corn que ele forme urM tampao. Esse tampao serve
 

para fechar a cntrada do coio do 6tero durantc a 2a. parte do ciclo
 

menstrual. A progesterona faz corn qua a temperatura do corpo
 

aumente.
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QUANDO 0 HOMEM E A MULHER SAO FCRTEIS
 

0 homem quando 9 fertil pode engravidar ura mulher em qualquer
 
dia do mes.
 

J a a mulh-.r, se puder ter filhos, s6 engravida no seu perfodo

f~rtil, que comega no primeiro dia de muco ate 3 dias ap6s o apice
 
do muco.
 

Assim, s6 acontece fecunda @ao, quando 
o casal tem relag}es sexuais
 
nos dias ferteis da mulher, porque o homem 6 
fertil todos os dias.
 

COMO 0 APARELHO REPRODUTOR FUNCIONA
 

Para que os aparelhos genitais da mulher e do homem possam

funcionar normalmente, seus organismos sao coordenados por duas
 
glandulas: o hipotalanio que fica 
na base do cerebro e a hip6fise
 
que fica na cabega, logo abaixo do cerebra.
 

n?
r*I1lustr. 
rnmedeperfin
 

No homem, desde a puberdade ate a idade avan ada, o hipot5lamo
 
e a hip6fise fabricam horm6nios. Estes horm6nios que vao 
tornar
 
possivel a reproducao.
 

Ohipot5lamo, que fica na base do cercbro, estimula d hip6fise
 
que 6 uma gl5ndula que fica na cabega, 
logo abaixo do cerebro.
 

A hip6fise por 
sua vez, estimula os testr.ulos a fabricarem os
 
espermatoz6ides, que sao as c6Ilulai 
sexuais do homem e o horm6rio
 
pr6 prio do homem que e charnado testosterona.
 

Na mulher, desde a puberdade at6 antes da menopausa, em cada
 
ciclo menstrual, o hipot~lano estimula a hip6fise. Assim que 
a
 
hip6fise recebe o estinmul- faz corn que o ovirio amadure a 3 ou
 
4 foliculos.
 

0 foltculo cm crescimento forma ohorm6nio feminino que se chana
 
estr6g2no. Esse. horm6nio faz com que o colo do 
6tero fabrique o
 
muco .
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Quando a mulher tem um ciclo menstrual de 28 dias, mais ou
 
menos no 
moio do ciclo, o hipot~lamo manda novo ostrmulo para

a hip6fise e esta manda um esti'mulo ao ovario, onde o foli'culo
 
ja esta maduro levando-o a romper-se.
 

0 folrculo serve para guardar o ovulo. 0 6vulo 6 a celula 
sexual da mulher. A sarda do 6vulo do 
ov6rio chama-se ovula~ao. 

Apos a ovulaqo, o folr'culo transforma-se em corpo amarelo. 
0 corpo amarelo 6 uma glandula que fabrica os horm6nios chamados
 
estr6genos e a progesterona.
 

A progesterona prepara o utero receber
para e alimentar o bebS.

Quanco a progesterona comeoa, 
o muco que estava sendo produzido

pelo esti'mulo do estr6geno, p5ra de ser fabricado, formando uin 
tampao na entrada (colo) do utero. 

Esse tampao serve para proteger o bebE. A progesterona alem de
 
suspender o muco, eleva a temperatura do corpo.
 

No fim do ciclo menstrual, se nao h.ouve fecunda§ao, (uniao do
 
ovulo corn o esperrnatoz6ide) o corpo amarelo vai diminuindo e corn

isso os hormonios que ele forma (estr6geno e progesterona) tamb~m
 
vao desaparecendo.
 

Quando nao h gravidez aquela substancia formada no Gtero para

alimentar o beb6 se solta e vai saindo aos poucos - e a regra que
 
a mulher tem todos os meses. 

0 hipot ilamo entao, comea de novo a estimular o crescimento dos 
foliculos no ovario. Assim tem inficio um novo 
ciclo.
 

Qua'ndo ha gravidez o corpo amarelo ainda fica 
por mais de 3 meses
 
fabricando os hornionios que a mulher precisa para nformar bebE. 

0 cor.po amarelo existe at5 quo a placenta fique pronta. Quando 
a placenta se forma, ela e quem vai produzir os horru6nios necess5rios 
a dar a vida ao bob&. 

Durante a gravidez, o hipotalamo e a hipc-fese ficam inibidos,
isto c, nao estimulam mais ovarios
os a fabricar novos foliculos.
 
Isso s6 volta a acontecer 
algum tempo depois que a criansa nasce.
 



61 

- ME.todo da TabeCca (OGINO c KNAUS) 

Para utilizdr esse metodo a 
mulher prccisa conhecerbein o seL

ci.:o, mcnstrual, isto e, o perTodo que v a do primeiro dia da 
menstruaao ao primeiro dia da menstruagao do m~s seguinte.
 

0 ciclo menstrual varia de mulher 
para mulher. Geralmentc dura
 
28 dias, podendo haver ciclos maiores ou menores, sem isso querer

dizer que sao anormais.
 

Esse metodo baseia-se no fato das 
mulheres conhocerem o seu
 
peri'odo ferti 1 - ovulacao, ou seja, 
os dias quo t~m chance de
 
engravidar e se o casal 
nao quiser ter filhos por uns tempos,
 
evita as rela oes nesses dias.
 

Para isso a mulher marcara no calend5rio (folhinha) o dia do m~s
 
em que sua menstrua§ao (ou egra) veio.
 

Por exemplo: so uma mulhor tern 
um ciclo do 28 dias e sua regra

veio 
no dia I? ela contara dez dias incluindo o I? dia da regra.

Nesse per'odo ela podera ter rela(o.es sexuais sem risco de engravidar.
 

A partir do dia 10 (10? dia do ciclo) ate o dia 20 (20? dia do
 

dao gravidez. Se o casal n5o quiser ter filhos por 
uns tempos

evita as rela~oes sexuals nesses 
dias.
 

VANrAGENS E DESVAITAGENS DOS METOGOS NATURALS 

O casal que consegue seguir os m6todos naturais nao precisa gastar
dinheiro, noo usa objetos estranhos neom altora o funcionamento do 
organ i smo. 

Os m6todos naturals funcionrnm melhor se a mulher tivor um ciclo 
menstrual regular, isto 6, sc o tempo quo vai dc uma menstruao ao 
ate a outra c sempre o mesmo. 

http:rela(o.es
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Nem sempre os m6todos naturais sao s,_'guros pois dependcm muito 

do casal, que precisa tr.for a de vontadc parada compracnsao 

evitar as relaq6cs sexuai s no per fodo f6rtil da mulher.
 

SUGESTOES DE ATIVIV"ES
 

- Conversar com o grupo sobre: 

* quantos dias diira geralmente um ciclo menstrual;
 

* qual 6 o ptriodo f6rtil da mullier; 

* o que e o periodo f6rtil da mulher; 

. *o que fazer no perf do, fertil se o casal nao quiser te'r
 

fi Ihos;
 

quais sao os dias que podem ter rela~oes sexuais sem
 

engravidar.
 

mtodos naturais ja apresentados2 - kecordar corn o grupo os 

(ovulaqao e tabela), perguntando:
 

* qual a.diferenga entre um e outro.
 

- Metodo da Temjcqatura' 

Se a muiher verificar a temperatura todo dia ,la vai notar.
 

que durante o ciclo a temperatura passa por v5rias mudangas.
 

Isso acontece porquu o organismo sofre modifica.oes causadas por
 

hormon ios.
 

Logo ap6s a regra a temperatura varia muito pouco. Quando a 
a temperaturaquantidade do lio.'n6nio chamado estrogeno aumenta, 


desce, isso porque a ovulagao esta proxima.
 

No nleio do siclo, como o organismo e.sta reccbendo outro tipo
 

de horm6nio - a progesterona, a temper atura.
 

Ap6s a ovulaqa5c, a temperatura se mnntem alta e depois vai (V2 
.-- - ._- - - - - - -- - , ** . . :... , - , c~ -4:-- r r r 
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PERiODO FERTIL
 

A partir de um determinado momento do rnes a temperatura dcsce 
mais do que o habitual e come~a a subir, se mantendo alta, durante 
vgrios dias. Isso auer dizer que a mulher entrou em seu perfodo 
f6rtil. Se o casal nao quiscr ter filhos por uns tempos, evita 
as rela~oes scxuais nesse periodo que a tcmperatura desce e em 
seguida so mant6m aIta. Apos esse per 'odo, a temperatura cormeca 
a descer at6 chcgar a mesma da menstrua~ao anterior, nessa epoca 
as relaqc s sexuais nao dao gravidez. 

Para usar esse m6todo a mulher precisa ter um tcrmometro. 
Todos os dias, antes de se elvantar da cama, a mulher coloca o 
term6metro embaixo da lingua e espera uns 3 minutos. 

Depois de ver a temperatura anot5-la ao lado do dia do m6s.
 
E born deixar sempre perto da.cama, o term6metro, um papel e
 

lapi.s, porque logo que a temperatura for tirada 6 preciso anot5-la.
 

OBSERVAgAO: 	 Se a mulher nao souber tirar a temperatura, pode
 
perguntar-no Posto de Saude (,u a algueri que saiba.
 

MULHLI NAU I'UUL L' m ET i RAR A TEHi ERATI URA ANT ZSI D_ 
SE LEVANTAR DA CAMA.
 

- Mtodo Sinto-TErmico 

0 m.todo sinto-tdrmico o uso do m6todo da ovulacao junto 
corn o m6todo da temperatura. 0 casal que usa esse m6todo tamb6m 
evita as relacoes sexuais no peri'odo f6rtiI da mulher. Par.a 
saber o per~odo f6rtil a mulher precisa tirar a sua teniperat~ira 
todos.os dias, observar seurmuco e os dias de regra. 

Nos dias de regra e nos dias secos que v~m logo depois, a
 

temperatura varia um ,ouco. Corn a chegada o muco a temperatura 
at 6varia que doa mais do que o normal. A partir dessa descida 

cla vai se elevando e se mantdrm alta. Desde o momento que a 
temporatura desceu 6 sinal de que a ovula ao estai proxima. Nessa 
epoca o muco so parece corn clara de ovo cru. Se o casal nao 
quiser ter filhos por uns tempos, evita as relaoes sexuais assim 
que o muco aparece. 

Como os ciclos variam 6 bom tie a mulher fique se observando (1 

duranLe uns scis moses, para ter rais ccr.toza do quando o seu 
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Enquanto a mulher cstiver aprendendo o m6Lodo, e born anotar
 
a temperaLura e o muco diariamente para quc cla conheca comoa
 
o seuciclo. Para usar esse metodo ela 
precisa tirar a temperatura
 
todos os dias, da mesma forma que foi explicado antes. Al6rn da 
anotaao da temperatura, que e feita pela manha, antes de levantar, 
scra neccssario obscrvar o aparelho genital durante o dia, para 
ver se tcm ou nao muco, escrevendo a noi te o que observou.
 

- Alcitaicn :o matc,'L11 

Quando urea mulher cst5 amamentando tern menos chance de engravidar.
 
Porem, depois de 4 a 6 meses quando o beb comeca a comer outros
 
alimentos, alem do leite materno, a chance de engravidar e muito
 
ma io r. 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Dizer quais sao os Metodos Na.turais. 

2 - Explicar ao grupo que, para usar os m6todos naturais, 6 

o casal saiba como funciona o seu aparelho genital para
 
poder entender os m6todos;
 

* o marido e mulher que.iram usar um dos m6todos, depois de
 
terem conversado bastante 
um corn o outro. Essa conversa trara
 
major uniao entre os dois e colabora~5o na rela§ao conjugal
 
(abstin~ncia no perlodo.f6rtil da mulher)
 

- Rcta¢o inJtertoLpida (TIRA-FORA) 

Esie 6 um dos m6todos mais antigos. 0 casal mant6m rela 5o sexual 
sem utilizar objetos ou rem6dos. No momento da ejacula§So o homenr 
retira o penis de forma que a ejaculate6 aconte~a fora da vagina 
e dos 6rgaos genitais externos da mulher. 



VANTAGEMS E DESVANTAGENS DA RELACAO INTERROMPIDA
 

A rcaq5o intcrrompida apresenta falhas, porque aigumas vezes,
 
pode sair urn pouco dc liquido do homem antes da retirada do penis.
 
EsLe lfquido cont6m espcrmatozoides e so a mulher estiver em seu
 
per.odo f6riil, podera engravidar, mesmo sc a ejacula ao tiver
 
acontecido fora da vagina, perto dos 6rgaos genitais.
 

Esse metodo e usado muito pelos jovens que desconhecem outros,
 
entretanto traz nuita inseguran~a, porque fica sempre o medo
 
de engravidar. Exige bastantc controle do homem para evitar que
 
a ejacula ao aconteqa na vagina ou perto dos 6rgaos genitals.
 

- Metodos Optativos 

- Condidn (ccamisa-de-veinus) 

condonI
 

Este 6 um dos mi6todos em cue o homem colabora diretamente corn 
a-mulher para evitar filhos. A camisinha ou condon 6 feita de 
borracha fina.
 

Serve para cobrir o penis j5 endurecido e guardar o lrqu'do quo
 
contdm os espermatoz6ides eliminados na hora do gozo, n5o deixando
 
que eles entrem na vagina da mulher.
 

Como usar o condon
 

* A camisinha dove ser colocada antes da rela ao'sexual.
 

* normal ficar um cspa~o vazio no final da camisinha para que
 
o lIquido possa ficar al .
 

. E conveniente usar a camisinha com vaselina depois que ela j5
 
estiver no penis, para facilitar a uniao dos 6rgaos feminino e
 
mascul ino.
 

* Depois do gozo, na hora de tirar o p6nis, 6 preciso segurar a
 
camisinha para que nao caia urn pouco do l'quido na vagina.
 

A camisinha s6 pode ser usada ura vez.
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DA CAM ISINHA
 

E urn mtodo quo pode ser usado no per odo f~rtil da mulher.
 
E urn m todo barato o facil de usar. Entretanto elc is vezes
 
falha porquc a camisinha.pode furar.
 

- Pkufla anticoiicepcConaZ 

0 uso de pflulas par'a evitar gravidez 6'um dos m todos mais
 
seguros e dos mais usados pelas mulheres do mundo inteiro.
 
As pflulas impedem que.a mul,her tenha ovula§ao.
 

Mas, antes de comeqar a tomara D lula, 6 necessario primeiro que
 
a mulher fa.a um exame de saLde para saber se pode toma-la.
 

Quando a mulher comega a tomar pliula seu organismo vai se
 
acostumando aos poucos e pode ser que sinta algum mal-estar
 
como enjoo, vomito, dores de cabe a ou nas pernas, nervosismo,
 
aumento ou dininui ao de peso etc. Isso e normal nos primeiros
 
dias ou meses de uso da pfllula mas tende a ir desaparecendo.
 
Por~m, caso a mulher continue se sentindo mal, devera procurar o
 
medico para que ele receite unia outra marca de pilula. No entanto, 
se ainda continuar se sent indo mal , 6 sinaI de que seu organismo 
nao so d6 bem com esse metodo. Sendo aconselhavel entao, escolher 
um outro metodo. 

SE A MULHER QUE ESTIVER TOMANDO PfLULAS COMEqAR A.SENTIR
 
DORES DE CABECA MUITO FORTES, DORES NAS PERNAS OU PROBLEMAS 
NAS VISTAS. ELA PRECISARA PARAR DE TOMAR A PILULA E IR AO 
MEDICO IMED IATAMENTE. 

COMO TOMAR A PfLULA
 

A pflula anticonccpcional mais conum vendida em envelopes quo 

cnntPm 21 cnninrimidos. Essos coITyri mi dos comeqam a ser tonados 'y 



Se a mulher utilizar a pflula de acordo com a orienta§ao medica
 
nao corre o risco dc engravidar.
 

Para evitar esquc cimento, e born que a mulher se acostume a
 
tomar a pflula sempre a mcsnla hora, de prefer6icia ap6s o caf6
 
da manha ou ap6s o jantar.
 

QUALQUER ESQUECIMENTO PODE RESULTAR NUMA GRAVIDEZ
 

0 que fazer em caso de esquecimento
 

. Se a mulher es'quecer de tomar a p'ilula por I DIA, no dia
 
segu'inte ela dever5 tomar 2 pilulas juntas.
 

Se a mulher esquecer de tomar a pilula 2 DIAS SEGUIDOS, ela
 
devera continuar a tomar I comprimido por dia e usar outro metodc
 
para nao correr o risco de e.ngravida'r.
 

n,,inrn A mtnerrijarao vier. no 5? DIA ela devera re.come.ar 

normalmente com outro envelope de pflul.as. 

E BOM TER EM CASA ALGUNS PRESERVATIVOS (CAMISINHAS) PARA
 
UTILIZAR EM CASO DE ESQU.ECER DE TOMAR A PTLULA.
 

Sea menstruaqao faltar e a mulher tiver esquccido de tomar
 
a li'lula, e necess5rio verificar se esta gravida ou se esta.corn
 
al.gum problema de saude.
 

HA CASOS DE MULIIERES QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE SAUDE QUE
 
IMPEDEM TOTALMENTE 0 USO DA PILULA, POR EXEMPLO: DIABETE,
 
PRESSAO ALTA, DOR DE CABECA FORTE, VARIZES, PROBLEMAS GRAVES
 
DE VISTAS, FALTA DE MENSTRUACAO, DOENCAS GRAVES DO FIGADO,
 
RIM, TUMORES DAS MAMAS E NO TERO, DESNUTRI/AO, DEPRESSAO ETC.
 

. N5o se recomenda o uso da p'lula para mulheres que fumam.
 

C a I ., ~ . ~ . ~~. C( ),. I" J.11 III a 
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A pilula 6 prcjudicial 5s adolescentes cujo organismo ainda
 
enta em dCscnvolvimenLo, assim como 
as mulheres de mais de 35 anos.
 

MULHERES QUE ESTAO AMAMENTANDO NAO 
DEVEM TOMAR A PfLULA.
 
A PTLULA DIMINUI A QUANTIDADE DO LEITE MATERNO E 0 TORNA MIAIS
 
FRACO (ISTO C, DIMINUI AS 
SUBSTANCIAS NUTRITIVAS: PROTENI'A;

CALCIO E GORDURAS) COM ISSO, A CRIANCA PASSA A SER MAL
 
ALIMENTADA FICANDO MAIS 
SUJEITA AS DOENgAS.
 

Nenhuma mulher, por mais sadia que seja deve ficar. toniando
 
p ilulas anticoncepcionais pelo resto da vida.
 

SE A MULHER DESEJAR ENGRAVIDAR, BASTA PARAR DE 
TOMAR A PILULA.
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PILULA ANTICONCEPCIONAL
 

.. - ' I . ,1 .,- 4-... ,-;:. - . .. - -- . ...-- . ...- -, 

a mulher nao esquecer de tom6-l]a diariamente.
 

Regula o ciclo menstrual e diminul 
as colicas menstruais. Para
 
algumas mulheres, as c6licas ate desaparecem. Entretanto, h6
 
mulheres que nao podem tomar a pilula.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I - Perguntar ao grupo o que se deve saber antes de tomar a
 
p Iula:
 

* problemas de sacde que impedem 
o uso da pfIluIa;
 

* a muIher n,'-.. est5 amamentando, podc tomar a pi'lula; 

j .jdaduque nao se deve tomar a prilula.
 

2 - Reforqar os ponLos mais importantes que precisam ser
 
aprendidos antes de tomar a pflula
 

* quando come ar a tomar a pfilula;
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3 - Conversar com o prupo Fobre as vantagens e desvantagens
 
do uso da prlula.
 

- DIU (Dispositivo IutLa-Uterino) 

Ilustr. n? 

urnmDI
U
 

O DIU' 6 um pequeno objeto que 6 colocado por um medico ou
 
pessoa treinada no utero da mulher para evitar gravidez.
 

Ele 6 feito de um material delicado (polietileno), em varias
 
formas e tamanhos. 

Antes de ser colocado e necessario um exame feito por um
 
especialista para saber se a mulher pode usar o DIU.
 

0 DIU geralmente 6 colocado durante a mcnstruacao ou 6 semanas
 
ap6s 6 parto, para evitar que a mulher sinta c6licas e que o DIU
 
seja colocado numa mulher gr5vida.
 

E necessario explicar a mulher que nos primeiros dias ap6s a
 
coloca~ao do DIU ela podera ter um sangramento maior durante a
 
menstruaqao, as c6licas podem aumentar, al6m de algumas 
vezes
 
acon.tecer um pequeno sangramento no meio do m~s.
 

A partir do 3? m6s de uso do DIU esses desconfortos desaparecem,
 
Porem se isso continuar & bom procurar o especialista.
 

As mulheres nao podem usar o DIU nos seguintes casos:
 

" infecq5o no aparelho genital
 
. desnutri ao e anemia
 
" docngas do coraqao
 
" sangramento anormal do utero
 
" cancer no aparelho genital e outras doen~as que o m6dico V
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DO DIU 

*A mulher que consegue se adaptar.bem ao uso do DIU pode ter 
rela o6cs sexuais em qualquer dia do mes sem preocupar-se. 

Para a mulher que est5 amamentando este 6 um metodo, que nao 
prejudica a produ 5o do leite. 

0 DIU depois da pflula 6 o metodo mais seguro. 

0 DIU geralmente aumenta a quantidade de sangue e o numero de

dias de regra. Pode acontecer 
do DIU ser expulso do organismo,

pois nem sempre o corpo da mulher 
se acostuma con o DIU.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I - Conversar com o grupo sobre:
 

* quem pode colocar o DIU;,
 

* o que preciga ser feito antes 
dele ser colocado;
 

* quando ele 6 colocado;
 

* o que a mulher sente nos primeiros meses.
 

2 - Reforgar corn o grupo:
 

em que casos c DIU nao'deve ser usado.
 

3'- Discutir corn o grupo quais sao 
as vantagens e desvantagens
 
do DIU. 

A mulher que engravida usando o DIU pode 
abortar no primeiro

mes ou levar a gravidez ate 
o final sem que isso prejudique a 
cr ianqa 



- Espeloicidas (pomadas, suposi.toritioz vaginais.S (o Cos)). 

Os espermicidas sao subst~ncias que servem para matar os
 
espermatoz6ides. Sao colocados na vagina para formarem uma
 
barreira que nao deixa os espermatoz6ides entrarem no utero
 
.e subirem at6 as trompas. Os espermicidas sao vendidos sob
 
a forma do pomadas e 6 vulos vaginais.
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS ESPERMICIDAS
 

A seguranga da mulher que usa esse m6todo de nao engravidar e
 
pouca. Para dar melhor r'esultado precisa ser usado junto con 
outro m~todo. Se for colocado muito antes de ter rela o, ele 
perde seu efeito. 

- Via6agma 

0 diafragma tern o formato de unia "cuia" e feito de borracha
 
bem macia, facil de dobrar, tendo em toda a sua volta um anel dc
 
borracha mais dura.
 

Existern diafragmas de diversos tamanhos de acordo coin a medida da 
vagina da mulher. Para saber o tamanho quo sera usado 6 preciso 
fazer ',1 exame m6dico.
 

C diafragma precisa ser colocado com gel6ia espermicida no
 
maximo 2 horas antes da relagao.
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Este m6todo funciona como urea barreira para impedi r que os 
espermatozoides cheguem at6 o 6tero da mulher.
 

0 born resultado conseguido corn o uso desse m6todo, depcnde da 
maneira correta da. sua colocaao e do uso de espermicida. Para 
isso, e necessario ura boa orientaq5o quanto ao modo dc usar e, 
ate mesmo, de urna certa habilidade da mulher. 

Antes de coldcar o diafragma 6 necessario verificar sc nao esta 
furado. Ap6s a relaqao sexual, a mulher precisa ficar com 
o diafragma ainda 8 horas, s6 podendo lavar as 5reas geni tais
 
externas porque este e o tempo de vida dos expermatozoides na
 
vagina da mulher. Esse tempo pode ser aumentado ate 24 horas
 
sem nenhum inconveniente.
 

0 diafragma sendo bern cuidado, dura ate mais de 2 anos. Assim,
6 bom lava-lo com agua e sabao. NUNCA con agua fervendo, secar
 

com um paninho fino corn cuidado para nao rasgar. Antes de 
col'oca-lo no estojo passar maizena pois ajuda a conserva-lo.
 

Ele precisa ficar num local que nao receba luz. Nunca s- deve
 
passar vaselina no diafragma porque estraga a borracha. Se a
 
mulher emagrecer muito ou engordar, tiver tido urn filho ou um
 
aborto, sera necessario *r ao medico para ver se precisa mudar
 
o tamanho do diafragma.
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO.DO DIAFRAGMA 

0 diafragama nao faz mal a saude e nem prejudica a fertilidade 
da mulher, isto e, se u casal quiser ter mais filhos, basta a 
mulher parar de usa-lo. Quando usado com geleia espermicida
 
e colocado certo d ficilmente falha, sem diminuir a sensa So de
 
prazer do casal. A mulher que usa diafragma aprende a conhecer
 
melhor o seu aparelho genital.
 

0 diafragma custa caro porque ainda nao e frabricado no Bras.il 
Alem disso, precisa ser usado con espermicida, ficando a maioria 
da populaqao sem condi§6es financeiras para usar esse rnitodo. 
0 diafragma precisa ser colocado corn urna certa antecodencia 
para nao ser colocado errado. 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

- Discutir corn o grupo: 

* a necessidade da ida ao medico antes de usar o diafragma 
(por que); 

o quo costuyia ser util'izado com o diafracima; 
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* como o diafragma funciona c onde e colocado;
 

* quanto tempo & necess5rio ficar ainda com o diafragma ap6s
 
a rela ao sexual.
 

2 - Conversar com o grupo sobre as vantagens e desvantagens 
do uso do diafragma. 

Lavagem vaginal 

E uma lavagem que a mulher faz na vagina logo ap6s a rela ao 
sexual, para retirar o lfquido seminal que o homem deixa nela 
durante o ato, tentando impedir que os espermatoz6ides.encontrem 
o 6vulo. 

Algumas mulheres usam a' lavagem vaginal como metodo para evitar 
a gravidez, porerm falha muito,.alem "de trazer problemas para a
 
mulher. Isso porque essas lavagens modificam as paredes da vagina
 
tirando-lhes a protecao natural, tornando assim o aparelho genital
 
fpminino mais suieito a doen~as.
 

A MULHER SO DEVE FAZER LAVAGEM VAGINAL QUANDO INDICADA PELO
 
MEDICO. 

DESVANTAGENS DA LAVAGEM VAGINAL
 

E um dos m6todos menos seguros e a mulher nao pode confiar nele. 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Reunir os participantes em pequenos grupos para conversarem
 
sobre 

* quais as formas que usam e conhecem para evitar gravidez;
 

I dizer o queacham dessas formas
 



2 - Completar o que os grupos conversaram, corn informa ;6cs
 

sobre o5 m~todos abordados no manual.
 

3- Explicar quais as vantagens e desvantagens de cada m~todo 

METOPOS PARA NAO TER MAIS FILHOS
 

Sao as formas de evitar gravidez chamadas radicais ou irreversiveis,
 
isto 6, tiram a possibilidade do casal ter filhos. Chamam-se 

tambem esteriliza~ao: na mulher, ligaao de trompas e no homem, 

vasectomi a. 

- Ligaduka de trompas 

Ligar as trompas e uma opera ao simples que deixa uma pequena 

cicatriz junto ao umbigo. E3sa opera~ao impede que o 6vulo se 

encontre com o espermatozo1at . A muiner quu az esba 

toma anestesia e precisa ficar repousando por algumas horas. 

A ligadura das trompas e um metodo definitivo, isto e, u'na
 

vez feita a cperaqao a mulher nao podera mais ter filhos.
 

Esse m6todo e born para quem ja tern a familia formada e nao deseja
 

ter mais fi lhos. Como tamnbem p ra. as mulheres que taM s rios
 

problemas de saude.
 

UMA MULHER QUE DECIDA FAZER LIGADURA DE TROMPA PRECISA PENSAR
 

MUITO ANTES DE TOMAR ESTA DECISAO PARA MAIS TARDE NAO VIR A SE
 

ARREPENDER.
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA LIGADURA DE TROMPAS
 

A mulher que faz a ligadura de trompas nao tern mais [,eocupaqao de
 

as relaqoes sexuais corn mais liberdadc.
engravidar, podendo praticar 

Entretanto, algumas mulheres por falta de orienta ao podem vir a
 

ter problemas psicol6gicos apos a operagao, ficando inseguras,
 

corn sentimento .de culpa ou corn dificuldadc de sentir prazer na
 

.relacao. Es-,ai dificuldades,''coi o tempo, dcsaparvc'em.
 



- Va1ectomia 

Da mesma forma que e fcita uma opera§5o na mulher Dara evitar
 
.que eIa tenha fi Ihos, podc ser feita tambeni uma opera cao no homem
 
chanada vasectomia. 0 homem toma anestesia local e nao precisa
 
ficar internado. Nessa opera ao o mdico faz um pequeno corte
 
nos dois canais deferentes para impedir que os espermatoz6ides
 
passem.
 

A vasectomiae tambem um metodo definitivo. As vezes por motivos
 
psicologicos o homem pode se.sentir inseguro e coin medo de ficar
 
impotente, apesar de n5o haver nenhuma razao fisica para isso.
 
Assim e born que o homem antes de tomar essa decisao.pense bastante.
 

OBSERVAAO: .Apos a operaao, o homem ainda pode engravidar a
 
mulher. Isso acontece porque, antes dele ser operado,
 
ja haviam sido produzido esperrat'oz6ides que ficaram
 
armazenados e, durante a rela cEo saem. Por isso,
 
e necess5rio que nas primeiras rela 5es, apos a
 
operaao, o casal se previna usando algum outro
 
m6 todo.
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA VASECTOMIA
 

Essa opera~ao nac causa nenhum problema para o homem, pois ele
 
continua a sentir desejo sexual da mesma forma. Sua pot~ncia
 
tambem *ao muda, isto e, ele tern condi§oes de manter relaoes
 
sexuais coino antes e, mesmo deixando o lrquido na vagina da mulher,
 
ela r.ao engravlda, porque nesse IVquido nao tem mais espermatoz6ides.
 

E um metodo que permite ao homcm colaborar diretamente corn a
 
mulher para evitar a gravidez. No entanto, se o homem quiser mais
 
tarde ter um fi lho seu, nao podera mais.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

I ? Caso 

Luiz e Carmem tem 15 anos de casados. Vivem felizes porque
 
s6 entendeni bern e j5 tem 6 filhos. A satide de Carmenm esta
 
preoucpando muito Luiz que resolvcu conversar com o medico.
 
Luiz ficou sabendo que h5 duas maneiras dc'nao se ter mais
 
f i Ihos
 

a vasectomi'a que.6 uma operayao simp les que..o,.homem fz e
 



Depois de conversar com Carmcm reiolveram procurar novamente
 

o m6dico para usar um dos m6todos.
 

2? Caso
 

Elenae In~s se encontraram na porta da mercearia e come~aram
 

a conversar.
 

In~s, reclanitndo da vrda, dizia que estava querendo ligar as
 

trompas ou entao que seu marido fizesse uma tal de opera ao
 

para que eles pudessem parar de ter filhos.
 

Elena cntao contou o caso de uma conhecida sua que perdeu os 

seus filhos err, urn desastre. Como j5 havia ligado a's trompas, 

nao pode mais ter filhos, passando o reso da sua vida muito 

triste e sozinha. 

I - Comentar o caso corn o grupo perguntando: 

o que acham sobre o que Luiz e Carmern estao querendo fazer;
 

o que sabem sobre a opera ao que o homem e a mulher fazem
 

para nao ter filhos;
 

* quais os motivos que levam a mulher e o homern a fazerem
 
P - oneracoes.
 

2 - Explicar em que consiste cada unia das opera oes (do homem 

e da mulher) e em que casos elas podem ser feitas..
 

3 - Resumir corn o grupo quais as vantagens e desvantagens dos
 

m todo. definitivos (ligadura de trompas e vasec'omia)
 

CASAL QUE NAO PODEM TER FILHOS (ESTERILIDADE)
 

Quando o casal tem relaq5es sexuais, durante dois anos, sem
 

usar qualquer m todo para evitar gravidez e apesar disso, a
 
um caso
mulher nao conseguir engravidar, podemos estar diante de 


de esteri lidade. Sao varias as causas que impedem um casal de
 

maior parte delas pode ser tratada.
ter filhos, porem, a 


de saude
A esterilidade pode acontecer tanto por um lroblema 


do homm quanto da mulher e nao somente da mulher, zomo muitos
 

Donsar.
 



Assim, para descobrir que tipo de problema estS acontecondo,
 
6 necessario que o casal e nao apenas a mulher, seja examinado
 
por um medico.
 

Quem precisa ser examinado primeiro 6 o homem, porque o 
seu exame
 
e mais simples e mais barato, chamado espermogroma. Por meio desse
 
exame e possfvcl verificar se ele tem espermatoz6ides suficientes
 
para fecundar a rnulher. 

Quanto a mulher,tanbein e realizada uma serie de exames para 
descobrir qual 6 o problema.. Nela, a esteri lidade como obstruao 
(entupimento) das trompas, falta de ovula§ao, utero infantil, 
utero virado, turnores etc. Grande parte desses problemas pode
 
ser tratados, alcan~ando-se bons resultados.
 

Pode acontecer tambem da esterilidade ser causada por problemas
 
psicol6gicos (emocionais). Algumas mulheres, .por desejarem demais
 
ter um filho, as vezes, nao conseguem engravidar.
 

0 casa, que nao conseguir ter filhos, pode vir a adotar uma
 
crian~a, dedicando a ela o mesmo carinho e aten§ao que seriaam
 
dados ao seu fi lho natural.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

- Apresentar o caso: 

Jorge e Natalia estao casados hS mais de dois anos. Vivem
 
felizes mas, ate hoje nao conseguiram ter filhos.
 

Por que sera?
 

auvir que
o o o grupo tem a dizer sobre esta pergunta.
 

2 - Dar explica oes ao grupo sobre:
 

" o que esterilidade; 

" quando 6 que se pode considerar que um casal 6 est6ril; 

" quais as causas da esterilidade.
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a possivel cura da esterilidade com tratamcnto especial.
 

4 - Discutir sobre a adogao de crian~as
 

* 0 abo)Lo 

0 aborto 6 a eliminaco do embri~o ou feto quando ele ainda 
nao
 
estL podendo viver fora do utero 
materno. As formas comuns 
de
 
aborto sao o espontaneo e o provocado ou 
induzido.
 

- ABORTO ESPONFlANEO - C aquel em que a sar'da do ovo, emb'riao
 
ou feto acontece na-turalmente.
 

A gestante precisa cstar atenta 
a qualquer perda de sangue

durante toda a gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses.
 
A perda de sangue indica uma 
ameaga de aborto, algm das dores
 
na barriga (c6licas) que v~m da contralto do itero 
para eliminar
 
o embriao ou feto.
 

* As principais causas 
do aborto natural sao o desenvolvimento
 
anormal da crian~a, a ma forma 5o da placenta, uma queda, um

aborrecimento mui to grande que a mae possa 
ter tido etc.
 

* Quando a gestante esta .com ameaga de aborto 
precisa ficar em
 
repouso e suspender as rela 
6es sexuais. E necessario consul tar
 
um mdico imediatamente 
e nao tomar rem 
dio sem ter sido receitado
 

- 'ABOR"O PROVOCADO - E aquele em que a mulher usa remedioso'u
 
algum coloca no seu utero instr"mnentos ou lrquidos pa-ra eliminar
 
o emb.riao ou feto.
 

Apesar de serem utilizados 
varios metodos de evitar gravidez,

grande nuimero dc mulheres, por nao conhecerem esses metodos, 
fazem
 
aborto quando descobrem que estao gravidas. 
 No Brasil, comO

aborto n5o 6 permi tido por lei, 
 costuma ser feito as escondidas,
 
por curiosas e, que trabalham em locais 
com pouca higiene e sem
 
o material necessario.
 

As 
vezes a gravidez j5 esta bem adiant'ada, no 4? ou 5? mes, por

exemplo, e a mulher mesmo assim, faz 
o aborto, corn isso correndo
 
risco de vida 
c.ausado por hemorragia ou infecqo.
 

0 



Geralmente, as mulheres pobres sao as que ficam mais sujeitas a 
csse tipo do risco. Outras vezes ficani tao desc-speradas que tentam 
sozinhas fazer o aborto, colocando objetos estranhos, tomando ch5s, 
injcoes etc. que podem vir a causar problemas graves como 
perfuragao do Gtero. 

Por isso 6 muito importante que a mulher que n5o quiser ter filhos 
por uns tempos, saiba como evitar ficar gravida por meios que nao
 
prejudiquem a sua sau-de. Assim ela estudara cuidando 
melhor do seu
 
bem-estar e dd sua famFlia.
 

0 ABORTO DEVE SER SEMPRE EVITADO
 

OBSERVA AO: 	 0 risco de vida aumenta muito, quando o aborto
 
praticado depois do 3? mes de gravidez.
 

SUGESTOES DE ATIVIDADES
 

1 - Conversar com o grupo, perguntando:
 

o que acham do aborto; 

r ,%r,, f nmr I . 

..que tipos de aborto con hecem.
 

2 - Falar com os participantes sobre: 

o qu. e o aborto;
 

. os tipos de aborto;
 

* as causas de um aborto natural;
 

* quais os sinais que podem indicar infIcio. de aborto;
 

oa que 'i preciso uma mulher fazer quando esta com ameaca de
 
abor to;
 

o perigos a mulher corre quando provoca o aborto;
as que 


* a mortalidade niaterna causada por hemorragias e infec oes.
 

A PARTIR DO MOMENTO QUE 0 CASAL INICIA UM RELACIONAMENTO
 
AFETIVO E MAIs rNTIMO E. IMPORTANTE CONHECER QUE EXISTEM VARIAS
 



GLOSSARIO
 

A
 

AFETO - amor, querer bern, carinho.
 

AGRESSIVO - d'ar o contra a tudo que outra pessoa fala.
 

ALTERAR - mudar, modificar,
 

ANSIEDADE - afli}ao, desassossego, preocupaqao.
 

ANTECEDENCIA- antes da hora.
 

APARENCIA - dar boa impressao para os outros; aparecer bern.
 

APOIO - estar ao lado da pessoa conversando corn ela, dando-lhe 

carinho e aten§ao. 

ARMAZENAR- ficar guardado, depositado. 

C
 

COLABORAR - ajudar. 

COMPLICAgAO - dificuldades,embaracos, problemas.
 

CONTATO - estar perto de outras pessoas.
 

CONTRAgAO - e o movimento que o 6tero faz para fazer o beb& nascer.
 

CONTRIBUIR - ajudar.
 

CONVIVER - viver junto.
 

CONTROLAR - ter a hora e lugar certo para fazer alguma .coisa.
 

COMPORTAMENTO - modo de fazer as coisas.
 

D
 

DEFINIDA- uma coisa certa.
 

DEFINITIVA - para sempre, que nao tem mais jeito.
 

DESEMPENHAR - fazer, realizar.
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E
 

ELIMINAR - fazer sair, por para fora. 

EVACUAR- obrar, ato de-.eliminar as fezes.
 

F 

FLUXO MENTRUAL - sarda da menstruag3o. 

FERTILIDADE - capacidade de ter filhos. 

FREQUENCIA - que acontece sempre, v5rias vezes. 

G 

GESTAgAO - tempo de gravidez.
 

H 

HORMONIOS SEXUAIS - subst~ncia que 6 langada no sangue e faz com 
que as pessoas fiquem excitadas. 

HABILIDADE - facilidade para fazer alquma coisa.
 

INCONSCIENTE - quando a p'essoa faz alguma coisa sem ter pensado
 

IDEAL - o melhor que se pode ter.
 

IMPEDIR - nao deixar acontecer. 

INCLUINDO - contndn colocando junto. 

M 

MUCO BRANCO - lIquido grosso que sai pela vagina.
 

P
 

PARTICIPAqAO - fazer parte de alguma coisa junto corn outras pessoas. 

PERFURAR - furar 
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PESSOAS EQUILIBRADAS - pessoas quc fazen as coisas sempre de 
maneira certa. 

POSSIBILIDADE - com condi 6es de fazer alguma coisa. 

PREFERIR - escolher. 

PREMATURO - antes do tempo certo. 

PROTEGER - cuidar bem. 

PROTENA - substancia que contgm nos alimentos que servem para 
formar a pele, o cabelo etc. 

PROVOCAR - causar alguma coisa. 

PROCESSO - que vai acontecendo aos poucos. 

.R 

RELAXAR - ficar calma. 

RISCO - perigo. 

S 

SEGURO - com confianga 

SENSTVEL - que faz a'pessoa sentir uma coisa diferente. 

SINTOMA - sinal de alguma coisa 

T 

TAMPA - um ITquido grosso que tapa a entrada da vagina. 

TRANSFORMAAO - mudanqas. 
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EVALUACION DEL PROGRAMA
 

de
 

EDUCACION PARA LA PLANIFICACION FAMILIAR
 

de PES-MOBRAL
 

1. 	ANTECEDENTES
 

Los programas de planificacion familiar se iniciaron en Brasil 
en
 

el a7io 1965 en ocacion de la XV Jornada de Ginecolog'a y Obstetri
 

cia, cuando un grupo de medicos preocupados con el grave problema
 

de salud plblica que representaba el oborto provocado creo la
 

BEMFAM-'Sociedade Civil de 
Bem 	Estar Familiar no Brasil).
 

Posteriormente, otros programas privados 
como los de Bemfam, se
 

fueron creando en Campi~as, San Pablo y Rio de Janeiro. 
 En el
 

aEo 1978 el gobierno nacional establece 1o que podria considerarse
 

el primer programa oficial de planificacion familiar, el "Programa
 

de atencion a la gravidez de alto riesgo", que a pesar de no 
tener
 

significancia en cuanto a cubertura, ya que solo pretend'a servir
 

50,000 mujeres en riesgo obste'trico por anFo, establece 
con clari
 

dad la intencion del gobierno de 
comenzar a dar servicios en esa
 

area.
 

Mientras tanto las actividades de 
las entidades picivadas se conti
 

nuan y ampln y una nueva conciencia de aceptacion aparece, 
tanto
 

en los 
lideres politicos e insritucionales, como en el pdblico,
 

que comienza a demandar servicios.
 

A principios de 1980 la Gerencia del Programa de Educaci'n para
 

Salud 
(PES) de Mobral, comienza un proceso de concientizaci'n y
 

sensibilizacion interna a fin de preparar la salida de un programa
 



educativo en el campo de la planificacio'n familiar.
 

Este proceso se completa a meaiados de ano y una serie de mate
 

riales educativos (manuales, folle-os, album seriado, audiovi
 

suales, juegos, etc.) son producidos. ki mismo tiempo se esta
 

blecen los sistemas de implantacion del programa a nivel nacional
 

y se fijan los sistemas de capacitacion de personal a todo nivel.
 

Es importante destacar que si bien es cierto que existen en el
 

pars experiencias anteriores en el campo de la planificacion fa
 

miliar, que se mencionaron mas arriba, ninguno de esos programas
 

a tenido alcance nacional y generalmente se han restringido a
 

pequenas areas del pals o a desarrollar experiencias pilotos que
 

sirvieran de modelos operativos.
 

Por lo tanto, la actual experiencia iniciada por MOBRAL, constituye
 

el PRIMER PROGRAMA DE ALCANCE NACIONAL.
 

Otra caracterlstica,innovadora de este programa es su enfoque
 

totalmente educativo, basado en una amplia informacion sobre
 

sexualidad humana y planificacion familiar.
 

La utilizacio'n de la infraestructura de MOBRAL permitiral llegar,
 

rapida y eficazmente, a los rincones mas alejados del pals.
 



2 JUSTIFICACION
 

La evaluacio/n sistematica y en profulndidad de este programa se jus

tifica por las siguientes razones.
 

-Es el primer programa oficial a nivel nacional que se llevara 

a cabo en el Brasil. 

-Elprograma atendera las necesidades a las 25 Unidades de la 

Federacion y cubrira ... de los ......... municipios. 

-Se poseen metas y objetivos bien definidos en cuanto a tama!o, 

duracion y cubertura esperada. 

-Dada la extension ter-ritorial donde se llevard a cabo el 

programa y los diversos programas de salud y planificacion
 

familiar existentes, una gran cantidad de variables no con
 

trolables pueden estar confundiendo los logros obtenidos y
 

por lo tanto es necesario dise-nar un sistema riguroso de
 

evaluacion a fin de poder comprobar cientificamente la bon
 

dad del programa y los resultados obtenidos directamente
 

con este trabajo.
 

-Es interes prioritario de MOBRAL y de las mas altas autori
 

dades nacionales conocer la validez de la metodolog]fa de
 

sarrollada y de los materiales empleados, a fin de mejorar
 

y dinamizar este y otros programas similares que se lleven
 

a cabo en el pafs.
 

-Los resultados obtenidos pueden ser utilizados y tomado 
como
 

modelo por otros paises Latinoamericanos.
 



3. 	OFTETIVOS DE LA EVALUACIONI
 

3.1. 	Medir la eficacia y eficiencia del programa teniendo en cuenta
 

el cumplimiento de las metas cuali y cuantitativas.
 

3.2. 	Medir la eficacia de la metodolog'a educativa empleada y de
 

los materiales educativos de apoyo.
 

3.3. 	Medir el grado de operatividad del sistema gerencial (implanta
 

cin, ejecucion y supervision) propuesto.
 

3.4. 	Medir los cambios en cuanto a conociemiento, actitud y practi
 

ca de sexualidad humana y planificacion familiar, en la pobla
 

cio'n receptora.
 

3.5. 	Medir el impacto producido en ciertos indicadores socio-deme-ra
 

ficos. (a determinar).
 

3.6. 	Medir el cambio de conducta de la poblacion.
 

3.7. 	Contar con un documento objetivo que pueda servir de modelo par
 

programas de otros paises.
 



I. 	METODOLOGIA DE EVALUACION
 

Es importante enfatizar la necesidad de un proceso evaluativo a
 

dos 	niveles. Por un lado se necesitan elementos objetivos que
 

permita 
medir el impacto que el programa produce en la comunidad
 

y analizar en forma objetiva el cumplimiento de metas y del crono

grama establecido. Al mismo tiempo se necesita un sistema de "eva
 
I 

luacion permanente" que facilite la observacio'n de la marcha en el.
 

dia a dia del programa y permita introducir en el proceso las modi
 

ficaciones y ajustes necesarios.
 

Esta metodologia combina, por lo 
tanto, ambos intereses evaluativos.
 

Para el estudio del impacto del proyecto ("logros externos)" se
 
/ 

utilizara un diseio cuasi-experimental con grupo de control equi
 

valente, empleandose el dise~o de Salomon (cuatro grupos de estu
 

dio). Un "estudio de base" realizado al comienzo del programa ser
 
/ 

vira como "marca" y punto de referencia del "antes" del proyecto.
 

El mismo cuestionario aplicado al final del programa permitira'
 
/ 

medir los logros y el impacto alcanzado. Se prevee una evaluacion
 

intermedia, a la mitad del programa,a fin de conocer la marcha y
 

la 	tendencia del mismo.
 

Los principios en que se basa la evaluacion "permamente" o "interna"
 

son su sencillez y la utilizacion de informacion que 
se recolecta
 

rutinariamente. Esta evaluacion inteina se propone medir:
 

-Operatividad del programa
 
/ 

-Sistemas de comunicacion interna empleados
 

-Problemas detectados para la marcha del programa y ajustes
 

efectuados.
 



-Imoacto del Programa en la Comunidad
 

Basado en el diselo de Salomon (ver cuadro pag. 10 ) se seleccionaran
 

4 grupos poblacionales sujetos a estudio. El tamaio del marco mues
 

tral debera ser determinado oportunamente, como as tambien las 
areas
 

geograficas de estudio. En los grupos 1 y 2 se aplicara'el 
cuestiona
 

rio correspondiente al estudio de base. Los grupos 
1 y 3 seran ex
 

puestos al programa educativo y finalmente los cuatro grupos seran
 

estudiados al final del programa.
 

Este esquema nos permitira conocer:
 

-Conocimiento, actitud y practica de la poblacion antes de 
haber
 

iniciado el programa
 

-Dinamica del programa educativo
 

-Cambios observados en el grupo Q)sometido al estudio "antes"
 

y al programa educativo.
 

-Impacto que produce el solo hecho de estudio "antes"
un (grupo 2).
 

-Contaminacion que puede producir en el 
proceso educativo el
 

estudio "antes" (grupo 3)
 

-Variancia observada por el simple pasaje del tiempo en un 
grupo
 

control equivalente no expuesto al estudio "antes" ni 
al proceso
 

educativo.
 

Adema's del cuestionario sobre conocimiento, actitud y practica, se
 

hara, en la evaluacion intermedia y al final del programa, 
un corte
 

temporal y se analizaran las variaciones en los indicadores de salud
 

para determinar, en forma tangencial, si el programa ya esta produ
 

ciendo impacto a ese nivel.
 



/
Los indicadores a estudiar seran, entre otros;
 

I 

-Paridad (numero de hijos por mujer)
 

-Mortalidad materna e infantil
 

-Tasas de crecimiento poblacional
 

-Uso y continuidad de uso de antidonceptivo (entre otros pro
 

gramas que operen en el area)
 

-Venta de anticonceptivos,en el area del programa
 

-Aumento (disminucion) de la utilizacion de los servicios.de
 

salud
 

-Tasas de aborto (internacion por aborto complicado).
 

4.1 . Evaluacion de las Actividades y Materiales Educativos Empleados 

El programa prevee la capacitacion de personal a diferentes 

niveles, pero fundamentalmente la parte de mayor importancia 

es la capacitaci'n del MONITOR, que sera 
/ 
el encargado de 

ejecutar el prograina a nivel comunitario. Por lo tanto s-e 

evaluar~n !as actividades de esta area en dos. niveles; a) 

Medicion de la calidad del impacto de la capacitacion; b) 

Medicion de la transmision de los contenidos educativos 
a
 

la comunidad.
 

4.1. 	a) Medicio'n de la calidad del impacto de la capacitacion.
 

Se hara mediante la realizacion de actividades de practica
 

integradas en el curriculum de las diferentes actividades
 
/ 

de capacitacion. Un instrumento especial se dise-ar' para
 

recoger la informacion correspondiente y se medira el grado
 

de avance obtenido, mediante la satisfaccion de la ejecucion
 

de las practicas escogidas.
 



Este cuadro analftico consiste en registrar en forma continua
 

y sistematica, mes a mes, las actividades desarrolladas y los
 

problemas surgidos durante la marcha del proyecto.
 

El "cuadro" es una hoja que contiene una columna listando ele
 

mentos y componentes que son constantes a lo largo del desarro
 

llo del programa. El resto de las columnas es una calendari
 

zacin en el tiempo cuya combinacion' permite "chequear" perio
 

dicamente que esta' sucediendo con esas actividades y la forma
 

en que se van solucionando los problemas presentados.
 

Para que elcuadro sea eficiente, el Gerente del PES debera
 
/ 

mantener mensualemente una reunion con los supervisores y en
 

cargados del programa de educacion sexual y planificacion fa
 

miliar durantE la cual se analizaran una serie de asuntos com
 

prendidos en una lista ("check list") especialmente preparada.
 

La planilla para recoleccion de informacion figura en la pag.l'
 

Se presentan a continuacion tres cuadros describiendo:
 

a) Disefo cuasi-experimental (diseiio de Salomon) 

b) Modelo operativo de la evaluacion 

c) Informaciones que brindara la evaluacion. 



DISENO CUASI-EXPERIMENTAL CON GRUPOS CONTROL EQUIVALENTES
 

(DISENO DE SALOMON)
 

GRUPO 1 
 ESTUDIO DE PROGRAMA ESTUDIO DE
 
BASE EDUCATIVO SALIDA
 

GRUPO 2 ESTUDIO DE 
 ESTUDIO DE
 
BASE 
 SALIDA
 

GRUPO 3 
 PROCRAMA ESTUDIO DE
 
EDUCATIVO SALIDA
 

GRUPO 4 
 ESTUDIO DE
 

SALIDA
 

El dise~o de Salomon permite controlar las contaminaciones debidas al
 

proceso de la investigacion. 
Al mismo tiempo, dada las variedades de
 

combinaciones de los 4 grupos 
en estudio permitira, tambien, identifi
 

car algunas de las variables externas intervinientes.
 



MODELO OPERATIVO 

ANTES D U RANT E DES PUES 

ESTUDIO DE BASE 

.Conocimiento, 
Actitud y Practica 
sobre sexualidad 
humana y planifica 
cidn familiar 
.Necesidad del Programa 

Perfil de la 
Poblacidn suJeto 

* del Programa 

. 

. 

I 

*: 

ESTUDIO 
SOBRE LA 
MARCHA 

.Evaluacion de 
la,capacita 
cion 
.Evaluacion de 
la transmisio'n 
de contenidos 
educativos a 
la comunidad 
.Nivel de com 
prension, Re4- ° I - -i 
tencion Y 
Aceptacion de 
los materiales 
educativos 

EVALUACION 
INTERMEDIA 

.Aplicacion del 
cuesticnario del 
Estudio de Base 
a una muestra 
restingida de 
poblacidn a fin 
de determinar 
la marcha y ten 
dencia del Pro 

t grama 

I 

. 

ESTUDIO DE SALIDA 

.Utilizacion del 

mismo .cuestionario 
del Estudio de Base 
.Satisfaccio'n con el 
Programa 
Analisis de datos 
de Registro: corte. 
en el tiempo y ana 
lisis de algunos 
indicadores basicos 
(Paridad, Mortalidad 
Materna e infantil, 
Crecimiento pobla 
cional, uso de an 
ticonceptivos, 6tc.) 

ANALISIS DE LOS DATOS 

- ". " "ANTES - DESPUES"-

IMPACTO DEL PROGRAMA 



INFORMACIONES QUE BRINDARA LA EVALUACION
 

1. 	 Perfil del sujeto del programa (poblacio receptora).

/ 

2. 	 Conocimiento, actitud y practica sobre sexualidad humana y plant
 

ficacion familiar de la poblacion receptora.
 

3. 	 Resultados de la capacitacio'n de los monitores.
 

4. 	 Transmision de contenidos educativos del monitor a la 
comunidad.
 

5. 	 Nivel de comprension, retencio/n y aceptacibn de los materiales
 

educativos empleados.
 

6. 	 Cumplimiento del plan de accion (cronograma)
 

7. 	 Problemas surgidos durante la marcha del programa y soluciones
 

dadas.
 

8. 	 Modificacion de las actitudes, conocimiento y pra'cticas en sexuali
 

dad humana y planificacian en el area del programa. Analisis corn
 

parativo con areas control.
 

9. 	 Aumento de demanda de servicios de anticoncepcion.
 

10. 	 Modificacion de algunos indicadores demogra'ficos y de salud (paridad,
 

mortalidad materna e infantil, uso y continuidad de uso de antico
 

ceptivos, tasas de crecimiento demografico, practica de aborto,
 

etc.). Analisis comparativo "antes-despue's".
 

11. 	 Grado de aceptacion y conformidad de la poblacion con el programa.
 

12. 	 Recomendaciones para el mejoramiento del programa e indicaciones
 

para 	el empleo del modelo en otros paises.
 



CUADRO ANALITICO DE FUNCIONES Y PROBLEMAS
 

MES MES MES MES 
 MES MES
 

ELEMENTOS Y 

COMPONENTES
 

ASUNTOS TRATADOS
 

PROBLEMAS DETECTADOS
 

RECOMENDACIONES Y 
SOLUCIONES PROPUESTAS
 

I FORME DE LOGROS
 

ACIVIDADES POR
 
REALIZAR
 

PERSONAL PARTICIPANTE
 
DE LA REUNION
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5 PRESUPUESTO (para 3 alios)
 

Para la ejecucion del presente proyecto de evaluacion se requiere:
 

Personal Tecnico
 

.Investigador Principal (fu].l-time)
 

.Investigador Asistente (par-time)
 

.Secretaria (part-time)
 

.Encuestadores (inicio - medio - fin) 

Materiales
 

.Impresion de los cuestionarios
 

Viajes y Per Diem
 

.Pasajes
 

.Per diem 

Computacion
 

.Perforacion
 
/ 

.Horas de computacion
 

Publicacion de Resultados
 

.Costo de impresion de in
 
formes de progreso
 

.Costo de impresion del
 
Informe Final
 

.Costo de distribucion
 

Capacitacion y Supervision
 

.Capacitacion de encuestadores
 

.Supervision de encuestadores
 



Apoyo AdmInistniLivo 

.Papelerj'r)
 

0 
-Telefonosy correo
 

.Varios
 


