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RESUMO EXECUTIVO
 

O que se segue 6 o relat6rio final de um estudo etnogrifico de seis meses 
de durag.o sobre criangas que morarn e trabalham nas ruas do Rio de 
Janeiro. 0 objetivo bisico do projeto de pesquisa era documentar as 
prAticas sociais e os comportamentrs que colocavam os jovens que 
vivem nas ruas sob risco de infecqdo pelo HIV. 

O estudo 6 limitado quanto a tempo e escopo geogrifico, focalizando 
dois lugares em Copacabana e urn lugar no Centro onde o pesquisador 
teve contato corn crianqas e adolescentes que moravani e trabalhavarn 
nas ruas. As entrevistas qualitativas tiveram prioridade em relaq9o Acoleta 
de dados quantitativos; a amnostra dos jovens que vivem nas ruas entrevis
tada pelo pesquisador n.io 6 necessariamente representativa de todos os 
jovens que vivem nas rias. Educadores de rua e outras pessoas que 
trabalharn corn jovens que vivern has ruas tambdm foram entrevistados. 

As crianqas e adolescentes que vivem e trabaliham nas ruas do Rio nio 
pertencem Aurn finico grupo homog~neo. Existe urn alto grau de diferen
ciaqAo entre as populaq6es que vivern nas ruas, incluindo os que sdo 
legatirente menores. Conex6es corn a casa e corn a fainflia, acesso A 
trahalho gerador de renda, atitudes e prdticas relacionadas As drogas e ao 
crilike, prefercncia e identidade sexuais s~o algumas das principais 
marcas de diferenqa entre osjovens que vivem nas ruas. A identificaqdo 
corn uma d-ea particular da cidade, corn grupos de colegas, ou mesmo 
corn programas voltados para os "meninos de rua" s5o outros fatores que 
diferenciarn segmentos da populaq9o que vive nas ruas. Ner todos os 
menores do ponto de vista legal que moram e trabalham nas ruas em 
todo o tempo ou parte do tempo consideram-se -meninos de mia". 0 
r6tulo 6 muitas vezes recusado por estar carregado de estigma e ser sinai 
de marginalidade. 

Os grupos que vivem em trs Areas do Rio do descritos e contrastados 
para dernonstrar as maneirAs em que ocorre a diferenciaqio social. Existe 
urn processo de seleq5o mfitua entre os programas para "meninos de rua" 
e os jovens que moram e trabalham nas ruas. Muitos dos jovens que tem 
acesso a recursos que Ihes permitem manter-se sern ajuda desses progra
mas preferem nAo receber tal ajuda. NAo querem ser, e nio queremn ser 
considerados, "meninos de rua". 0 acesso aos serviqos prestados pelos 
programas para "meninos de rua" As vezes 6 dificil. Alguns programas 
chegarn a ser identificados corn determinados grupos; jovens que n:o 
pertencem a estes As vezes n~o conseguem acesso. Em um caso descrito 
no relat6rio, jovens homossexualmente identificados tiveram acesso a 
urn programa que fornecia serviqos relacionados Asatide. Tal programa 
acabou sendo definido por outros jovens que vivian nas ruas como 
sendo de "viado". Os programas, assim como os grupos dejovens que 
vivern nas ruas, podern ser territoriais; as rivalidades existem e podem 
explodir em brigas. 

A express~o "meninos de rua" significa, em alguns casos, uma categoria 
de serviqo social que n~o inclui necessariamente todos os jovens que 
moram e trabalharn nas ruas. Em geral nio inclui, por exemplo, prostitu
tas, prostitutos, ou travestis. Muitos dos jovens entrevistados pelo 

IFI " 



pesquisador foram expulsos de casa. Muitos dos jovens homossexual
mente identificados foram obrigados a sair de casa por manterem re
lag6es sexuais corn pessoas do mesmo sexo. Muitas vezes estes jovens 
sio identificados pelos profissionais em "meninos de rua" como "cria
dores de caso". 

No se encontrou nenhuma ideologia ou sistenia de crenqas especffico 
dos "meninos de rua" em relagio a priticas sexuais ou Apercepqdo de 
priticas de risco relevantes para a transmissio do HIV. A AIDS 6 
fortemente associada Aestigma social e particularmente Ahomossexuais 
e prostitutas. Alguns jovens parecem considerar-se imunes AinfecqAo 
pelo HIV por terem relaq6es sexuais "legftimas". "Legftimas" sdo as 
relaq6es heterossexuais monogimicas. "Ilegftimas", o mais das vezes, 6 
urn termo aplicado As relaq6es sexuais homem-homem ou As prostitutas. 

A rua 6 tanto um espaqo moral quanto social. t, associada Ailegitimi
dade: Afalta de conex6es corn a "familia" ou corn a "casa". Ao estigma 
de viver nas ruas se junta o estigma associado As priticas sexuais atribuf
das aos que vivem nas ruas (a caracterfstica mais proeminente a eles 
atribufda 6 a "promiscuidade"). 

Como a maioria das outras pessoas, os jovens quc moran e trabalharn 
nas ruas muitas vezes contain hist6rias sobre suas vidas sexuais que nho 
necessariamente revelam a verdade sobre o que fazem sexualmente. As 
sanq6es sociais contra os que se identificarn como homossexuais (ou que 
se acredita que sejam homossexuais) 6 urn dos principais fatores A 
influenciar a maneira pela qual as pessoas falam sobre seu comporta
mento sexual. Os homens "heterossexuais" enfatizain sua promiscuidade 
com parceiras femininas, de quem esperam fidelidade sexual. A maior 
parte dos rapazes heterossexualmente identificados nio admite ter tido 
relaq6es "feminilizadas" corn outros homens. Alguns afirmarn terem tido 
relaq6es sexuais com outros homens, mas dizem ter desempenhado o 
papel de penetrador (menos estigmatizante). As mulheres, que vivem sob 
constz.nte ameaqa de violncia por parte dos homens, muitas vezes 
afirmam serem fi6is aos namorados, mesmo quando nho e o caso. As 
represilias As viola;6es das normas do grupo, estabelecidas pelos 
homens, incluern a viol ncia. 

As estrat6gias de comunicaqio de niensagens de prevengdo contra a 
AIDS para os jovens que vivem nas ruas devem levar em consideraqio 
os estigmas ligados Avida e ao trabalho nas ruas. P-preciso tomar 
cuidado para nio reforqar os estere6tipos dos "meninos de rua". A 
linguagem deve ser apropriada, mas no condescendente. Pode-se 
empregar termos vulgares para esclarecer os significados, mas mensa
gens corn muita gfria As vezes nio s~o bern recebidas. A condensagao de 
HIV e AIDS em AIDS ji causou muita confusao e deve ser evitada. 
Deve-se pressupor que as pessoas que recebem as mensagens de pre
venqAo contra AIDS sejam ineligentes, embora pouco instruidas e quase 
certamente analfabetas. 

t preciso um esforqo para direcionar-se Acomportamentos especificos de 
risco, para dissociar a epidemia de AIDS dos chamados "grupos de 
risco" e para comunicar estrat6gias de redugio de risco claras e 
acessiveis. Muitas das organizag5es nfo govemamentais (ONGs) que 
trabalham com jovens que vivem nas ruas nio tem equipes adequada
mente treinadas para tratar das quest6es relacionadas Aprevengao contra 
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a AIDS e ndo se pode, apriori,contar corn elas para auxiliar efetiva
mente numa intervengao. Ademais, os jovens que t6m acesso aos 
servigos das ONGs representam um mnimero muito pequeno comparado A 
totalidade dos jovens que moram e trabalham nas ruas. 

INTRODU(AO
 

As criangas e adolescentes que viven nas ruas estdo sob maior risco de 
infecg9o pelo HIV por uma s6rie de raz6es, muitas das quais decorrem de 
sua posiqdo desvantajosa na hierarquia social e politica. Identificar os 
comportamentos que os colocam sob major risco de adquirir HIV nfo 6 
uma tarefa simples, ji que o contexto em que ocorrem estende-se A 
sociedade, de maneira ,unpla.Deve-se entender os comportamentos tais 
como existem no interior de urn sistema de prdticas sociais; os comporta
mentos sexuais, por exemplo, nro podern ser entendidos sem um amplo 
conhecimento de seus contextos sociais e culturais. Por esta raz5o, a 
pesquisa etnogrifica ou qualitativa sobre jovens que vivem nas ruas 6 
indispensdvel para ura intervenqio efetiva. Este projeto foi proposto 
originalmente corn a intenqdo de tomar tais dados disponiveis aos grupos 
que atuam junto Ajovens que vivem nas was no Brasil. 

Este relat6rio e resultado de seis meses de pesquisa etnogrifica corn 
crianqas e adolescentes que moram e trabaliham nas was do Rio de 
Janeiro e corn individuos e instituiq6es que desempenham papkis impor
tantes em suas vidas. 0 projeto pretendia tratar de ura questfo central 
subjacente ao trabalho de prevenqfo contra HIV/AIDS entre os jovens 
que vivem nas was do Rio de Janeiro: 

n Quais ;o as prdticas ou comportamentos sociais que colocarn estes 
jovens que inoram e trabalham nas ruas do Rio de Janeiro sob risco de 
infecqfo pelo IIV? 

As perguntas mais especificas feitas neste estudo decorreram de ex
peri6ncias anteriores no desenvolvimento de materiais para a comuni
caqfo de men'3agens de sexo mais seguro' dirigidas a jovens que vivem 
nas ruas do Rio. Aumentar o impacto de tais materiais implica a identifi
caqfo de prAticas especificas de risco e estrat6gias de reduqAo de risco, a 
formulagdo de mensagens de promogAo da satide, e a seleq:o de canais 
adequados de comunicaqro. Como nio se dispunha de informaq6es 
qualitativas sobre prdticas de ris,.o e sobre redes de comunicaq9o, 
concluiu-se que para o desenvolvimento de trabalhos futuros de pre
vengdo da HIV/AIDS era essencial fazer um estudo etnografico sobre 
jovens que vivem nas wuas do Rio. 

0 projeto foi proposto e financiado pela AIDSCOM, ura organizaio 
contratada pela USAID-Agincia dos Estados Unidos para o Desen
volvimento Internacional. Trata-se de um projeto de curta duraqdo, que 
comeqou em julho e acabou em dezembro de 1991. Ap6s o perfodo 
inicial de seis meses para o trabalho de campo, foram alocados mais tr6s 
para editar o didrio de campo e concluir o presente relat6rio. A pesquisa 
de "campo" foi feita por Patrick Larvie, do Comit6 de Desenolvimento 
Humano da Universidade de Chicago. No Rio, o Dr. Richard Parker, 
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atual diretor da Unidade de Prevengqo contra HIV/DST do Ministdrio da 
Satide e professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
trabalhou como consultor do projeto. Paulo Longo, psic6logo e coorde
nador do Prograrna Pegag~o (que distribui preservativos e di infor
maq6es sobre sexo mais seguro a prostitulos), trabalhoui como assessor 
nos dois primeiros meses. Paulo foi convidado para participar do projeto 
e .uxiliar nos contatos corn as organizaqoes lao-govemamentais (ONGs)
locais que traba~ham corn os jovens que moram e traballiarn nas ruas. 
Paulo usou seus contatos pessoais e profissionais corn as ONGs locais de 
maneira a facilitar o ripido desenvolvimento deste estudo. Tamb6m 
desempenhou o importante papel de guia, dando informaq6es prdticas 
sobre a cidade, e fazendo uma descrio da cultura e da sociedade 
carioca. 

* Objetivos da pesquisa e metodologia 
0 estudo foi definido como de natureza etnogrifica, pretendendo 
fomecer informaqbes qaalitativas sobre o contexto em que ocorrem as 
prAticas de risco (sejam elas sexuais ou n~o). Tambem pretendia dar 
alguma explic.q~o para as maneiras em que a AIDS enquanto pandemia 
e enquanto sfndrome prevencivel 6 compreendida pelos jovens que 
morain e trabalham nas ruas do Rio. Como muitas das atitudes e crenqas 
que cercam a-.prAticas sfxuais, bern como os meios de prevenqo contra 
a infecqho pelo HIV, nio sio facilmente documentados atrav~s de 
entrevistas e questionirios padronizados, concluiu-se que urea aborda
gem etnogrdfica seria mais viAvel. Para definir e implementar urna 
interven;do contra HIV/AIDS e essencial compreender as atitudes e 
crengas sobre prazer, sexualidade, desejo, estigmnatizaqho e morte entre 
os grupos de jovens que vivem nas ruas. 0 objetivo do estudo, portanto, 
era coletar dados qualitativos que pudessern ser usados para informar os 
interessados em desen volver urea estratgia de prevengdo contra HIV/ 
AIDS junto Ajovens que vivem nas ruas. Especificamente, os objetivos 
centrais do estudo eram os seguintes: 

m Documentar a organizaqo social de menores que moram e trabalham 
nas ruas do Rio de Janeiro para compreender melhor o contexto em que 
ocorrem as priticas sexuais-inclusive, mas nao apenas, as priticas de 
risco. 

i Documentar as priticas especificas que colocam estes jovens sob o 
risco da transmissio de HIV, bern como as possibilidades ou estrat~gias
de reduq;o de risco ao alcance dos jovens que moram e trabalhan nas 
ruas. 

m Identificar as possibilidades de comunicag;o efetiva que possam se 
adaptar Aestrat~gias de reduq: o de risco quanto Aprdticas especificas e 
usar os mejos de cornunicaqio mais apropriados aos jovens que vivem 
nas ruas. 

* Identificar as pessoas e instituiq6es que desempenhan pap~is 
importantes nas vidas dos jovens que moram e trabalharn nas ruas e que 
possam colaborar na divulgaqio de mensagens de promogio da safde. 

Ndo h6 divida que as metas e objetivos deste estudo eram ambiciosos. 
Nenhum estudo, qualquer que seja sua duraqgo, jamais serA capaz de dar 
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uma visdo total sobre os jovens que vivern nas ruas.Este relat6rio, assim, 
no pretende dar conta da situagAo dos jovens que inoram e trabalham 
nas ruas. Ao partilhar os resultados deste estudo cc m outros que tra
balham corn quest6es ligadas i HIV/AIDS ou com jovens que vivem nas 
ruas, espera-se fornecer bases para um planejamento refletido e crftico 
sobre as interveng6es de promoqio de safide. 

* Considerag6es domogrAficas 
O corpo de dados i partir dos quais este relat6rio foi elaborado inclui 
observag6es etnogrificas, discuss6es formais e infornais e entrevistas 
corn membros de tr~s grupos. 0 primeiro grupo consistia de jovens (ou 
seja, legalmente defmidos como menores, i.e., corn menos de 18 anos) 
que morarn e/ou trabalharn todo o tempo ou parte do tempo nas ruas do 
Rio. 0 segundo grupo consistia de adultos que moram e trabalham nas 
ruas do Rio, todo o tempo ou parte do tempo. 0 terceiro grupo inclufa 
pessoas (quase sempre adultos) que tinhain relaq6es importantes corn 
jovens que moravarn e trabathavam nas ruas. Neste filtimo grupo es
tavam as pessoas de organizaq6es no-governamentais locais que 
trabalhavam direta ou indiretamente corn tais jovens. Inclufa tamb~m 
adultos que n~o necessariamente trabalhavam corn organizaiq6es nao
governamentais mas que, apesar disto, tinliam algum tipo de relaqAo corn 
as criangas e adolescentes que viam pelas ruas. 

As vezes os trts grupos se sobrep6em, mas em alguns aspectos cruciais 
sdo muito diferentes. Grupos de jovens que vivem nas was podem 
incluir adultos, mas o status legal define as oportunidades e obrigag6es 
de maneiras significativamente diferentes. Por exemplo, a acusagio 
criminal e as sentenqas punitivas sdo reservadas aos adultos. Os menores 
que cometern crimes sdo processados por um sistema judiciirio sepa
rado, cuja intenqAo 6 mais reabilitadora do que punitiva. Esta diferenqa 
muitas vezes deixa os jovens vulneriveis Aadultos que desejam explorar 
seu status legal fazendo-os trabalhar em atividades criminosas. 

Alim disso, quem tern mais de 18 anos em geral naio tern pennissho de 
participar de programas e projetos dirigidos aos jovens que vivem nas 
ruas. Neste estudo, a definiqAo de jovem 6,em grande pane, legal. Mas a 
categoria "jovem" nada tern de transparente. As criangas e adolescentes 
que moram e trabalham nas ruas do Rio de Janeiro nho pertencem Aum 
grupo homog~neo e os termos "jovem" e "rua" n~o sio suficientemente 
diferenciados Aponto de servir adequadamente como categorias etnogri
ficas. Na verdade, a diferenciaqAo social entre jovens que vivem nas ruas 
6 t~o complexa e matizada quanto a de jovens ou adultos que ndo vivem 
nas ruas.Nem sempre foi fAcil definir "menino de rua", tanto pelas 
enonnes diferenqas que existem entre os jovens que vivem nas ruas, 
quanto pelo fato de que o pr6prio termo 6 carregado do estigma da 
marginalidade. 

* Desconstrugfo dos "meninos de rua" 
Devido As dificuldades que encontrei para operacionalizar uma definiqio 
de "meninos ou meninas de rua"*, preferi usar outros termos para me 

*Nota do tradutor:Neste texto o itlico, quando nio se refere a palBvras estrangeiras, 
indic, que no original i expressio vinha em portugu~s. 
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referir aos menores que moram e trabalham nas ruas do Rio. Meninos e 
meninas de rua 6 uma categoria altamente problem~itica, corn conotaq6es 
de marginalidade, estigma, e completa alienaqho da sociedade. Como 
outros termos e express6es usados para descrever pessoas associadas A 
rua, meninos/as de rua tern uma conotaqdo altamente pejorativa.2 Neste 
relat6rio, uso a express~o "jovens que vivem nas ruas" ou "jovens que 
moram e trabalharn nas ruas", ainda mais elaborada, e nho a expressho
"Imeninos de rua". A diferenga n~o 6 apenas semintica. 0 fato de 
nenhuma delas ser t5o simples quanto "meninos de rua" esti diretamente 
relacionado corn as dificuldades que encontrei para operacionalizar a 
expressao ao longo da pesquisa etnogrAfica. 

Por duas raz6es b sicas evitei a expressfo "meninos/as de rua". A 
primeira 6 que os jovens que encontrei nas ruas muitas vezes tinham uma 
relaqio problemitica corn ela, As vezes rejeitando-a como r6tulo de 
preconceito e marginalidade, As vezes usando-a de lnneira pragmitica 
(por exemplo, para obtter recursos de programnas para meninos e mneninas 
de rua) como estrat6gia de sobreviv~ncia. "Rua" demarca urn espaqo 
moral e social tanto qualto urn espao geogrAfico. Quando se usa "rua" 
para se referir .pessoas, 6 urea marca de marginalidade tanto quanto os 
termos "casa" e "familia" sho marcas de status e de privil6gio. 

A segunda raz~o 6 que a categoria "meninos de rua" pode impedir que
pesquisadores, prestadores de serviqos ou pessoas interessadas percebam 
a complexidade social dos grupos que moram e trabalham nas ruas e as 
relaq6es que eles tem corn outros segmentos da sociedade. 0 fato de 
viver ou trabalhar nas ruas, mesmo quando acompanhado pelo status 
legal de menor, nfi 6 em si mesmo um nivelador de todas as outras 
diferenqas sociais e culturais. Os jovens que vivem nas ruas t~m alianqas
sociais mtiltiplas e hist6rias diversas; juntA-los Atodos no interiot da 
interseqao das categorias "rua", "jovem", e "carente" pode, As vezes, ser 
6itil ou pragmiAtico, mas nega a conplexidade de sua vida social e 
econ6mica. Al6m disso, pode levar os formuladores de polftica e os 
prestadores de servigos Aacreditar que nao precisamos olhar al6m da rua 
para entender os problernas dos jovens que vivemn nas ruas, impondo 
uma distincia artificial e potencialmente destrutiva entre "n6s" e "eles". 
Os jovens que vivem nas ruas nAo v'em das ruas; pertencem Asistemas 
sociais e politicos que se estendem Aoutros segmentos da sociedade. 
NAo estAo totalmente divorciados das instituiq6es da vida cotidiana dos 
que moram em casa e trabalham na economia formal ou "legftima". 

M M6todos de coleta de dados 
A maicria dos dados foi coletada andando pelas ruas e falando corn as 
crianqas e adolescentes ali encontrados. Embora eu nio usasse qualquer 
instrumento formal (i.e., questionrios, esquemas de entrevistas), em 
certas ocas6es segui alguns t6picos, de maneira Amanter o trabalho tio 
focalizado quanto possivel. Serviam mais como guias de pesquisa ou 
agendas do que como lista de perguntas a serem feitas a cada contato. 
NAo tentei padronizar as perguntas; em vez disso, tentei aprender oque 
era possivel, dadas as possibilidades e as circunstincias de cada encon
tro. Os m6todos usados na minha pesquisa tinham de ser flexiveis, para 
poder usar a gama de possibilidades oferecidas pelos diferentes contatos. 
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Os contatos foramn feitos gradualmente, a medida que a pesquisa 
avangava, atrav6s de apresentaq6es feitas por colaboradores ou de 
caminhos que iam se abrindo durante o desenvolver do projeto. As 
primeiras apresentaq6es aos educadores de rua (pessoas que trabalham 
corn os jovens das ruas) ' foram feitas pot Paulo Longo ou por educado
res que conheci atrav6s dele. -kmaioria dcs primeiros contatos corn 
jovens que moravam ou trabalhavarn nas ruas foi feita atrav6s de apre
sentar-es de educadores de rma. Mais tarde, as apresentaq6es eram feitas 
pelos pr6prios jovens, que me apresentavam Aamigos ou Aoutras 
pessoas que sabiam que eu queria conhecer, ou que achavam que eu 
devia conhecer. Estes contatos. !or sua vez, levaram Aoutros, cada vez 
mais distantes da origem. Meu prop6sito era tentar entender as diferengas 
entre crianqas e adolescentes que tbm muitas conex6es corn prestadores 
de serviqos sociais (tals comdo os programas dirigidos a jovens que vivem 
nas nias) - os que tinham pouca ou nenhuma conexio. Eu nao quis 
limitar ieus encontros corn os joven3 que vivem nas ruas apenas Aqueles 
que tinhan) unia ligaqio corrente con, programas ou projetos que atuam 
junto Ajovens que moram e trabalham nas ruas. An6m desta preocu
paqAo, no queria que todos os meus contatos fossern feitos atrav6s de 
pessoas que trabalham para as ONGs locals. Estas pessoas, em sua major 
pane educadores de rua, me derani ura assist~ncia e orientaqAo impor
tantes, particularinente nas primeiras fases do projeto, mas eu nio 
desejava que meus encontros corn os jovens que vivem nas ruas se 
limitassem aos que eles me proporcionavam. Embora quase todos os 
meus contatos fossern mediados de algurna rnaneira (i que virtuahnente 
todas as pessoas que conheci me foram apresentadas-formalmente ou 
informalmente-por algu6m), mcu objetivo era variai tarto quanto 
possivel suas mediaq6es. 

Este m6todo de amostragem tipo "bola de neve" mostrou-se razoavel
mente efetivo no que dizia respeito Aconhecerjvens corn variados 
graus de contato corn organizaq6es de serviqo social. No entanto, sua 
amplitude foi ainda bastante limitada. Os limites eram tanto geogrAficos 
quanto sociais. As pessoas corn quem falei nho formarn necessariamente 
uma amostra estatisticament? significativa ou de algurna maneira repre
sentativa de um hipot6tico universo de "meninos de rua". A resultante 
anostra de informa-tes reflete as particularidades da maneira pela qual 
fiz contato corn meninos e corn outras pessoas que viviam ou trabalha
vain nas ruas nos primeiros seis meses deste projeto (de julho Adezem
bro de 1991). Coino ner todos os contatos estavamn igualmente abertos a 
uma conversa comigo (.em inuitos casos os jo'ens nAu conseguiam 
manter a atenqfio numa con,.,'rsa longa ou detalhada), grande parte das 
informaq6es vieram de un grupo relativamente pequeno de informantes 
principais. Mais dados sobre corno e corn quern fiz contatos em lugares 
especificos do Rio aparecem nas seq6es seguintes. 

U Considerag6es sociais e geogr~ficas neste estudo 
A maior parte de minha pesquisa se fez em tr~s Areas da cidade: Copaca
bana (nos lugares especificados abaixo), Centro (incluindo Cinelndia, 
Castelo, Sadide-specialmente a Area pr6xima ACentral do Brasil), e 
Tijuca (Praga Saens Pefia e MaracanA). A escolha destes tr6s locais 
deveu-se principalmente Apresenqa de organizaq6es e programas que 
trabalham corn jovens que viven nas ruas nestas Areas. Conheci pessoas 
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destas organizaq6es, atraves delas, joveis corn quem elas trabalhavam, e 
minha rede de contatos cresceu a partir daf. Por virias raz6es atuei nestas 
6.reas e ndo em outras. Uma raz~o foi o limite de tempo para o estudo. 
Outra, os limites de minha capacidade de inanter e desenvolver contatos 
corn crianqas e adolescentes nas rua; apesar do apoio do assessor e do 
consultor contratados para o projeto nos dois prim,-iros rneses do estudo, 
eu era o finico pesquisador de "campo". Os mecanismos abertos para 
contatos (i.e., colaborar corn os educadores de rua que conheci, desdo
brar os c, itatos feitos corn crianqas ou adolescentes) tamb6m favoreciam 
o Centro e a Zona Sul como reas em que eu podia centrar minha 
pesquisa. Por raz6ies prfticas, n.o era possivel trabalhar simultanearnente 
em virias partes da cidade muito distantes uras das outras. Mesmo que 
as raz6es priticas nio fossem tro fortes quanto mostraram ser, havia 
outras raz6es para dar especial atenqio ao Centro e AZona Sul. 

Nfo 6 que nfio haja crianqas trabalhando ou vivendo nas ruas em outras 
Areas da cidade. HA urn grande naimero delas. Mas eu nio tinha conex6es 
corn organi7aq6es que trabalham corn jovens que vivem nas was na 
Zona Norte (corn exceAqo da Tijuca, que 6 urn bairro de classe m6dia e 
classe inklia alta ao sul da Zona Norte). Creio que a situaqio dos jovens 
que vivern has was na Zona Norte (inclusive a Baixada Fluminense), na 
Zona Oeste e nas regi6es mais distantes 6 muito diferente da situaqAo dos 
jovens nas was da Zona Sul. E quero deixar clara a especificidade deste 
estudo, que privilegiou a pesquisa qualitativa em profundidade, coin urn 
foco geogrdfico limitado e urn nfimero de contatos relativamente pe
queno, ao inv6s da coleta de major mnimero de dados quantitativos, talvez 
mais superficiais. Desta forma, este relat6rio documenta processos e 
contextos que estfo relacionados As particularidades das Areas em que 
trabalhei. Obviamente ele seria diferente, caso eu tivesse feito outras 
escolhas geogrAficas, mas muitas das quest6es aqui levantadas tamb6m 
s5o importalites para grupos muito diferentes dos que descrevi. Tais 
quest6es serfo tratadas na iltirna seq#o, que sugere urna agenda para 
pesquisas futuras. 

U 	 Jovens que vivem nas ruas no Centro e 
na Zona Sul do Rio 

HA urna outra linha de defesa para centrar a pesquisa nos jovens que 
moram e trabalharn no Centro e na Zona Sul do Rio. NAo 6 por mera 
coincid~ncia que os jovens que moram e trabalham nas mas do Rio, bern 
como as organizaqbes, programas e projetos que atuam corn eles, estAo 
concentrados nas Areas do Centro e da Zona Sul (especialmente pr6ximo 
As praias de Copacabana, Ipanema e Leblon). Os jovens que encontrei 
nas ruas da Zona Sul ou do Centro ndo se originavam daquelas Areas; na 
maioria das vezes vinham dos morrosoufavelas das vizinhangas da 
Zona Sul, ou das Areas muito pobres da Baixada Fluminense. Muitas 
vezes, eram de outra cidade ou mesmo de outro estado. 

As caracterfsticas deniogrificas dos jovens que encontrei no Centro ou 
na Zona Sul sugere ura migragAo de jovens (que normalmente, mas ner 
sempre, vivem em extrema pobreza) para as ruas das Areas da cidade 
onde as oportunidades sdo percebidas como sendo maiores. Pela minha 
experi~ncia, o que muitas crianqas, adolescentes ejovens adultos fazem 
nas ruas (bern como o que pensam ou fantasiain sobre estas Areas) 
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explica porque o Centro e a Zona Sul se transformaran em destinos para 
os muito pobres, especialmente os jovens. 

Ouvi muitas vezes de jovens que encontrei nas ruas que um dos aspectos 
niais atraentes da vida no Centro ou na Zona Sul 6 a aniinaqAo e as 
oportunidades que aquelas ireas Ihes oforecem, contrrias Amonotonia a 
que estavam acostumados anteriormente. Ndo pretendo sugerir que no 
tinham outras raz6es para sair de casa, mas acho que 6 preciso entender a 
atraqdo e as vantagens relativas de viver no Centro ou na Zona Sul 
(comparadas Aviver nas ruas de outras dreas da cidade ou a ficar em 
casa). Mas nern todos os jovens que vivern em circunstincias precirias 
acabam por se mudar para as ruas. Os que o faze-ri tam, em geral, muitas 
raz6es; elas podem muito bern incluir o fascinio pela vida agitada e 
variada do Centro e da Zona Sul. N5o e a pobreza per .- que leva as 
crianqas e adolescentes a morar e trabalhar nas ruas de Copacabana, por 
exemplo. t a pobreza e mais alguma id~ia de quais sejam as oportu
nidades nas ruas de urea dada area e que uso ou interesse elas podem ter 
para urn jovem que tenha de sair de casa ou que ache que sair de casa 6 
preferivel a ficar. 

As crianqas ou adolescentes que tnm de sair de casa, ou que prefercm sair 
de casa, n~o se encontram por acaso nas ruas da Zona Sul ou do Centro 
do Rio. HA um proce-so definido em aq9o. Este relat6rio nfo tentari 
documentar este processo, Tnas gostaria de apontar algumas de suas 
caracteristicas. Urea vez fora de casa, o jovem deve tornar uma decisfio 
sobre aonde ir. Muitos fatores influenciarn esta decis~o; eles incluem 
conex6es corn anigos ou parentes que morarn ou trabalham nas ruas, 
conhecimento da disponibilidade de trabalho, e uma iddia de que lugares 
da cidade sdo mais divertidos ou interessantes. Nem todas as partes da 
cidade sdo iguais: urna das diferenqas mais significativas entre as ruas da 
Zona Sul e do Centro 6 que ali o sexo 6 percebido cono sendo mais 
disponivel do que em "casa". Mais especificamente, a diferenqa nho 6 
apenas urna questio de disponibilidade, mas diferentes tipos de sexo 
estAo disponiveis, ou s5o permitidos, nas was do Centro e da Zona Sul. 
A relaqAo de muitos dos jovens corn estas partes da cidade comeqa muito 
antes de realmente se mudarem para li o tempo todo, ou pare dele. Isto 
era part icularmente verdadeiro entre os jovens que expressavam 
prefer ,:ia sexual pelo mesmo sexo. 

A migrAqfio muitas vezes altamente circular, jovens e adultos indo e 
voltando de ura cidade para outra, de uma partk da cidade para outra, ou 
de casa para as ruas. Muitos dos jovens que encontrei tinham casa 
(embora outros nfio tivessem, havendo claras diferengas entre os dois 
grupos; nas seq6es que se seguem se falari mais disso), mas preferiam ir, 
ou s6 podiam ir para casa periodicarnente. Ndo se deve subestimar o 
impacto da circularidade deste movimento; os significados atribuldos As 
ruas em uria parte da cidade n5o sAo os mesmos em outra pare. 

Para entender a rua como um campo para comunicag6es, 6 necessirio 
compreender os significados particulares atribuidos s ruas do Centro e 
da Zona Sul. A rua 6 tanto uma categoria moral como urn espaqo social; 
se existe migraqi5o para uma pare do Rio devido As possibilidades 
sexuais que as ruas ali oferecem, tais ruas entio 3erdo percebidas como 
um campo (e como urn campo para comunicnq6es) radicalmente dife
rente do que se encontra nas vizinhangas de "casa". Corn isso, vAo diferir 
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o comportamento sexual e as atitudes acerca da necessidade ou das
 
possibilidades de prevenir doengas sexualmente transmisstveis.
 

A VIDA NAS RUAS 

Em resumo, gostaria de apontar alguns fatores eforgas que afetam a 
capacidade dos jovens viver ou trabaihar em uma dada parte da cidade. A 
lista que se segue nio e exaustiva, mas di iddia dos principais determi
nantes da vida nas ruas. 

w Um dos fatores mais importantes 6 a exist~ncia ou nio de espagos 
ptiblicos adequados para morar ou para realizar atividades geradoras de 
renda. 

Parques, pragas e praias podem ser melhores para dormir, mas uma rua 
bem iluminada, corn portarias, dA mais seguranga. Ruas e calgadas 
riovirnentadas dAo as condiq6es mfnimas para ganhar dinheiro. Sob 

muitos aspectos, Copacabana 6 quase ideal para as populaq6es que
vivem nas ruas. Seus espagos ptblicos (inclusive a praia ) oferecem lugar 
para dormir, e a densidade populacional garante urna constante atividade 
na rua. A seguranqa desses espaqos, claro, 6 outra questAo. Para gerar
renda nas ruas 6 preciso, ademais, um nfvel critico de oportunidade. 0 
nimero, variedade e qualidade relativa das oportunidades de trabalho 
trm uma relaqdio direta corn a presenga de grupos que vivem nas was. 
Por exemplo, a existrncia, real ou percebida, de turistas, faz corn que 
Copacabana, Ipanema e Leblon pareqam ambientes muito mais lucrati
vos do que, digamos, Meier ou Madureira, duas Areas da Zona Norte que 
sdo centros comerciais importantes. 

m A presenqa da policia ou de forqas privadas de seguranqa 6 um dos 
mais importantes fatores a determinar a viabilidade de uma Area geogrg
fica para viver e trabalhar. 

A policia ou as forgas de seguranga podem ser ostensivas, como no caso 
dos guardas arnados que protege• as lojas ou prddios de apartamentos.
Podem tamnbm ser encobertas, como no caso dos grupos para-policiais 
("grupos de extermfnio")4 ou grupos de vigilantes.E corurn se dizer nas 
ruas que As vezes a policia exige dinheiro pela permissfio de ficar ou 
trabalhar numa Area ("cobrar pedigio"), ou se apropria de uma percenta
gem dos ganhos.5 Em troca, podem dar, ou n:o, algum tipo de protegao. 
Tambdm podem reprimir violentamente qualquer tipo de atividade nas 
ruas. Al6m disso, a policia tambdm desenvolve programas especiais para
"meninos de rua", corn o objetivo explfcito de "i-udi-los. 

A viol~ncia dos policiais em serviqo e scus efeitos "zobre os que usa• a 
rua como casa ou local de traballho n:o deve ser subestimada ou igno
rada. 0 que observei acerca da policia deixou claro para mir que muitas 
vezes ela nio 6 capaz de controlar a mais simples das situag6es sem a 
exibiqfo de armas, ou mesmo sem tiros. Sem ddvida alguma, sua pre
senga 6 vista pela,. populag6es que vivem nas ruas como uma ameaga 
muito real Aiegurana. 
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n Existem tambdm outras ameagas. So os grupos de vigilantes, 
vizinlos que se organizam para remover pessoas que moram ou tra
balham nas ruas, ou contratam outros para faz6-lo por eles. 

Entre os contratados estdo os guardas de seguranga. Tais guardas podem, 
por exemplo, impedir as crianqas d-! vender goma de mascar, amendoim 
ou bala nos restaurantes ou bares; tambdm podem se encarregar de 
remover fisicamente os jovens das vizinhangas. Os mais not6rios dentre 
tais guardas so os membros dos gruposde extermnino, organizados e 
secretos. 

De maneira muito diferente, a presenqa de ou'rs grupos que moram ou 
trabalharn nas ruas podem apresentar problemas priticos, bern corno 
vantagens. Hi grupos de jovens (e de adultos) que vivem nas ruas que 
exercem algum nivel de controle sobre alguns segmentos da economia 
informal. Os guardadores de carro, por exemplo, nem sempre aceitam a 
concorrncia de jovens recdm-chegados. Grupos que se organizam para 
assaltar podem ter suspeitas quanto Apresenqa de forasteiros. Tais grupos 
muitas vezes exercem algum controle sobre a possibilidade de estranhos 
encontrar urn iugar seguro para dormir ou trabalhar. Tanto a Zona Sul 
como o Centro sdo divididos em territ6rios em cujo interior grupos de 
jovens (mas ndo apenas de jovens; eles invariavelmente t~i conex6es 
corn adultos) moram e trabalham. 0 grupo se forma atrav~s de virios 
critdrios, que As vezes se sobrep6em. Podem ser territoriais (por exem
plo, pode set que meninos de Copacabana n~o sejam percebidos como 
"pertencentes" ao Leblon); ocupacionais (p. e., engraxatesvs. 
flanelinhasvs. "pivetes");ou em fung~o da filiaq~o Aum programa para 
jovcns que vivem nas ruas (menino da Fundaq.o Sdo Martinho vs. 
menino do Centro Brasileiro vs. menino do Projeto Meninos do Rio do 
Posto 2 vs. menino do Projeto Meninos do Rio do Lebion). Estes grupos, 
que se sobrep6em, moram e trabalham lado Ailado, corn graus variiveis 
de conflito. 

* HA um fator turistico e de imagem, relacionado, le maiaeiras niuito 
complexas, tanto Arepressfo aos jovens que vivem nas was quanto i 
programas e projetos que atuam em seu beneficio ou para seu beneffcio. 

A imprensa nacional e intemacional, por suas representaq6es das con
diqbes dos meninos de rua, 6 atribufda a culpa pelo declinio no turismo e 
pela percepqdo da cidade como violenta, envergonhando o governo. A 
preocupaq;o corn a melhoria da imagem da cidade e corn a credibilidade 
do govemo, bern como um interesse genuino em resolver alguns dos 
problemas enfrentados pelos jovens que vivem nas ruas, resultaram em 
vfrias estrat~gias para resolver o problema. Sua natuieza, no entanto, 6 
uma questio em debate. Muitas vezes 6 percebido como um problenia de 
imagem, cuja soluqfo 6 a remoq~o da imagem (na imprensa nacional ou 
estrangeira e na mente dos turistas), bem como de seu referencial fisico. 
A 16gica que resulta desta formulag~o do problema levou Aremoqo nio 
apenas dos que moram nas mas mas tambdm dos que trabalham nas ruas 
(prostitutas, travestis, mich~s, camel6s). 

Se, por um lado, os grupos locais tiveram xito ao pressionar o governo A 
realizar algumas aq6es corretivas, divulgando, tanto no pais como no 
exterior, as condiq6es dos jovens que vivem nas ruas, por outro, os 
meninos de rua sio acusados de interferir na inddstria do turismo. A 
relaqdo entre os jovens que moram e tiabalham nas ruas e a reputaqio da 
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cidade 6 muitas vezes de acusagAo e de estigmatizaq~o. Este e o ambiente 
em que qualquer tipo de campanha de promoqao da saiide devei6 tra
balhar. Os pr6prios jovens que vivem nas ruas sio considerados como 
parte da doenga da cidade. Neste contexto, os jovens que vivem nas ruas, 
bern como outras pessoas que moram e trabalham nas ruas, foram 
reinovidos ou ameagados corn a remoqao. 

Durante o tetnpo em que eu realizava a pesquisa nas nis, grande parte 
desta realocagao estava sendo feita, em nome da segura~ia, embora na 
maioria das vezes nio houvesse nenhuma explicagao. Era crenqa geral, 
no entanto, que a ECO-92 servia como desculpa nfo expressa para a 
remogo das populaq6es que viviam nas was. De qualquer for aa, os 
parques, praqas e was passaram por uma reconstruqho; e nfo foi por 
acaso que ao terminar a remodelaqfo das praqas, por exemplo, elas 
estavam cheia.; de aparelhos de seguranqa (alias cercas de ferro, postos 
policiais) e vazias das pessoas que antes viviam ali. Alkm disso, foi 
criado um novo programa, cujo prop6sito expresso era mandar de volta 
os imigrantes di. outros estados. Estes recebiam passagens de 6nibus e 
algum dinheiro, bern como a promessa de assistencia firanceira quando 
chegassem em seu estado natal. No ter casa e, mais especificamente, 
viver nas was das partes mais turisticas da cidade era equivalente Aviver 
como fugitivo. 

m A presenga de grupos, organizag6es ou instituiq6es que trabalham 
corn jovens ou outras populaq6es que vivem nas ruas tamb~m desem
penha um papel importante na determinaqo das ireas da cidade mais 
adequadas para viver e trabalhar. 

A exist~ncia de programas (a presenqa fisica de educadores ou de 
equipes dos programas, e a distribuiq.o ce alimentos ou outros rccursos) 
pode ,acilitar a presena de jovens que vivern nas ruas, atrav~s da 
negociaqo de uma relagio entre eles e outros residentes, trabalhadores e 
instituig6es locais. Os jovens que t~m contato con tais programas 
sabem, mais do que os que nfio tam, como se proteger contra os abusos 
da lei-particularmente a prisdo injusta pela policia-e geralmente tem 
uma maior consci~ncia dos recursos institucionais disponfveis. Isto 6 
particularmente verdadeiro entre jovens que t~m pouca ou nenhuma 
igaq.o corn uma casa ou famflia. Para sobreviver, eles tem de fazer uso 

de quaisquer recursos disponfveis, e o contato corn os programas para
jovens que vivem nas ruas e, muitas vezes, pate de uma estratgia global 
de sobreviv~ncia. Claramente, pa'te de tal estrat~gia o aprendizado da 
auto--defesa contra as fontes institucionais de repressfio. N.o se trata af de 
um conhecinento comum da rua, mas uma esp~cie de marca de hfi 
quanto tempo urn jovern esti na rua, e de seu kxito em aprender a nela 
sobreviver. 

Os jovens que conseguiram fazer e manter conex6es coin a rede existente 
de prestadores k'e serviqos sociais sAo, muitas vezes, os mais capazes de 
resistir "Aviolenta repress~o que enfrentam. Isto ndo quer dizer que todos 
os jovens espertos o bastante para pensar em conio obter recursos de ura 
ONG ou de individuos generosos tenham neccssiriamente uma vida 
estivel. Mas . verdade que os jovens que vivem nas ruas e que con
seguiram nfo s6 unia certa estabilidade na manutenqdo de algum tipo de 
atividade geradora de renda, como tamb6tm pernanecer numa direa 
geogrifica por um perfodo grande de tempo, tendem Aser os que tem 
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redes extensas de conex~es com adultos das ONGs e corn outras pessoas 
dispostas a ajudar. 

* Copacabana-Praga Serzedelo Correia 
Eta praga, localizada em Copacabana, perto do Posto 3, 6 tambdm 
conhecida, pejorativamente, como a "Praados Paraibas",porque 
muitas das pessoas que ficam por ali nos fims-de-semana s.o trabalha
dores manuais do Nordeste do Brasil. "Parafba", que literalmente signi
fica "Estado da Paraiba", tamb6m pode referir-se Aalgu6m daquele 
Estado ou de qualquer lugar do Nordeste. Transformou-se num termo 
pejorativo usado para descrever qualquer um que venha do Nordeste e 
especialmente os que realizarn alguma espicie de trabalho nio especial
ikado ou semi-especializado. E esta categorizaAo tambdm atesta A 
reputaqao da "Praados Paraibas". 

Na 6poca em que comecei esta pesquisa, a praga estava cercada, pois 
passava por reformas. Durante a noite, Acerca de tAboas servia de lugar 
para os jivens da rua (e os adultos que viviam na rua e corn quem eles 
dividiam oespaqo) guardar seus pertences enquanto dormamn na calqada. 
Em outub.'o, o Juizado de Menores providenciou urn grande caminhio 
para as crianqas dormir. A polfcia muitas vezes dava aos meninos a 
opqdio de dormir no caminhio ou ir para outro lugar. Os adultos eram 
dcixados na calqada em-frente AIgreja. 0 caminhAo ficava estacionado 
das oito horas da noite at6 as seis da manhi, hora em que as crianqas 
voltavam para a calqada para dormir. A parte os programas desen
volvidos por organizaq6es no-goverriamentais e a Escola Tia Ciata, o 
Juizado de Menores, com este c~aninhio para as criangas donnir, era a 
presenqa mais consistente entre os jovens que viviam nas ruas naquela 
Area. 

Em dezembro a reforma acabou e a praqa fai aberta ao "pfiblico". Desde 
entio, ocorreu uma reduqAo dristica no nfimero de jovens e adultos sem 
casa que viviarn pela praga; aumentou muito a repressio pr6xima i tea. 
No momento em que este relat6rio estava sendo escrito (abril de 1992) 
nio se encontrava ningudm dormindo na praqa ou em frente AIgreja 
durante a noite. 

Meus contato com os adolescentes que dormiam e ficavam na praga 
foram feitos atrav6s de um educador do Projeto Meninos do Rio. Ura de 
suas atividades era, nos dias fiteis, supervisionar a distribuiqAo de comida 
para um grupo de cerca de 30 meninos, num lugar pr6ximo Apraia. 
Muitos dos que recebiam a quentinha tambdm participavaxn de progra
mas na Cruzada do Menor. Vdrios deles, embora algumas vezes muito 
esporadicamente, freqfientavam a Escola Tia Ciata6, destinada Aatender 
exclusivamente meninos e tneninas de rua.Mais tarde ercontrei muitos 
dos adolescentes que conhecera na distribuiqho de quentinhas pr6ximo 
ao Posto 3 vivendo na pra,."_.ou perto dela. Eles, por sua vez, levaram-me 
ioutros contatos, que no i."-am feitos atravds dos educadores do Projeto 
Meninos do Rio. Outros programas para jovens que vivem nas ruas 
tambdm thiham contatos corn os jovens que viviam pela praqa. Sempre 
Viva (do Instituto Brasileiro de Inovagio em Satide Social) e oCentro 
Brasileiro de Defesa da Crianqa e do Adolescente estio entre os progra
mas mencionados pelas pessoas que conheci naquela praga. No entant -, 
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o Projeto Meninos de Rio era, de longe, o que tinha um envolvimento
 
mais consistente e substantivo corn os jovens que moravam na praga.
 

N 	 Mecanismos de diferenciagio social e
 
marginalidade-meninos bons e meninos maus
 

Os "meninos" que af conheci muitas vezes se envolviam em pequenos 
roubos, mas tamb6m havia outros meios de ganhar dinheiro (entre eles,
vender drogas, tomar conta de carros, engraxar sapatos e pedir esmolas). 
As vezes os roubos nio eram tio pequenos. Alguns grupos de crianqas
na maior parte compostos por men inos, mas tambdm incluindo meni
nas-planejavam e executavam assaltos e roubos. A grande maioria dos 
assaltos (alguns dos quais testemunhei) n~o eram planejados, e nfo eram 
bern feitos; mais de urea vez vi meninos pequenos tentar roubar algudm 
e a pretensa vftima simplesmente zombar deles e sair andando. A ver
dade 6 que eles nem sempre trm muita experi~ncia em rotbos, e -nuitas 
vezes morrem de medo. Roubar em grupo normalmente 6 mais ficil; o 
ato em si 6 menos assustador e tem mais possibilidade de dar certo. Os 
roubos, embora produzissem renda, muito embora instavelmente ou 
ocasionalmente, erarn ura fonte permanente de problemas para as 
criangas e adolescentes que viviam nesta praqa. A pohcia vigiava-os 
constantemente, e muitas vezes eles eram proibidos de entrar nas lojas da 
irea em volta (porque, segundo um dos proprietfirios, surrupiavam 
alimentos). Rapazes da vizinhanqa (mais velhos e maiores) se organiza
vam para bater nos meninos da praqa, ap6s algum pretenso roubo de uma 
senhora mais velha. E a ameaqa, real ou imaginiria, que constitufam para 
os moradores da vizinhansa era clarapiente uma das raz6es pelas quais as 
medidas de seguran ? foram aumentadas ao longo do perfodo em que 
durou minha pesquisa de campo. 

A composiqio do grupo que dormia nesta praqa e nela trabalhava 
(qualquer que fosse a maneira) mudava freqfientenente e substancial
mente, mas os adolescentes que nela viviam e dorniam tinham, sem 
dtivida, o sentimento de pertencer Atum grupo, mesno que isto signific
asse simplesmente partilhar um espago geogrAfico. Mas, na verdade, tal 
sentimento nfo se baseava apenas no sentido de espago, no trabalho 
conjunto para gerar renda, ou nas ligaq6es com as organizaq6es que 
atuavam corn os jovens que viviam na praqa. Os jovens que viviam e 
trabalhavam nesia praga eram significativamente diferentes-ou eram 
percebidos como tal por outros jovens e adultos que viviam nas ruas
em relaqfo a outros que conheci em Copacabana. Muitas das caracterisii
cas identificadoras deste grupo eram-lhes atribufdas por outros grupos 
por uma questio de diferenciagfo social; mas quaisquer que fossem as 
diferenras "reais", a reputago desta praqa e dos meninos que li viviam e 
trabalhavam diferenciava-os dos outros. 

0 consumo de drogas era claramente uma das "diferengas". Virios dos 
meninos eram muito drogados (uma de minhas maiores dificuldades, 
quando conversava corn eles, era que nio conseguiam me entender, 
comunicar-se claramente, ou prestar atengao), o que, em si mesrno, dava 
algum sentido de composiqio de grupo. 0 consumo de drogas 6 muito 
estigmatizante, e cria uma clara barreira social entre os jovens que 
moram e trabalham nas ruas. A barreira no txiste a nfvel do consumo 
em si, mas a nivel das atitudes acerca do mesmo. Nf.o importa quo 
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difundidas sejamn as drogas, a idia de que apenas criminoso, ou proscri
tos as usam 6 um determinante central da estrutura social dos jovens que 
vivem nas ruas. Os que consomem drogas abertamente (na maior parte 
das vezes maconha e coca!na em vAias formas) sio muito diferentes dos 
que se dizem contrArios, ou dos que nunca consomem drogas de 
qualquer tipo. Os meninos que andam drogados pelas ruas obviamente 
nio estdo preocupados em manter o mesmo tipo de apar~ncia social que 
aqueles que se preocupam em afastar-se do estigma da marginalidade. 0 
consumo de t6xicos nSo tern tanto Aver corn seu uso, ou corn gostar ou 
n5o, mas corn a negociaqdo de urma relaq:ao com um tipo de marginali
dade Aele associado. 

Havia muitos t6xicos disponiveis e em uso, n~o apenas entre este grupo, 
mas virtualmente entre todos os jovens que vivem nas nias que eu 
conheci. Cheirar cola de sapateiroera o mais comum, mas tamb6m era 
considetado o menos sofisticado, ou o de menor statusentre todos os 
t6xicos disponiveis. Maconha vinha Aseguir, e era urn signo de dinheiro 
e status. Cocaina, em vfirias formas, tinha statusainda maior, dispontvel 
apenas para os que possufan ura quantidade significativa de dinheiro. 
Tamb~m se consumia drogas farmac~uticas, embora eu nio tenha 
conseguido descobrir virtualnente nada sobre como conseguiain e 
conheciam. Algumas vezes cram injetada., embora isto tamb~m seja 
algo sobre o qual aprendi relativamente pouco. Sei que drogas e outras 
substincias eram freqiienternente misturadas para produzir alguma droga 
hibrida, entdo injetada. HA pessoas que se especializam em produzir estas 
misturas. Nunca ouvi nenhuma hist6ria sobre partilha de seringas, 
embora isso nfo queira dizer necessariamente muita coisa, jai que a 
injeqAo 6 ura das formas mais estigmatizadas de consumo de drogas e 
os jovens que conheci relutavam ainda mais em falar sobre isto do que 
sobre o consumo de drogas em outras formas. 

O consurno de drogas c6,obviamente, uma pritica social, nio apenas no 
sentido de que elas s~o muitas vezes compradas e consumidas em grupo, 
mas tamb~m porque as atitudes Aseu respeito servern como marca social. 
Muitos dos adolescentes presentes permanentemente nesta praya as
surniam uma identidade mais marginal, abrindo mAo das pretens6es de 
pertc ncei urna sociedade "normal". A maioria tinha pouca ou nenhuma 
ligaqio corn uma casa ou familia, outro determinante bAsico da posiqAo 
social. Associar-se mais corn a "rua" do que corn a "casa" ou "famflia" 
leva a identidade ao longo do continuum que vai da "legitimidade" at6 a 
"maiginalidade". Muitos deles se viam, e at6 mesmo se descreviam, 
como "nieninos de rua",um traqo pouco comum. Outros jovens que 
conheci relutavam em aplicar este r6tulo a si mesmos, destacando que 
eram "honestos", "trabalhadores", "saudiveis" ou "limpos", caracteristi
cas vistas como incompatfveis corn um menino de ma. 

U Marginalidade e o r6tulo "meninosde rua" 

Os "meninos e meninas de rua" geralmente eram associados Acriminali
dade, Acomportamento imoral (que 6 diferente, na medida em que n5o 
tern os mesmos crit~rios legais) e Adoenqa. Os jovens que nfo se descre
vian cono "meninos de rua" chamavam a atengio para suas ligag6es 
corn a casa ou com a fanilia, para a legitimidade de seus meios de gerar 
renda (i.e., deixavam claro que os meninos de rua "roubavam", em 
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oposi Ao a ganhar dinheiro atrav6s do "trabaiho", como engraxar sapatos 
ou vender balas), para o fato de freqiientarem a escola e estarern '!stu
dando, e de que tentavam ndo manter contatos sociais corn os meninos de 
rua.Em outras palavras, quem podia, inventava uma hist6ria, por mais 
artificial que fosse, sobre sua pr6pria "legitimidade" social; isso era feito 
para se contrapor A"marginalidade" e ao estigma associados aos meninos 
de rua. Significativamente, os jovens que moravam e trabalhavam nas 
ruas e que n.o se consideravam meninos de ruanern sempre se interessa
vain em participar de programas destinados a estes. A nfo-patrticipagio 
era uma maneira de evitar o contato social e a estigmatizaqio. Mas isto 
nem sempre era uma questAo de escolha; participantes e ndo-partici
pantes muitas vezes pertenciam Agrupos sociais separados, As vezes 
mutuamente exclusivos. Desta maneira, as crianqas que vendiarn miude
zas ou esmolavam corn outros membros da familia, meninos que en
graxavan sapatos e s6 faziam isso e outros vendedores constituem 
grupos que podern set identificados como distintos dos meninos de rua. 

As atitudes em relagdo s drogaL e ao crime (consideravam seriamente a 
possibilidade de vir Aser ladr6es e adeptos de drogas) erarn um dos 
fatores mais importantes na composiqdo deste grupo. Outros meninos de 
Copacabana (e mesmo do Leblon ou Ipanema) ocasionalmente se 
referiam Aeles como "ladr6es", particularmente quando achavam que 
estes eram beneficiirios de algum serviqo social de que se sentiam 
privados. Era comurn ouvir dizer por quern n:o vivia na praqa, que para 
conseguir serviqos, era preciso pertencer ao grupo dos "ladr6es" do 
Posto 3. Isto era nio s6 urea maneira de distanciar-se dos meninos de 
rua,como de explicar porque tinham sido exclufdos de um projeto ou 
servigo que explicitamente destinava-se Aurn universo que poderia 
inclui-los. Era tambdm uma maneira de dirigir o ressentimento: contra os 
dirigentes do programa, por n.o serem mais inclusivos, e contra os que 
estavam inclufdos, por possufrern e utilizarem conex6es que nio tinham. 

0 Praticas sexuais e status social 
Em termos de priticas sexuais, pelo menos as que eram discutidas 
comigo, este grupo era bastante diverso e bern complicado. Dentre os 
primeiros Afalarem comigo abertamente sobre sexualidade, estavam 
duas ldsbicas que afirmavam controlar, corn maior ou menor 6xito, o 
roubo dos mais novos, corn quem dividian o espago na praqa. Os 
meninos mais novos eran todos decididamente "heterossexuais" e um 
dos meios de "controli-los" era atravds de favores sexuais. Havia uma 
distinqdo bastante clara entre sexo por prazer, corn outras mulheres, e 
sexo por ganho, ou em troca de favores. Elas eram mais experientes dos 
que os meninos mais novos no que dizia respeito As oportunidades que 
as ruas Ihes ofereciarn. Tinham mais conex6es corn fomecedores de 
serviqos para os meninosde rua e usavam-nas da maneira que julgassem 
adequada ou interessante numa dada situaqAo. Esta situaqAo, claro, ndo 
durava muito tempo, ndo mais do que tr~s ou quatro semanas. 

As outras meninas que conheci e que tinham algum tipo de relagAo corn 
este grupo muitas vezes, mas nern sempre, dependiam das rela96es corn 
os meninos. Os preferidos eram os que satisfaziam aos seguintes
critdrios: tratar bern as meninas (i.e., simular algum tipo de relagio 
efetiva aldm da sexual; de alguma maneira fingir fidelidade) e ter algurn 
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statusno interior do grupo, de modo a lhes oferecer ura certa seguranga. 
As relaq6es sexuais, como em qualquer setor da sociedade, nunca 
estavam livres de interesses extemos. As meninas e mulheres jovens, no 
entanto, nunca estavarn em posiqho de tomar decis6es totalmente inde
pendentes acerca de sua sexualidade. A seleqho de narnorados sempre 
era descrita, pelas meninas e mulheres jovens, em termos efetivos. Ji os 
meninos e homens jovens descreviam as namoradasem termos dos 
resultados sexuais. Claramente, as meninas e mulheres jovens que 
ficavam de fora da estrutura de um grupo estavam mais sujeitas Atvioln
cia. Meninas e mulheres jovens de quem nio se conhecia os narnorados 
erani comurnente chamadas de putas. 

Os homens que faziarn sexo anal ou oral receptivos eram os mais estig
matizados, e qualquer um de que se supeitasse ser viado ou bicha era 
claramente marcado, e como tal eram-lhe impostas sanq6es sociais. 
Embora o estigma de viado ou bicha tenha a ver corn a feminilizaga-o 
associada corn o ato de ser penetrado, quern penetra tamb6m fica, em 
menor extensdo, in~plicado. Os jovens que conheci e que me diziam que 
gostavam de "comer un viado" eran claramente membros marginais do 
grupo. Penetrar 6 requisito para ser "homem", mas nho 6, em si mesmo, 
suficiente. A16mn de ser o parceiro penetrador em todas as relaq6es 
sexuais, o "homem" deve buscar muiltiplas parceiras sexuais femnininas, e 
n.o apenas meramente feminilizadas. 

A marginalidade associada corn morar e trabalhar nas ruas-a aus6ncia 
de contatos regulares e perceptiveis corn a "casa" e corn a "fanmflia" e o 
estigma associado Apobreza-nio se estende necessariamente ao reino 
das relaq6es efetivas e sexuais. Corno em outros aspectos da vida nas 
ruas, a valorizagio de atos e parceiros sexuais 6 muito semelhante Aque 
existe em setores mais privilegiados da sociedade. As mulheres que 
ousan pernnanecer fora de um grupo comandado por homens correm o 
risco de serem tidas e tratadas como prostitutas. A ameaqa de viol~ncia 
contra as mulheres 6 constante e funciona no sentido de diminuir sua 
capacidade de controlar suas pr6prias decis6es sexuais. As relaq6es entre 
o mesmo sexo sio estigmatizadas, mas comuns. As relaq6es l6sbicas sfio 
menos estigmatizadas apenas por serem menos visiveis. As relaq6es 
sexuais homern-horneni sito estigmatizadas na medida em que femi
nilizam os atores sexuais. Para os homens, a forma de sexualidade ideal, 
ou idealizada, 6 a que inclui mtiltiplas parceiras femininas. Para as 
mulheres, 6 a relaqito de fidelidade. Estes ideiais, obviamente, existem 
aperas como construtos discursivos, o que nio quer dizer que nito 
exerqam conrole real sobre a sexualidade; eles funcionam no sentido de 
determinar que sexualidades sio mais ou menos "legftimas". 

Nio creio que exista uma ideologia ou um ethos sexual especifico As 
crianqas e adolescentes que moram e trabalham nas ruas. E verdade que 
as ruas oferecern muito mais possibilidades sexuais, tanto boas como 
mis, do que a casa. Mas daf n5o se segue necessarianente que as con
strug6es da sexualidade e as ideologias sexuais das ruas sejarn totalmente 
divorciadas das encontradas em casa ou em outros setores da sociedade. 
Hi ura variedade de pr~iticas sexuais muito maior do que identidades 
sexuais "legftimas". 0 resultado 6 que algumas priticas sexuais, embora 
ocorram corn freqfiincia, sio cercadas de silincio, vergonha e estigma. E 
tambim verdade que alguns atores sexuais, como os homens analmente 
receptivos ou mulheres ni.o-monogimicas, carregam o estigma da 
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ilegitimidade e do desvio de maneira desigual em relaqio Aseus parcei
ros sexuais. A prefer~ncia por sexo e por papel sexual age no sentido de 
determinar o status social. 

* Diferengas entre os jovens 
Muitos dos jovens que conheci nesta praga nho tinham quaisquer 
conex6es significativas corn uma casa ou corn uma famlia de qualquer 
tipo. Significativas, aqui, quer dizer contato capaz de mudar o status 
social do jovem. Ura crianga ou adolescente que seja cuidado por algum 
tipo de familia (i.e., de roupa limpa, arrumado, que n~o precisa esmolar 
comida) 6 claramente e facilmente diferenciado dos que t~m de se virar 
por si mesmos nas ruas, o tempo todo ou parte do tempo. Isto nio quer 
dizer que n~o tenham ura casa ou ura farnilia, muitos tem, e me 
disseram; mas por vfirias raz6es nao va-o para casa nem veem a familia 
corn muita freqfincia. Esta situaqo, assim. como o consumo de drogas e 
a atividade criminosa aberta, era uma caracterfstica definicional deste 
grupo de jovens. Crianqas e adolescentes que trni contatos significativos 
ou regulares corn a famflia e que t m algurn tipo de casa para ir estio 
sempre afirmando tal fato como um mecanismo de diferenciagAo social. 
Funciona para distanciA-los do estigma atribu.do A"meninos de ma", 
categoria que se aplica apenas aosjovens tidos como os mais miserAveis 
e abandonados: os que sdo abertamente marginais e ndo t~m conex6es 
reais corn o que poderia ser considerado como ura casa ou famflia. Casa 
e familia s:o sfmbolos de emancipaqdo e de status social. Estes jovens 
cujas identidades estio mais relacionadas A"casa", "famlia" e "legitimi
dade" do que A"rua" pertencem Agrupos sociais diferentes, tais como o 
descrito abaixo. 

M Copacabana-Praga do Lido 
Esta praqa esti localizada perto do Posto 2, e tinha um grupo de crianqas, 
adolescentes e adultos mais misturado. N.o escolhi este local por causa 
do mmero de meninos de rua all presentes. Na verdade, foi a mistura de 
adultos e criangas morando na praga e o fato de ji ter conex6es corn 
alguns dos meninos que tornou possfvel e interessante trabalhar ali. 
Atravds do Projeto Meninos do Rio, conheci urn ou dois dos meninos 
que dormiam na praga-de vez em quando eles iam pegar quentinhas, i 
noite. Os outros conheci atravds deles, ou simplesmente andando pela 
ma. Nos dois lados da praqa que ndo d:o para as avenidas, existem 
ediffcios de apartamentos, bares e boates corn shows er6ticos. A praga 6 
uma espdcie de "zona": nas boates, na praqa e na Avenida Atlntica, A 
noite e de madrugada, trabalham prostitutas. Os clientes ficam nos bares 
da praqa e nos bares em frente Apraia. De dia, 6 urn lugar de camel6s, 
muitos dos quais comparecem diariamente, pois conseguiram demarcar 
algum territ6rio (os camel6s tambdm est~o sendo gradualmente expulsos 
de certas partes da cidade). 

Muita gente, incluindo crianqas, adolescentes e adultos (principalmente 
mulheres), vivia em ireas pr6ximas, principalmente no Leme (na 
Avenida Princesa Isabel) e no Posto 3. A presenqa de estabelecimentos 
comerciais, tanto formais quanto informais, bern corno a pr6pria localiza
gio da praqa, garante urn movirnento constante, de dia e de noite. As 
pessoas que conheci e que viviam na praqa de maneira mais ou menos 
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,-ontfnua(ou seja, a praqa era sua base primiria) tinham numerosa. 
conex6es corn as prostitutas que trabalhavam nos bares e na rua, corn os 
empregados e gerentes dos bares, com os camel6s e moradores dos 
pr6dios. Em particular, tinharr conseguido criar relag6es de patronato, ou 
algo pr6ximo Aisso, corn alguns moradores dos pr6dios de apartamentos, 
donos de bar e camel6s. Algumas vezes consegui am comida, serviqos 
legais, roupas e empregos Apartir das conex6es que mantinham com 
quem morava e trabalhava na drea. 

Significativamente, os que moravam de maneira mais regular na praga 
nio se consideravarn meninos de rua.De vez em quando referiam-se Asi 
mesmos como o "pessoalda rua", ou "gente que mora na rua' , mas 
deixavam claro que nio eram como as outras criangas e adolescentes Clue 
moravarn nas ruas. Alguns pertenciam Auma familia que tinha sido 
expulsa por uma enchente; sua casa foi destruida e eles n~o tinham 
dinheiro para alugar outra, de modo que nio houve escolha An:o ser se 
mudar para a rua. A mae era empregada dom6stica, tinha perdido o 
emprego e era a tinica fonte de renda fixa da familia As filhas de vez em 
quando tamb6in trabalhavam como dom6sticas. Quando os encontrei 
pela primeira vez, estavam todos desempregados. No momento em que 
escrevia este relat6rio, a filha mais nova e os dois filhos continuavam nas 
ruas. A mais velha tinha encontrado um emprego de dom6stica, tal como 
a mhe. 

Os filhos trabalhavam engraxando sapatos o, fazendo serviqos ocasion
ais. De vez em quando tentavam ir Aescola, e nio sabiam ler ou escrever 
muito bern. As filhas tinham alguma instrug9o, alfabetizago bisica. 
Todos se consideravam pessoas honestas e trabalhadoras que, por um 
golpe infeliz do destino, tinhan acabado na rua. Neste sentido, achavam
se diferentes de quem, se~undo eles, se mudava para a rua numa base 
mais ou menos permanente (ou seja, os que n~o queriam sair da ma), ou 
de quem achavam que ali estava por escolha. Quando os conheci, 
estavam na rua hA mais ou menos urn ano. Ambas as filhas eram "casa
das" (embora ndo oficialmente) e tinham namorados. A mais nova tinha 
um filho, de quem cuidava at6 que ele ficou doente, quando teve de ser 
intemado num hospital administrado pela Igreja Cat6lica. Ela tinha uma 
relaqio fnt;ma com urn jovem que morava na praga com eles e que 
engraxava sapatos corn a irmno dela. Considerava-o "namorado", 
embora nio acreditasse que a relaqio fosse durar muito tempo. 

Havia outro casal, que me disseram ser casados, e ,ue de vez em quando 
morava na praqa corn eles. No interior do grupo, havia uma clara dife
renga de status entre as criangas-que na maior parte n.o eram membros 
da familia e buscavam urn lugar seguro para dormir-e os membros 
adolescentes e jovens adultos da famflia. Os mais velhos tentavam, de 
todas as maneiras possiveis, tomar conta dos mais novos. A filha mais 
nova, por exemplo, ficava com os pertences do grupo sempre que podia. 
Ela tamb~m lavava a roupa do grupo e ajudava Acozinhar, quando havia 
comida. 0 arranjo reproduzia, na medida do possivel, o que achavam que 
era uma famflia "legftima". 

Este grupo tinha algumas conex6es com vAirios programas voltados para 
as criangas de rua, mas n.o tinha nenhuma relaq~o corrente com 
qualquer um deles, exceto a Escola Tia Ciata, onde eles estudavam. 
Gostavam particularmente da merenda gratuita, da oportunidade de 
socializar-se e da possibilidade de aprender a ler e escrever. Mas nio 
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eram asslduos, e muitas vezes referiam-se i uma vaga insatisfagao corn a 
escola como um motivo para sua falta de interesse. Em vez de procurar 
serviqos oii -ecursos nos programas ou projetos destinados especifica
mente a meninos de rua,confiavarn mais nas conex6es corn pessoas que 
moravam e trabalhavam na firea, para satisfazer as necessidades que nio 
podiam prover por si mesmos. Os contatos sociais corn outras pessoas 
que moravam nas ruas tambdm refletiam seu sentido de diferenqa; 
tinham mais contatos com vendedores (de amendoirn, flores, balas e 
lembranqas para turistas) do que corn quemn idenficavam como meninos 
de rua. Em comparago con os jovens que conheci na Praqa Serzedelo 
Correia, tinham muito mais contatos corn adultos que n5o trabalhavam 
em programas para jovens que vivem nas ruas. 

Havia urn conflito real e sdrio entre os meninos e adultos que viviain 
nesta praqa e os que viviam perto do Posto 3 e na Praqa Serzedelo 
Correia. Por duas raz6es, essencialmente, o grupo que vivia na Praqa do 
Lido achava que estava sendo exclufdo da distribuiqio de alimentos do 
Projeto Meninos do Rio e da participaqdo nos programas da Cruzada do 
Menor. Primeira, porque os meninos do Posto 3, segundo o grupo da 
Praga do Lido, eram todos urn bando de ladr6es. Erarn violentos e nho 
sabiam dividir nada. Roubararn as quentinhas em algumas das vezes que 
aqueles tinham conseguido ganhi-las. A id6ia bisica era que o outro 
grupo era tdo desregrado e bruto (mal-educado)que juntar-se i ele 
simplesmente n.c dava certo. E ndo havia quentinhas para os adultos, o 
que n~o parecia fazer muito sentido, ji que eles erarn pane importante do 
grupo. 

A segunda razio era que a equipe do Projeto Meninos do Rio dava 
prioridade aos meninos conhecidos dos educadores, tanto na distribuigio
das quentinhas como na seleq~o para participar dos programas. Era uma 
armadilha circular: ndo podiam se beneficiar do programa, receber as 
quentinhas, participar dos cursos ou de outras atividades da Cruzada do 
Menor a n~o ser que construtssem algum tipo de relaqho corn os educa
dores; e isto era impossfvel, tanto pela territorialidade dos grupos de 
jovens que viviam nas ruas de Copacabana, como por sua pr6pria 
reluthncia em se associar Ameninos de rua.Estavam convencidos de que 
para eles n~o havia nenhuma maneira real de conseguir acesso aos 
recursos daquele programa. Mas isto ndo era o tim do mundo, ji que 
tinham estabelecido outros contatos corn que podiam contar, em termos 
de comida e de outras necessidades bdsicas. Al6m do rais, n:o estavam 
tfo interessados assim em cultivar liga,6es que apresentavam uma 
possibilidade apenas distante de alfvio; o que queriam era descobrir uma 
solugio imediata para sua falta de casa. Como os programas para jovens 
que vivem nas ruas usam a idade de 18 anos como limite para o acesso a 
seus serviqos, e como o grupo inclufa adultos (i.e., pessoas con mais de 
18 anos), a participaqdo no Projeto Meninos de Rua significaria a criaqdo 
de um novo grupo, em que os mais jovens teriam um status privilegiado. 
E como de muitas maneiras eles dependiam dos mais velhos, tal partici
pagio, mesmo que teoricamente possfvel, teria sido dificil. 

U Centro 
As ruas do Centro, incluindo Bairro de FAtima, Cinel5ndia e Castelo, 
est.o apinhadas de menores e adultos tentando ganhar a vida, num 
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comdrcio informal e semi-formal. Os menores trabalham como pedintes, 
vendedores, ladr6es, engraxates, guardadores de carro e prostitutas. A 
Area tamb6m concentra programas destinados Ajovens que vivern nas 
ruas, corn ura ampla variudade de metodologias e objetivos. A experi~n
cia de um deles, a Maloca da Safide, do Centro Brasileiro de Defesa da 
Crianqa e do Adolescente, ilustra bern a maneira em que a concepqfo de 
um programa pode acentuar a segmentaqfo social dos jovens que vivem 
nas ruas. Cor urnmnmero visivelmente grande de jovens morando e 
trabalhando nas ruas do Centro, 6 ficil supor que as diferenqas entre os 
jovens sejain mfnimas; mas, na verdade, 6 muito diffcil perceber, mesmo 
depois de algunia pesquisa, exatamente onde se articulam os demarcado
res crfticos de diferenqa. Um destes demarcadores 6 a prefer~ncia sexual 
e de papel sexual. 

Como ficou claro nas descriq6es das duas Areas de Copacabana, o 
comportamento sexual de prefer~ncia pelo mesrno sexo 6 allamente 
estigmatizado e traz consigo severas sanq6es sociais. Como tambdm ji 
apontei anteriorente, urna das raz6es pelas quais alguns meninos se 
mudam para as ruas 6 o conhtecirnento das possibilidades sexuais que 
existern nas ruas, ou, pelo menos, o conhecimento das proibiq6es que 
existem em casa c as sanq6es acarretadas por sua violaqdo. A homofobia 
dos pais 6 citada rnuitas vezes como ura razao para se mudar para as 
ruas. Urna hist6ria comurn entre os meninos que moravam nas ruas do 
Centro inclufa os seguintes elementos: descoberta, por um dos pais, ou 
urn parente, de que o menino estava fazendo sexo corn homens ou corn 
outros meninos; expulsfo de casa; ida para as ruas da cidade. t muito 
comum uma experiencia de violkncia domnstica relaci -. ada Adescoberta 
da prefer~ncia de sexo ou de papel sexual (particulannente no caso de 
travestis, quando os pais ou parentes descobrem que o menino se veste 
ou age corno menina ou mulher). Mas a homofobia n~o estA limitada aos 
pais ou Afamilia imediata, ela se estende muito alim, at6 a estrutura 
social da vida nas ruas. Como tentei deixar claro nas descriq6es das duas 
Areas em Copacabana, ndo ha espaqo para relaq6es sexuais homem
homem no interior da estrutura da maioria dos grupos. HA espaqo para 
relaq6es sexuais homem-homen que sejam secretas, mas em geral elas 
implicarn em algurn tipo de sanqdo, especiahnente para o parceiro 
receptivo (i.e., feminilizado). 

Tamb6m nfo hi espaqo para relaq6es sexuais mulher-mulher explfcitas. 
Nesta parte do relat6rio focalizo as relaq6es homem-homem, porque a 
maior parte dos jovens que vivem nas ruas sdo biologicamente masculi
nos e porque meu contato corn eles era mais ficil. Nio quero corn isso 
dizer que nfo existarn mulheres nas ruas oil que as que morarn e tra
balharn nas ruas sejam exclusivamente heterossexuais. Nada poderia 
estar mais distante da verdade. Muitas mulheres que conheci e que 
moravam e trabalhavarn nas ruas disseram-me que tinham tido relaq6es 
sexuais corn outras mullieres e que isto tirha muito a ver corn a ida para 
:, ras.U tato de nfo conseguir saber muita coisa sobre a vida delas 
tinha mais a ver corn minha condiqAo de homern do que com qualquer 
outra coisa. Era simplesmente impossfvel conversar corn as mulheres da 
mesma maneira que conversava corn os homens. Quero deixar bern claro 
que estou ciente do vi6s implfcito e do silkncio a respeito do lugar das 
mulheres neste relat6rio. Volto a isto nas seq6es Meninos de rua e 
Informa 6es relevantes para a prevenio de HIV/AIDS. 
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W Homens quo assumem uma identidade homossexual 
Para os rapazes que desejarn assumir uma identidade distintamente 
homossexual (e ex~stem muitas possibilidades, nfo apenas a que 
poderfamos nos referir, convenientemente, como "homossexual"-uso 0 
termo como uma rubrica que define muitas identidades e possfveis 
posig6es sociais), pouco hi Afazer, An~o ser encontrar um grupo que os 
aceite. E tais grupos existem, mas fora da categoria que 6 chamada de 
meninos de rua.Travestis, por exemplo, As vezes vAo para as ruas muito 
cedo (no comego da puberdade), para prostituir-se, e normalmente 
passam algum tempo morando e trabalhando nas ruas. Por mais jovens 
que sejarn, os travestis que vivem nas ruas sdo charnados (pelas pessoas 
que vivern nas ruas, pelos prestadores de serviqos sociais e pelos 
pesquisadores em ci~ncias sociais) de "travestis",nAo de meninos de rua. 
A divis~o 6 importante, na medida em que hAi difei-enqa-real ou defini
cional-entre travestis e outros homens homossexuais "exclufdos", de 
urn lado, e os jovens que vivem nas ruas, de otitro. Os dois grupos teni 
em comum c fato de viver nas ruas e de ser legalmente menores, mas 
estes pontos nfo nivelam as outras diferenqas. Sfo dois grupos distintos 
mas relacionados. 0 equilbrio de poder e de recursos disponfveis n~o 6 
igual entre os grupos definidos por prefer~ncia de sexo ou de papel 
sexual. Num contexto de muito poucos serviqos ou recursos, e em que 
virtualmente nenhum 6 destinado Acategoria, dentre os jovens que vivem 
nas ruas, que podemos chamar de "travestis", ou "bichas-loucas" ou 
mesmo "homossexuais", esta diferenqa pode facilmente se traduzir, no 
que diz respeito AI16gica de serviqo social, em preconceito, neglig~ncia e 
mesmo 6dio. 

A Maloca da Sa-ide, que funcioxiou apenas durante alguns dos meses que 
durou este estudo, se localizava numa avenida que, depois que escurece, 
6 tambdm urn lugar de prostituigAo masculina. A entrada da Maloca, que 
na verdade era apenas duas salas corn mesas e cadeirps, era visfvel da 
calada. Dentro havia cartazes, claramente vistos da ru.'. coin lois 
homens se abraqando. A equipe-que inclufa educadores de rua, urn 
assistente social e um consultor (isto, no comneqo da pesquisa; Amedida 
em que os recursos para este projeto comeqaram a escassear, a equipe foi 
sendo reduzida)-aconselhava quanto Aprevengio contra a AIDS e 
distribufa preservativos, al6m de fornecer outros serviqos aos jovens que 
vivem nas ruas. A equipe procurava incluir, nas atividades regulares do 
programa, grupos de meninos e meniiias identificados como homossex
uais, ao contrrio da atitude corrente de excluf-los direta ou indireta
mente sob o pretexto de que tais atividades nio eram capazes de dar 
conta das "necessidades especiais" de tais grupos. 0 fato de jovens que 
expressavarn ura prefer~ncia pelo mesmo sexo terem descoberto e 
usado o centro nio era apenas resultado de uma polltica oficial de 
inclusdo, ou que buscava evitar sua exclusdo. Tinha tamb6rm Aver corn a 
visibilidade das imagens homoer6ticas, corn as discuss6es abertas sobre 
relag6es corn o mesmo sexo, e corn o fornecimento de informag6es 
relacionadas i HIV/AIDS. 

0 que levava estes jovens, para quern o "grupo" era resultido da criagio 
de urn lugar onde erarn benvindos, Aurn dadn espago geogrifico, era a 
exist~ncia de um programa e de uma equipe que os reconhecia de 
maneira relativarnente positiva. Chegaram Aver aquele espago como 
deles, um espaqo que existia em oposigio aos que "pertenciam" Agrupos 
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que os rejeitavam. Muitos tinham passado pela experi~ncia de ser 
exclufdos de projetos ou de programas destinados Ameninos de rua
tanto por jovens que encontraram 1, como pela pr6pria equipe. Na 
verdade, as rivalidades entre grupos definidos por sua alianga iFrogra
mas e projetos destinados Ameninos de rua criavam uma atmosfera de 
tensio entre cs jovens de diferentes programas. Estes muitas vezes eram 
rivais, e tais rivalidades freqiientemente cram expressas em atos de 
violancia entre os jovens. A Fundagio Sio Martinho era em geral tida 
como um programa voltado apenas para os meninos "bonzinhos". 

Muitos dos jovens qu-i conheci na Maloca da Satide falaram de dificul
dades para obter recursos ou servigos da Fundag9o Sio Martinho; outros 
iam de urn programa para outro corn re!ativa facilidade. Mas ouso dos 
dois programas era seletivo; os meninos que eu conhecia da Malocn e 
que de vez em quando ia:m ASAo Martinho, faziam isso principalmente 
pela comida. Os jovens associados AMaloca da Satide cram muitas vezes 
referidos pelos outros jovens do Centro como "bichas"e "travestis". 
Alguns dos insultos estavam relacionados ArelegAo percebida entre 
jovens homossexualmente identificados e a AIDS: "Cazuza" e "Aid
6tico"7. As tens6es e rivalidades eram claramente o resultado de uma 
territorialidade de grupo e de programa demarcada ao longo das linhas 
da homofobia. 

Alguns educadores de rua e jovens que vivem nas ruis sugeriam, ade
mais, que os jovens atendidos pela Maloca eram os mais violentos e 
criadores de caso, e que por isso nio conseguiam se integrar nos grupos 
de outros programa-. Tais comentfirios revelam tanto os mecanismos de 
diferenciagio sociA, entre os jovens que vivem nas ruas, como as ideolo
gias em aqio na indtistria de servigos sociais. Muitos dos jovens que 
conheci na M iloca cram extremamente problemiticos; mostravam sinais 
claros de severas perturbag6es emocionais, provavelmente resultado da 
viol&weia domdstica e dos problemas associados Asua vida particular
mente diffcil nas ruas. Eram tambdm dos mais desprovidos de direitos; 
muitos nio podiam voltar para casa por causa das ameaas de viol~ncia 
relacionadas Asua prefer6ncia sexual, e poucas opq6es aceitfiveis lhes 
estavam disponfveis, no leque existente de serviqos sociais. Como outros 
jovens que conheci que viviam nas ruas e tinham pouca ou nenhuma 
conexio com a famflia, eles muitas vezes apresentavam sintomas de 
prolongado consumo de drogas. Mudangas radicais de humor, pequenos 
perfodos de atenqio e explos6es violentas eram comuns. Mas estas 
caracterfsticas ndo definem ogrupo de jovens que freqfientavamn a 
Maloca; tambdm estavam presentes em outros grupos de jovens que 
vivem nas ruas, particularmente aquele, om pouca ou nenhuma ligagAo 
corn uma casa ou famflia. 0 mais defiricional era a marginalidade, 
baseada em sua prefer~ncia de sexo e de papel sexual, que nio se en
caixava nos padr6es sociais de outros grupos de jovens que vivem nas 
ruas e nfio era bem recebida pelos prestadores de servigos sociais, que 
consideravam a homossexualidade como perversio ou como sintoma 
patol6gico de pobreza. Nos ambientes institucionais, a categoria "ho
mossexualidade" simplesmente nio ctmbina com a categoria "jovem". 
Hi uma tend~ncia a rotular os jovens homossexualmente identificados de 
"violentos" ou de "criadores de caso". Mas quando jovens heterossex
uais se comportam das mesmas maneiras, nfo sio rotulados da mesma 
maneira. 
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t muitfssimo mais trabalhoso viver uma vida triplamente ou quadrupla
mente marginal: os jovens de rua pobres, sern casa, nio-brancos e 
homossexuais simplesmente tem de ser mais cuidadosos e criativos para 
viver. 0 grupo de travestis, por exemplo, nho conseguia um lugar fixo 
para morar e trabalhar. Por toda a cidade seus movimentos efam muitas 
vezes mediados por confrontos violentos corn outros grupos que viviam 
nas ruas, inclusive de jovens. 0 fato da Maloca da Satide, corn uma 
equipe relativamente pequena e uma infraestrutura fisica bastante 
preciria ter conseguido alcanqar urn nilmero tdo grande de jovens 
homossexualmente identificados 6 um testemunho tanto da ausfncia 
como da necessidade de servigos para este grupo. t dificil reconciliar o 
grande nimero de jovens de rua que conheci, cuja ida para as ruas tinha 
sido mediada pela homofobia, e a escassez de recursos a eles dirigidos. 
Esta lacuna no fomecimento dos poucos serviqos disponiveis s6 pode ser 
atribuida aos pontos cegos institucionais relacionados a padr6es antigos 
de preconceito. 

INSTITUI96ES EORGANIZAq 6ES QUE 
AFETAM OS JOVENS QUE VIVEM NAS RUAS 

Meus contatos corn organizaq6es e instituiq6es que tem contato direto ou 
indireto corn jovens que vivem nas ruas foram feitos de duas maneiras. 
Primeira, fui apresentado por Paulo Longo Avirios educadores de rua e 
organizadores de progranas. Segunda, ouvi falar, e ocasionalmente 
entrei em cnntato corn tais organizagZes atravds dos jovens que conheci 
nas ruas. Nesta seqdo do relat6rio, gostaria de apontar a variedade dos 
contatos qi.e os jovens que vivem nas ruas tern corn instituiq6es orga
nizadas formalmente e informalmente, bern como o impacto que elas tm 
em seu cotidiano. Algumas delas afetam diretamente as escolhas de vida 
dos jovens que vivem nas ruas; outras t6m efeitos mais sutis sobre seu 
dia a dia. 0 que se segue 6 ura listagem parcial de algumas das mais 
importantes corn as quais tive aigum "ontato; nho 6, de maneira alguma, 
uma listagem de todas as organizaq6es e grupos do Ric ;-- Janeiro que 
trabalham corn criangas e adolescentes das ruas. Algumas foram descri
tas em outras seq6es do texto; outras, nio. 

m Meninos do Rio. Era urn programa fundado pela Associaqho de 
Hot6is e Turismo que operava nas vizinhangas das praias de Copaca
bana, Ipanema e Lebion e era administrado pela Cruzada do Menor. Os 
jovens atendidos tambdm tinham acesso, atrav6s dos educadores de ma e 
da equipe do Projeto Meninos do Rio, Aoutros programas administrados 
pela Cruzada. 

m Centro Brasileiro de Defesa da Crianqa e do Adolescente. Nos cinco 
primeiro meses deste projeto o programa operou a Maloca da sadide, urn 
centro de passagem. A equipe de educadores tamb6m trabalhava na 
Central do Brasil, Praga Saens Pefia, Praga Maui, Leme, Praqa Tiraden
tes e Castelo. 

* Fundago Sio Martinho. Tive muito pouco contato corn esta orga
nizagio, que administra urn dos maiores centros de passagem para jovens 
que vivem nas ri'as do Rio de Janeiro. Muitos dos jovens que trabalharn 
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no centro da cidade t.m algum contato corn esta organizaqgc, que 
tambdm desenvolve programas em outras partes da irea metropolitana. 

As instituig6es que tbm contato com jovens que moram e trabalham nas 
ruas ndo se limitam Aquelas formadas com a intengio de fazer contato 
corn meninos de rua ou menores abandonados. Incluem muitos outros 
grupos ou organizag,5es, alguns sem qualquer estrutura fonnal ou fonte 
regular de recursos. Outros, como o grupo de vigilantes,jovens mora
dores de apartamento em Copacabana e que atacam os vizinhos que 
vivern nas ruas, revelam a persistncia de odiosa- instituig6es sociais. De 
maneira diferente, mas igualmente informal, individuos preocupados 
participam da instituiqfio cultural da caridade, dando assist~ncia Ajovens 
que moram e traballiam na rua. Segue uma listagem parcial de algumas 
das organizaq6e. ou instituiq6es que n~o t6m os meninos de rua como 
raz~o de ser, mas que mant&,m contatos significativos corn jovens que 
vivem has ruas: 

m 0 Juizado de Menores, que toma decis6es Arespeito dos qae com
etem infraq6es legais. A maioria dos jovens que conheci nas ruas tinham 
tido alguma experi~ncia de contato corn estas autoridades, inclusive 
intemalnento. 

m A policia, cujo contato corn osjovens que vivem nas ruas vai
segundo muitas reportagens pela imprensa-do envolvimento em 
esquadr6es da morte a ura ocasional e at6 mesmo organizada (e alta
mente propagandeada) benevolncia. Em geral, os jovens que vivem nas 
ruas v~m a polfcia como especialmente ameaqadora e tim pouco acesso 
aos recursos legais em suas relaq6es corn ela. A polfcia pode cobrar 
"pedigio" (ura contribuiqo de alguma esp~cie) em troca da permissio 
de morar ou trabalhar numa dada irea. E segundo algumas das pessoas 
da rua, tamb~m pode ter algum papel na organizagfo dos crimes 
cometidos pelos jovens que vivem nas ruas. Falar sobre os contatos corn 
a polfcia algumas vezes 6 dificil, jA que eles querem se distanciar de 
qualquer associaqo corn a criminalidade; isto nio quer dizer que no 
tenham contato corn a policia. 0 contato corn os policiais 6 muito temido 
e evitado. 

m Os camel6s tinham rcIaq6es intimas corn algumas das criangas e 
adolescentes que conheci morando e trabaihando nas ruas. Algumas 
vezes davam-lhes comida, dinheiro, ou a oportunidade de fazer pequenos 
serviqos, ajudavam Anegociar os problewas corn a polfcia, corn os donos 
de loja, porteiros ou moradores locais. As vezes tinham relaq6es mais 
pessoais corn alguns jovens das ruas. Os jovens que vivem nas ruas estio 
sempre envolvidos em alguma espdcie de atividade comercial; os adultos 
que desempenhan trabalhos similares sio amigos e aliados 1A,4icos. 

n Os moradores locais podern estabelecer relag6es duradouras e signifi
cativas corn os jovens que vivem nas ruas. As vezes lhes dio comida, 
algum trocado ou permiss~o para dormir debaixo das marquises dos 
prddios. Os politicamente ativos podem tentar dar acesso a re'zursos e 
serviqos de que os jovens que vivern nas ruas precisam. Inversamente, 
podem fazer uma oposiqdo organizad.t ou semi-organizada Asua pre
senqa. A objeqdo pode se manifestar de v6irias maneiras: registro de 
queixas, contrata do de seguranga particular, auto-organizaqdo para 
reprimir os grupos de jovens que vivem nas ruas. 

AConstrugfo Cultural dos "Meninos de Rua" 25 



a No Centro e em Copacabana, muitas vezes os trabalhadores sexuais 
t~m relag6es corn jovens que vivem nas ruas. Os jovens que receberarn 
pieservativos nAo tiveram nenhuma dificuldade de vend&-los is prostitu
tas que conheciamn. 

.aAs pessoas que vendem aos jovens que vivem nas ruas os t6xicos que 
eles consomem, ou que Ihes fornece drogas para vender, t~m relag6es 
muito mais encobertas. Sua presenga nas ruas 6 As vezes bem ficil de 
perceber. embora nenrhum deles jamais tenha se apresentado Amim como 
traficante. Os adultos que organizam as atividades ilegais dos menores 
(p. e., roubos) tambdm t~m ura presenga significativa e igualnente
 
exclusiva na rua.
 

m Os viadosmiticos-que segundo alguns jovens que vivem nas ruas, 
procuram-os para satisfazer o desejo de ser analmente penetrados
tamb~m tem ama "preselita" significativa nas ruas-pelo menos a nivel 
de conversa. Nio hr.evid~ncias de que realmente existam, mas fala-se 
tanto deles que acho que merecem mengdo. Nio existem muitas opg6es 
para o jovem heterossexualmente identificado falar sobre sexo homem
homem. Ura delas 6 contar hist6rias roteirizadas sobre sexo corn viados. 
Isto tambdm 6 verdade para os travestis que, de acordo coin outro mito 
roteirizado, enganam os rapazes, levando-os a pensar que sio muiheres 
de verdade. Estes mitos sio instituig6es (discursivas) entre alguns grupos 
de homens heterossexualmente identificados. 

* Os parceiros sexuais adultos dos jovens que vivem nas ruas. "Adulto" 
tem aqui um significado diferente, porque nio denota meramente una 
diferenga de status legal. Tambdm conota uma diferenga de statussocial 
e de relagdo de poder. Os parceiros sexuais adultos dos jovens que vivem 
nas ruas muitas vezes usam sua posiio social ou profissional para obter 
favores sexuais. Devido ao sil6ncio em torno da questio da sexualidade 
adolescente e do envolvimento sexual de adultos com jovens que vivem 
nas ruas e com outros jovens marginalizados, considero que esta relagAo 
sexual exista dentro de uma instituiq.o social de sil6ncio e denegagio. 

O consumo de divers6es e de informag6es 6tambdm indicativo de 
envolvimento corn outro conjunto de instituig6es. As crianqas e adoles
centes que conheci nas ruas n.o eram, de maneira alguma, desconectados 
das indtistrias de produgio de diversio e de informagio. Muitos deles 
eram Avidos consumidores de diversio e de sua irmfi g~mea nos meios 
de comunicaq.o, a informagio. Thm acesso ocasional Atelevisdo e ao 
cinema e acesso constante As irnagens impressas. Acompanhavam a vida 
de atrizes, atores, canto,.s, esporlistas e polifticos. Como em outros 
grupos sociais, o con!um, e .diversio e de informagdo rf qete aliangas
sociais e politicas; reflete algumas dimens6es de identidai~e. Na 6poca 
em que fiz esta pesquisa, era muito comum grupos de jovens que vivem 
nas ruas ir, quando tinham dinheiro, a urn "bailefunk"semanal. 0 
dinheiro nio era apenas para pagar a entrada, mas tambdm uma questdo
de auto-produgio. Thiham de vestir roupas limpas, tomar-se fisicamente 
o mais atraentes possivel, produzir o aspecto apropriado para a ocasiio, e 
ter o suficiente para pagar a entrada. 0 mesmo era verdade paa os fis de 
futebol, que iam, sempre que podnam, aos .jogos de seus times favoritos. 

Descobri que entre os jovens que, pelo menos As vezes, se def'nem corno 
"meninos de rua", o padr.o de uso e filiagAo institucional era muitas 
veze., bastante diferente dos que nio usavam esta expressio p,'ra se 
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descrever. Os tipoF'de conex6es que qualquerjovem tende iter depende 
da idade, de sua po'iqo geogrifica na cidade, de suas atividades gera
doras de renda, e dos tipos de decisio que ele ou ela fizeram a respeito da 
selegio de grupo. 

Os jovens que conheci e que moravam e trabalhavam nas ruas da Zona 
Norte ndo tinham nenhum contato corn programas destinados aos jovens 
que vivem nas ruas, porque nio havia nenhum naquela irea. Mesmo que 
existisse, eles nio se consideravam "meninos de rua" e talvez nio 
pensassem em procuri-lo. Tinham muito contato com o Juizado de 
Menores. Num grupo de oito meninos de sete Adoze anos que conheci, 
tr~s tinham passado pela experilncia da intemaqao, porque as famflias 
n~o tinham como cuidar deles. Os meninos deste grupo viviam corn as 
fainflias a maior parte do tempo; quando n~o estavam na escola ou em 
casa, estavam nas ruas. Tomavam conta de carros e pediam dinheiro; de 
noite iam para casa corn o que tivessem ganho. Assim como seus mun
dos sociais eram mais limitados, tambdmr era pequeno o seu conheci
mento da vida fora das vizinhangas. Seu contato corn os meios de 
comunicaqio era principalmente atravds da televisio, mais do que de 
revistas, jomais, ou cinema. 

0 padrdo de diferenga de filiaqAo institucional estende-se aldm das 
relag6es entre os prestadores de servigos sociais e os jovens que vivem 
nas ruas. A atividade criminosa, por exemplo, carrega consigo um 
poderoso estigma de marginalidade e de ilegitimidade, seja o consumo 
de drogas ilegais, seja o envolvimento em "crimes". Os que faziam um 
investimento maior na manutengdo de identidades de alguma maneira 
mais "legitimas", ou menos associadas A"ma" (e rua,neste caso, 6 mais 
uma categoria moral do que urn espago geogrifico), claramente reluta
vain em se envolver abertamente em atividades "criminosas". 0 mesmo 
6 verdade Arespeito das instituiqdes sexuais; quanto menos "legitima" a 
relagdo sexual, mais status se perde ao admiti-la. 

Assim como o envolvimento em programas para meninos de rua pode 
exigir que os jovens assumam uria identidade particular (e abram mio 
de outras), quem tern certas filiag6es e conex6es deve se colocar em 
condiqdo de usi-las. Os que preferem receber esmolas dos moradores da 
Area nem sempre s.o os mesmos que pretendem assumir identidades 
marginais Muitos dos moradores de apartamentos com quem falci e que 
tinham boas relaq6es corn jovens que moravam ou trabalhavarn nas ruas 
da vizinhanga afirmavam que, no caso, nio se tratava de "pivetes". O 
seja, os que tinham mais possibilidade de se beneficiar de tais relaq6es de 
patronato eram aqueles capazes ou desejosos de apresentar identidades 
"legitimas". Tinham de se mostrar meninos "bons" ou "honestos", em 
oposiqdo aos marginais. 

"MENINOS DE RUA": A CRIA(;AO DE UMA 
CATEGORIA DE SERVIPO SOCIAL 

A categoria "meninos eneninas de rua", da maneira em que foi opera
cionalizada na forma~go de projetos, prograinas, propostas de financia
mento, agendas de pesquisa e no interior do discurso sociol6gico, 
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medico, psicol6gico e legal, apresenta algutras suposig6es enganosas 
acerca dos jovens que moram e trabalham nas ruas e de suas relaq6es 
corn outros segmentos da sociedade. Primeiro, a pr6pria categoria serve 
para definir e dividir o ptiblico em geral, "n6s", e "eles", os m1ninose 
meninas de rua. Tenta estabelecer, corn uma definiqio da ci~ncia social, 
uma categoria dentogrifica (corn um perfil definicional de "meninos de 
rua") para um conjunto de grupo,; distintos e que por vezes se so
brep6em, compostos de menores em termos legais que partilham a 
experi~ncia de mnorar e trabalhar nas ruas. "Meninose meninasde rua" 
condensa as amplas e nebulosas rubricas "menores legais" e "rua", para
formar uma categoria hibrida, cujos significados implicitos e explfcitos 
permanecem ma! def'midos. 

"Rua", por exemplo, normalmente significa ruas muito distantes de casa, 
ou ruas pr6ximas s casas dos membros mais privilegiados da sociedade. 
Sera que tambdm inclui as ruas perto de casa, onde as crianqas sen 
acesso Aescola ou Acreche passarm o dia brincando? Em geral, nio. Os 
jovens que moram e trabalhan nas ruas do Rio tomam-se elegiveis para 
a inclusdo na categoria "meninos e meninas de rua"quando moram e 
trabalham nas ruas do Centro e da Zona Sul, onde opera a maior parte 
dos programas Aeles destinados. "Meninos" 6 definido em termos 
puramente legais, sem qualquer noq;o real do momento em que faz 
sentido, psicologicamente, ccmeqar Acharnar algudm de "adulto". 
Podemos concordar, no entanto, que a categoria "meninos de rua" tern 
algo a ver corn quem 6 legalmente definido como menor, corn pob~eza, 
corn poucas ou precdirias conex6es corn uma casa ou famflia, corn o 
trabalho ou a subsist~ncia nas ruas, e corn o fato de viver o tempo todo, 
ou parte do tempo, nas ruas. Mas como o nfimero de jovens qu moram e 
trabalham nas ruas 6 muito grande, e como as diferenqas entre eles 
tambdm sio muito grandes, esta definiqho ainda 6 muito vaga para ser de 
alguma utilidade analiftica. Na prAtica, a definiqho se faz nho em relaqho A 
uma hipotdtica populaqho de jovens que moram e trabalham nas ruas, 
mas em relaqAo aos jovens corn quem os programas e projetos para
"meninos de rua" fazem contato. Desta maneira, a definiq;o de meninos 
e meninas de rua se torna irremidiavelmente vinculada aos programas e 
servios que existem para eles. 

Ao mesmo tempo em que nem sempre 6 claro Aque pessoas ou grupos a 
expressio pode se referir, os limites de seu significado podem ser 
percebidos examinando-se a natureza dos grupos Aque a express~o nho 
se refere. Hi muitos grupos cujos membros sdo menores em termos 
legais e que podem, As vezes, morar e trabalhar nas ruas mas que, apesar
disso, nio caem, ou normalmente nio caem, na categoria "meninos e 
meninas de rua". Ou seja, em geral n:o sio atendidos pelos programas 
destinados aos "meninos de mua" e t~m caracteristicas que podem ser 
consideradas como atipicas de jovens que vivem nas ruas. Os programas 
para jovens que vivem nas ruas ndo os tem em mente quando sdo con
ceptualizados ou executados. Incluem: travestis, ,niches,prostitutas e 
pessoas que tomam drogas injetiveis. Tais grupos, e nisto nho hA sur
presa, podem ser pensados como categorias de pleno direito, separadas e 
independentes dos meninos e meninas de rua. Sabendo-se que alguns de 
seus membros tambdm s.o menores, podem ser pensados como sub
gnipos, definidos contra o pano de fundo de um "ptiblico geral" de 
meninos e meninas de rua. 
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Jovem 6 urn termo social, cultural e legal que demarca um perfodo de 
vida corn defmiiqo cronol6gica. 0 termo nfo denota um grupo demogri
fico homog~neo para o qual se possa criar programas e projetos sem 
diferenciaqio e segmenta ,aosignificativas. Morar e trabalhar na rua nfo 
6, como ilustram os exemplos acima, um nivelador de todas as outras 
diferengas sociais. A expressdo "meninos e meninas de rua" normal
mente nfo 6 sensivel i tais diferengas. Em alguns casos, tern sido usada 
de maneira Asugerir que ndo existem diferenqas sociais significativas ou 
que estas ndo sdo importantes, dada a emerg~ncia de sua situagio; ou 
seja, a pobreza e a misdria obliteram todas as diferenqas sociais, e o 
fornecimento de serviqos nfo necessariamente leva em conta a segmen
tagio possfvel ou te6rica da populaqio-alvo. 0 que testa na definiqio 
operacionalizada-embora empobrecida, mas raramente discutida ou 
debatida-de "meninos e meninas de rua" 6constitutivo de um serviqo 
social para o "ptiblico em geral". As organizag6es intemacionais, gov
erno, ativistas, planejadores de prograrnas, pesquisadores e prestadores 
de servigos cabe decidir quem-e o que-resta depois que as "dife
rengas" (leia-se: desvios) sdo obliterados pela misdria da popukagio. As 
diferenqas perdem sua import5ncia ou significado perante a dominadora, 
mas continua emerg~ncia da pobreza. 

Este nivelamento ou eliminaqo da diferen, a na definiqo do uma 
populaqgo hipotdtica e no desenvolvimento de uma proposta de pro
grama tern efeitos sobre a prestaqfo de servigos. Os projetos e programas 
para meninos e meninas de rua corn os quais tive contato alcanqam urn 
segmento muito limitado dos jovens que moram e traballiam nas ruas, 
deixando outros sern acesso aos servigos e recursos que oferecem. Minha 
experi~ncia com jovens nas ruas do Rio mostrou urn padro bern 
definido: havia urn nimero relativamente pequeno de jovens muito bern 
conectados a vfirios programas e projetos, e um ndmero maior corn 
pouca ou nenhuma conexio corn os prestadores de servigos sociais. 0 
fato de nenhum dos programas existentes ser capaz de atingir todos os 
jovens nas ruas nio 6 nenhuma surpresa, dados os recursos limitados de 
cada organizaqo individual. E dado que, na 6poca em que este relat6rio 
foi escrito, estes programas nio eram parte de uma estrat6gia organizada 
e plar ejada para tratar um conjunto de problemas bern definidos, nho 6 
nenhuma surpresa que o fornecimento de serviqos fosse feito sem 
qualquer coordenaqio. 

A segmentagdo da populagio de jovens que vivern nas ruas ocorre de 
maneira nio necessariamente organizada ou planejada. Muitas organiza
96es pareciamn atingir urn grupo relativamente pequeno dejovens que 
vivem nas ruas; alguns grupos erarn atendidos por muitos prestadores de 
servigos, enquanto pouco ou nenhum esforqo era feito para alcangar 
outros grupos. Isto ilustra uma das maneiras pelas quais um "perfil" 
muitas vezes ticito, mas claramente entendido, de "meninos de rua" age 
no sentido de dirigir a ago de prestadores de servigos sociais. A resul
tante superposiq.o no fornecimento de serviqos era at6 mesmo fonte de 
tensao entre as organizag6es; testemunhei mais de uma acalorada dis
cussf.o sobre qual organizagao deveria atuar corn que grupo, ou qual 
organizagio realizava uma aqo melhor com o mesmo grupo. 

Engraxates que trabalham com um pequeno grupo de amigos, dormern 
nas ruas durante a semana e vo para casa nos fims de semana podem ter 
pouca coisa em comum corn jovens que ficam nas ruas o tempo todo. 
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Criangas pequenas que pedem esmola ou vendem bala ou flores sob a 
supervisio du membros da familia nao sao "meninos de rua" no mesmo 
sentido dos meninos mais velhos que ficarn na rua sem nenhuma super
visio ou sem nenhuma conexio corn a famflia. Como descrito no 
exemplo do grupo que vivia na Praga do Lido, famiflias inteiras que 
vivem juntas na rua podem considerar-se, e consideram-se, muito 
diferentes de quem nao tern conex6es corn a familia ou corn uma casa. 
Finalmente, os jovens discriminados (como os hornossexualmente 
identificados que conheci na Maloca da Satide) muitas vezes s.o levados 
a procurar apoio ou serviqos atravds de prograinas que n5o sao especifi
camente designados para meninos e meninas de rua. 

* "Meninos de rua" e a prestagfio de servigos sociais 
Ura entrevista que fiz corn um educador de rua que trabalhava corn o 
Projeto Meninos do Rio chamou a atenqAo para algumas das dificuldades 
enfrentadas pela equipe do programa na decisho de como alocar recursos 
muito limitados. Atrav6s do financiamento das lojas C&A do Rio, a 
Cruzada do Menor (organizaqho guarda-chuva atravds da qual fuincio
nava o Programa Meninos do Rio) comeqou Aoperar urea casa para 
meninos e meunas de rua. Alguns dos jovens selecioniados para partici
par neste novo projeto deveriarn morar na casa, encluanto outros, em 
major nfimero, apenas durante o dia teriam acesso , casa e aos programas 
oferecidos pela Cruzada do Menor. 0 processo de seleqdo foi dificil,ji 
que o espaqo disponfvel na casa era muito menor do que o nurmero de 
jovens que queriam ocupA-lo. Iplicava em critdrios tanto subjetivos 
como objetivos e era mais complicado do que parece, nesta condensaq~o 
da entrevista que fiz corn o educador de rua.Alguns dos crit6rios mais 
significativos erarn os seguintes: 

n Os jovens deveriam conhecer e ter ura rela9Ao corn urn dos educado
res que trabalhavam corn o Programa Meninos do Rio. Os que tinham 
participado dele desde o infcio e tornado parte em outros programas da 
Cruzada do Menor tiveram prefer~ncia. Os membros da equipe que 
decidia quem era, ou nho, um born candidato para o novo programa 
estavam em melhor situaqAo para tomar tais decis6es Arespeito de 
crianqas e adolescentes que conheciam bern. 

a Deu-se prefer~ncia aos jovens cuja situag:o era considerada mais 
preciria (i.e., tinham menos conex6es corn casa, farnilia ou outras 
instituig6es), e que podiam se beneficiar mais do fato de ier alojamento 
imediato. 

* Os jovens selecionados para morar na casa tinham de ter expectativas 
e objetivos compativeis corn os do projeto. 

Ndo 6 minha intenqdo criticar os critdrios de seleq odo Programa 
Meninos de Rua; os recursos disponfveis eram limitados e seus organiza
dores obviamente tinham de encontrar meios de usA-los da maneira mais 
eficiente. No entanto, e importante apontar alguns dos significados da 
determinaqdo de quem era, ou n~o, considerado candidato a morar numa 
casa para meninos e meninas de rua. 0 processo de seleqdo favoreceu 
quem tinha uma relaqdo de longa data corn a equipe do programa (logi
camente, quem tinha morado e trabalhado na rua durante aquele tempo). 
Conseqfientemente, os melhores candidatos eram tambdm quem tinha 
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menos conex6es corn casa, familia ou outra instituigio qualquer. Clara
mente, estes criterios faziami sentido, ji que tais jovens eran tarnbdm 
aqueles cujas opq6es e recursos eram mais limitados. 

Os outros grupos que tem algumas ligaq6es corn casa, famiflia, ou outras 
instituiq6es n~o t~m necessariamente as mesmas conex~es corn progra
mas para jovens que vivem nas ruas. Na verdade, os rumores que circula
vain nas ruas de Copacabana na 6poca em que a casa abriu referiam-se 
muitas vezes Aterritorialidade e Aespecificidade social dos jovens 
selecionados para morar na casa. Como mostra a descriqdo de grupos 
especificos, ocontato do Projeto Meninos do Rio corn jovens de Copaca
bana era corn um grupo particular, que se distinguia de outros grupos 
corn nenhum ou pouco contato corn o programa. Na rua, eles eram 
chamados de pivetes, ladr6es e i;oleques,em oposiq~o aos que nao 
foram selecionados e que se viam como menos "marginais". Embora os 
rumores estivessem claramnente relacionados ao sentimento de desapon
taniento e de ressentimento vivido por aqueles que ndo podiam morar na 
casa, tarnb6rn se referiam a um resultado nho intencional da organizzqo 
e administraqdo dos programas para meninos de rua.0 sentimento de 
muitos dos jovens que conheci e que viviam nas ruas era de que para 
conseguir algurna coisa destes programas era preciso mostrar que nio 
possuiam nada. Muitos programnas atingem apenas uma peqaena parcela 
de jovens que estAo nas ruas hi muito tempo. Na verdade, para obter 
recursos ou serviqos destinados aos jovens que vivem nas ruas 6preciso 
estar na rua, e nela pernanecer por muito tempo, o suficiente para perder 
outras fontes de apoio. Este tempo, que representa urn processo gradual 
de crescimento da mis6ria, pode ser o tempo necessirio para que um 
jovem chegue a se considerar menino ou menina de rua.Nas ruas, urea 
maneira de mostrar que ndo se tern nada 6 referir Atsi mesmo como 
menino de rua. 

Meninos de rua, afinal de contas, tornou-se uma expressio quase pejora
tiva, mesmo entre os que nho moram e trabalham nas ruas.Entre estes, 
ineninosde rua6 a pr6pria definiqio dos que nada tam, exceto a margin
alidade e oestigma associados Asua existbncia. Por esta razio, mesmo os 
que nada t6m para mostrar que nho esto completamente desprovidos de 
direitos nern totalmente desconectados da sociedade "legitima", fazem 
quest.o de demonstrar o contririo. E tarnb6m eles podern acabar tendo 
pouco ou nenhum acesso aos recursos destinados aos jovens que vivem 
nas ruas.Muitas vezes se acredita que 6 preferfvel articular algum tipo de 
diferenqa social que permita uma distfncia da expressSo menino de rua 
do que se associar Aela de alguma maneira. Em certos momentos, o 
r6tulo nenino de rua 6 assumido estrategicamente, quando isto pode 
levar a obter recursos; em outros, ele 6 negado, quando 6 preferivel uma 
identidade mais "legftima" ou menos estigmatizada. Desta forma, adotar 
tanto a identidade como ocomportamento de menino de rua (i.e., se 
transformar em molequc, ou pivete) 6 muitas vezes pare de uma estrat6
gia de sobreviv6ncia, um ato de resist~ncia no interior de um contexto 
que permite poucas oportunidades. Isto s6 6 possfvel, claro, na presenga 
tanto de circunstincias de mis6ria virtualmente absoluta e de aus~ncia de 
direitos, como de um sistema de servigos sociais que dirige seus recursos 
para os que ji atingiram o fundo do poqo. 
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* Serviqos socivis e a formagio de grupos na rua 
Alm das raz6es sociais que levam i evitar qualquer associaAo corn a 
expressdo "meninos de rua", o acesso aos programas destinados Ajovens 
que vivem nas ruas tarb6ri pode ser afetado pela territorialidade dos 
grupos que estes programas realmente atingem. Como descrito anterior
mente, atrav~s de uma combinagAo de preconceito institucional e de 
hostilidade dos membros dos grupos servidos por um dado programa, 
muitas vezes o acesso aos serviqos tern sido negado a jovens homossexu
almente identificados. Os grupos de jovens beneficiados sdo predomi
nantemente, ou mesmo exclusivamente, homens. Os programas destina
dos aos jovens que vivem nas ruas devem consi.lerar que a situaqo das 
meninas e das mulheres jovens que vivem nas ruas e muito diferente da 
situaq~o dos meninos e dos homens jovens. Em si mesma, a constante 
ameaga de vioincia contra as mulheres faz das ruas um lugar continu
amente perigoso para meninas e futuras mulheres; a nao ser que os 
organizadores e a equipe do programa levem em conta esta situaqAo, os 
pr6prios projetos podem muito bern ser tro hostis e perigosos quanto as 
raas. Coinpreender os mecanismos de diferenciaqio social relacionados A 
sexualidade, inclusive a prefer~ncia de sexo e de papel sexual, e particu
larmente importante para a prevenqAo da HIV/AIDS. Se us organizadores 
e a equipe do programa nfo forem capazes de entender de que maneira a 
posigao social afeta o poder de tomar decis6es Arespeito da sexualidade, 
como poderAo entender os contextos em que os jovens tomam decis6es a 
respeito de suas pr~ticas sexuais? 

No caso dos jove:,shomossexualmente identificados e das mulheres 
(mais uma vez, os grupos sio distintos mas se sobrep6em-existem
jovens identificadas como 16sbicas que moram e trabalham nas ruas), a 
segmentaqAo e diferenciaqao no fomecimento de serviqos 6 tio evidente 
quanto silenciosa. Nunca li, em lugar algum de qualquer descrigao de 
programa, as palavras "este programa destina-se especificamente a 
jovens heterossexuais que estAo nas ruas hi muito tempo"; mas, na 
pritica, foi exatamente isso o que encontrei. Mesmo quando meninas e 
mulheres jovens participavam dos programps, poucas medidas eram 
tomadas especificamente para elas. Infelizmente, os pr6prios programas 
muitas vezes serviam como mecanismos de diferenciagAo social, espe
cialmente quanto As diferenqas relacionadas Aprefer~ncia de sexo e de 
papel sexual. Numa clara mostra disso, os membros da equipe referiam
se aos jovens que procuravarn a Maloca da Saiide como "bichas". 0 fato 
destes jovens terem pouco ou nenhum acesso aos outros programas, o 
despeito de estarem entre os mais desprovidos de direitos entre os jovens 
que vivem nas ruas, reforqa a necessidade de discutir, debater e prob
lematizar o uso da expressdo "ieninos de rua". 

A capacidade de controlar de alguma maneira sua decisro sexual estA 
diretamente relacionada ao poder social. Nfo se pode esperar que os 
jovens tomem decis6es refletidas Arespeito da reduqdo do iisco de 
transmissio do HIV se nio estAo em posiqio de exercer controle sobre 
suas vidas sexuais. Deve-se considerar, em especial, as situaq6es daque
les cuja marginalidade esti relacionada tanto ao sexismo quanto A 
homofobia. 

Para que os prestadores de serviqos, ao dar este tipo de apoio, ajudem na 
prevenqdo da HIV/AIDS e das DSTs e na promoqio da sadide reprodu
tiva em termos gerais, devem estar conscientes quanto As caracterfsticas 
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dos grupos corn que trabalham. No apenas varian as priticas sexuais 
entre os diversos grupos de jovens que vivem nas ruas, como tamb6m 
sao muito diferentes as percepq6es que eles t~m das consequiencias, 
sociais e fisicas, dos atos sexuais. A percepqfo do risco associado As 
priticas sexuais estfi diretamente relacionada As identidades sociais dos 
atores sexuais. Existem jovens heterossexualmente identificados que nio 
percebem que suas prdticas sexuais colocam-nos em "risco" de contrair 
HIV ou doenqas sexualmente transmissfveis, ou que, na maioria das 
situaq6es sociais, nfo querem falar destes riscos. Este sentimento de 
imunidade vai al6m da mera demarcaqdo dos "grupos de risco". Hi, na 
nogdo de relaq~o sexual "legftima" (i.e., urn casal de namorados firmes 
que proclamam fidelidade urn ao outro) urn falso sentido de proteqfo n~o 
apenas contra a infecqdo pelo HIV e outras doenqas sexualmente trans
missiveis, mas tamb6m contra as conseqii~ncias de uma gravidez n~o 
planejada. A id6ia 6 de que a "legitimidade" social da relaqio 6 que dd 
proteqo contra a doenga. E numa relagdo destas, tamb6m se acredita (ou 
pelo menos se espera), que na eveicualidade de um filho o pai fari algum 
esforqo para sustentar a crianqa-muito embora isto raramente acontega. 
Inversamente, mu itos jovens homossexualmente identificados percebem 
o "risco" de seus atos sexuais como relacionados nfio aos mecanismos 
que pernitem a transmiss~o da infecg~o durante o ato sexual, mas ao 
estigma social que cerca suas relaq6es sexuais e sociais. Da mesma 
forma em que a "legitimidade" social de relaq6es corretas 6 percebida 
como protetora em si mesma, a "ilegitimidade" das relaq6es corn o 
mesmo sexo 6 pensada como inerentemente contriria Asatide. 

PRATICAS SOCIAIS, PRATICAS SEXUAIS: A
 
CONSTRUcjAO DO DESEJO E DA
 

NECESSIDADE, DO RISCO E DA SEGURANqA
 

U 	 Necessidades e desejos: a estrutura cultural em que 
a sexualidade adolescente 6 discutida e praticada 

Parece haver urn certo silncio a respeito da sexualidade adolescente, um 
sil~ncio que se refere As regras rompidas pela pr6pria id6ia de sexuali
dade adolescente. Sexo antes do casamento, incesto, homossexualidade e 
prostituiqAo s~o apenas alguns dos pecados sugeridos pela sexualidade 
adolescente. Mas o sil~ncio n:o 6 total. Fala-se sobre sexualidade 
adolescente. Adultos, inclusivt ,s que trabalham corn jovens (e corn 
jovens que vivem nas ruas), falam sobre isto, os adolescentes falam 
sobre isto. As hist6rias que se contan sobre a sexuafidade adolescente 
s.o muitas vezes padronizadas e roteirizadas; o fim pode ser previsto do 
comeqy.. 

Estas hist6rias referem-se As maneiras pelas quais os adolescentes, que se 
sup6e serem sexualmente inativos, vivem suas vidas sexuais proibidas. 
Algumas dessas hist6rias foram discutidas em outras seq6es do relat6rio. 
Travestis que "enganam" os homens, levando-os Afazer sexo corn eles, 
viados que solicitarn que homens "heterossexualmente identificados" 
penetre-os analmente, e claro, as mentiras sobre fidelidade que garantem 
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a "legitimidade" das relag6es. t claro que as pessoas mentem muites 
vezes sobre as maneiras em que fazem sexo. Mas estas mentiras seguem 
certos padr6es, que tornam as hist6rias sobre sexualidade adoLescente 
repetitivas e previsiveis. 

As hist6rias que ouvi, de jovens que conheci e de adultos que corn eles 
se relacionavam, tinham poucas surpresas. Quando um adulto (urn 
pesquisador, por exemplo) pede infornaq6es sobre priticas sexuais, sio 
produzidas narrativas tpicas que dio algum sentido ao que deva ser a 
apresentagho piihlica da sexualidade. A diferenqa entre as hist6rias da 
vida sexual dos jovens que vivem nas ruas e as que s.o contadas sobre 
grupos que nio vivern nas ruas 6 precisamente a estrutura de pobreza, 
misdria e emergencia. 

A sexualidade entre os "marginais" 6 muitas vezes interpretada e descrita 
(pelos "nho-marginais") em termos que nfo se adequariam ao ptiblico
"geral". Tendemos Aestruturar a vida, inclusive sexual, dos "marginais", 
em termos radicalmente diferentes dos usados para os nao-marginais. 
Esta tend~ncia leva Aicriar distrncias e diferenqas ilus6rias entre "n6s" e
"eles", os marginais. Tambrn leva Ahist6rias que s6 paiecem dignas de 
crddito quando entendidas na estrutura da "pobreza" e do "desespero". 

Michis, por exemplo, sempre insistern em que sexo corn outros homens, 
s6 por dinheiro. E, na verdade, quando fazem sexo corn outros homens 
nonnalmente obt~m algo em troca. Vincular ura pritica sexual estigma
tizada Auma condigio econ6mica e social serve de alguma maneira para 
justificA-la ser levantar a questdo da voliqho. Mas em que medida 
realmente acreditamos que ndo existe nenhum traqo de desejo pelo corpo 
de outro homem na transaq:o sexual de um michi ou que o dinheiro em 
si mesmo seja sexualmente excitante? Em que medida desejamos 
acreditar que o desespero da pobreza traz uma mudanga total na configu
raq~o do desejo sexual? 

Corn respeito aos meninos e meninasde rua, a sexualidade geralmente 
esti ligada (para observadores extemos e prestadores de serviqos) a 
quest6es de safide e pobreza (i.e., prostituiq:o, doenqas sexualmente 
transinissiveis, AIDS, abusos sexuais e gravidez). De alguma maneira, 
vincular a sexualidade adolescente a quest6es de sexo e pobreza facilita 
falar da sexualidade dos jovens que moram e trabalham nas ruas. Mas 
tambm limita a maneira pela qual ela pode ser discutida, enquadrando-a 
num conjunto de patologias sociais (exploragio, abuso, perversio). 
Muitas vezes se diz que os meninos emeninas de rua exercem uma
"sexualidade de sobreviv~ncia". Esta vinculaqio apresenta problemas. Se 
analisarmos a sexualidade dos jovens que vivem nas ruas apenas em 
termos s6cio-econ6micos, podemos ser levados a acreditar que a sexuali
dade dos jovens marginalizados 6 totalmente divorciada da sexualidade 
dos ndo-marginais, e que a questho do desejo nho existe, ou n~o 6 
importante. 

t preciso questionar as suposig6es sobre a vinculaqgo entre sexualidade 
e status s6cio-econ6mico, bern com sobre diferengas entre marginaliza
dos e nao-marginalizados. Em que medida desejamos acreditar que a 
emerg~ncia da pobreza transforna totalmente a sexualidade? 0 fato dos 
adultos geraimente se incomodarem corn a questio, e dos jovens muitas 
vezes responderem de maneira roteirizada is perguntas que lhes sdo 
feitas s6 nos di motivos para examinar mais de perto a construgio da 
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sexualidade entre os jovens que vivem nas ruas. Por outro lado, as 
condiq6es s6cio-econ6micas afetam todas as relar6es sociais, inclusi,,e 
as sexuais. Mas nio apenas entre os pobres ou marginalizados. Afinal de 
contas, seri que realmente nos iludimos a ponto de acreditar que a 
sexualidade entre os membros mais privilegiados da sociedade 6 exer
cida sem qualquer consideraqAo a respeito de ganhos? Seri que os 
casamentos sdo considerados sem que se pense a respeito das conseqfiin
cias materiais ou das possibilidades sociais da uniio? SerA que nas 
classes m6dia e alta o poder, o status e a dinheiro nAo figuram proemi
nentemente entre os crit6rios de seleqAo do parcoiro? Mas 6 que nio se 
deve dizer que dinheiro e poder fazem diferenqa nas prefer~ncias A 
respeito de quem escolhernos para arnar (qualquer que seja a maneira); 
sio t6picos inadequados Auma conversa educada. Na realidade, estas 
coisas importam. Importarn muito, tanto entre os pobres como entre os 
ricos. 

M Alem da "sexualidade de sobrevivncia" 
Uma das maneiras pelas quais tanto os jovens como os adultos que 
atuarn junto Aeles entendem e explicam as prAticas sexuais que aconte
cern entre jovens que vivem nas ruas, 6 colocando-as numa categoria que 
nornalmente se chama algo como "sexualidade de sobreviv~ncia". No 
interior deste tropo, todo o comportainento sexual dos jovens que vivem 
nas ruas pode ser entendido como umea T.wiffestaqAo de alguma forqa 
maior que Dhes permite sobreviver As diticuldades da vida na rua. Mais 
importante, ela permite a crenqa de que a atividade sexual entre os jovens 
que vivem nas ruas nada tern a ver corn o desejo sexual dos "meninos de 
rua". Os pr6prios jovens sdo assim convenientemente dessexualizados, 
confirmando a nogAo socialmente e culturalmente pr6-determinada de 
que a sexualidade adolescente nio existe na realidade, ou existe apenas 
como uma heterossexualidade dormente. 0 que toma seu lugar, nesta 
estrutura, 6 a necessidade de enfrentar as dificuldades da vida das ruas e 
de usar o corpo para tal. A sexualidade torna-se puramente instrumental. 
Nada reflete dos atores sexuais; demonstra, ao inv6s disso, a natureza da 
situaqd'o em que agem; neste caso, sAo meras vftimas. 0 desejo pode ser 
colocado nos vitimizadores, que podem ser, para nomear apenas alguns, 
travestis que "enganam" os jovens que vivem nas ruas fazendo-os 
acreditar que sdo biologicamente mulheres, chefes de bandos que fazern 
sexo corn membros mais jovens ou menos poderosos, adultos per
vertidos que pagam para fazer sexo corn os "meninos de rua", ou clientes 
dos jovens trabalhadores sexuais das ruas. 

V Mentiras padronizadas e hist6rias roteirizadas 
Existe um caso interessante em que o desejo sexual 6 imputado ao jovem 
(homem) que vive nas ruas. Em conversas onde se discutia relaq6es 
sexuais homem-homem, ouvi muitas vezes que uma das raz6es pelas 
quais os rapazes tinham de "comer urn viado" era porque havia poucas 
meninas na rua. (Os rapazes nestas hist6rias sempre desempenham o 
papel do que penetra; es.ranhamente, todos os humens heterossexual
mente identificados t~m em comum a experi~ncia de jamais terem sido 
penetrados.) Estas hist6rias, como as dos travestis que "enganam" os 
jovens inexperientes, estfio por toda parte. Eu as ouvi de meninos na rua, 
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de educadores de rua, de administradores de programas e tambdm as li na 
literatura das "ci~ncias sociais" sobre jovens que vivem nas ruas. Em 
diferentes contextos, tambdm ouvi dizer, por aiguns dos pr6prios rapazes 
que me contavam esta mesma hist6ria roteirizada e nio original, que uma 
das raz6es pelas quais preferiam a rua Acasa era que havia mais possibi
lidades sexuais na tua. Curiosamente, viviam e se movi.nentavam num 
ambiente virtualmente apenas masculino, por eles preferido ao ambiente 
de "casa", inais diferenciado sexualmente (e menos interessante). As 
duas hist6rias simplesmente nio combinam. 

Tais contradiq6es sio tio comuns quanto desconcertantes, mas existem 
muitas maneiras de entender tais hist6rias. Uma das mais 6bvias 6 que os 
rapazes que moram e trabalham em ambientes exclusivamente masculi
nos ou virtualnente masculinos simplesmente tendem a ter encontros 
sexuais corn outros homens. Outra, 6 que, na verdade, saber da probabili
dade de rais encontros pode ser um dos motivos para procurar tais 
grupos. i a construqfio do sexo homem-homem como sendo sintomftica 
de privaqao social 6 una inaneira mais complicada. Os rapazes "sabem" 
que n>", se sup6e que eles faqam sexo at6 casar ou pelo menos at 
constnuir algurn tipo de relaq~o duradoura. A transgressio Aesta regra 
moral e parte do divertinento das relaq6es sexuais. t ainda tnais di
vertido poder se gabar sobre quantas vezes tais regras sAo quebradas. 
Mas o tabu em torno das relaq6es sexuais homem-homem nao pennite 
que os homens heterossexualmente identificados se gabem do nimero de 
homens corn quem fizeram sexo. Tais relaq6es devem ser explicadas de 
maneira a n5o identifici-los como homossexuais. Eles se descrevem 
como sendo apenas situacionalmente homossexuais. E apenas parcial
mente-pois na medida em que assumem o papel "masculino" (o que 
penetra), eles preservam alguma semelhanqa corn uma identidade 
masculina heterossexual. O grau de elaboragio das explicag6es dadas, 
mesmo para a penetraqho anal em outro homem, 6 um sinai claro da 
fragilidade da relaq~o entre ato e identidade. Em algum nivel, a escolha 
do parceiro 6 importante; o fato de dois homens fazerem sexo um corn o 
outro constitui um ato homossexual e tern pelo menos algumas impli
caq6es para ambos os atores. 0 fato de adultos contarem a hist6ria sobre 
como os rapazes que vivem nas ruas sa-o apenas stuacionalmente 
homossexuais fala Aansledades diferentes. Nfio se espera somente que os 
jovens sejam sexualmente inativos at6 o casamento, espera-se que sejam 
hetercssexualmente inativos. Set sexualmente ativo 6 bem ruim, mas 
haver atividade homossexual implica, e at6 mesmo exige, uma expli
cagio elaborada. 

Dada a complexidade de regras morais, sociais e culturais que cercan as 
sexualidades de todos os tipos, 6 dificil deslindar as conex6es entre 
desejo e necessidade, entre vontades, necessidades e as maneiras pelas 
quais se pode falar delas com os outros. Alkm do mais, o desejo 6 
inevitavelmente parte de uma economia sexual complexa. E esta econo
nia tambdm funcioiia no sentido de determinar valor social e auto
estima. Os jovens que moram e trabalham nas ruas s.o sexualmente 
ativos, e esta atividade nem sempre pode ser atribufda Anecessidade de
"sobreviver". Na verdade, a pr6pria "sobreviv ncia" precisa ser re
definida de maneira Aincluir a satisfaqio de necessidades que vio akm 
da mera auto-preservaqio fisica. Ter vidas sociais prazerosas, o que 
inclui a atividade sexual, tambdm pode ser considerado como parte da 
sobrevivencia. 
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Osjovens obv;amente tem necessidades, embora estas sejam corstrufdas 
tanto de desejos corno de precis6es. A id~ia de que os homens "necessi
tam" descarregar-se sexualmente, como nas hist6rias de homens que 
fazern sexo corn outros homens devido Aaustncia de mulheres, ap6ia-se 
em noq6es socialmente construfdas sobre a natureza dos hoiens e das 
mulheres. Esta "ne--essidade" tende Ajustificar a atividade sexual dos 
homens. Para as mulheres, a "necessidade" de fazer sexo 6 muito dife
rente. Urn homem de vida sexual muito ativa 6 "machdo", ura mulher 
de vida sexual muito ativa 6 "puta".Estas id6ihs sobre diferenciaAo 
sexual, junto corn as que reacionam sexualidade a classe social e raqa, 
servem para estruturar tanto a prAtica de relaq6es sexuais como as 
conversas em que aparecem tais prAticas. Os homens heterossexualmente 
identificados descrevem sua atividade sexual em termos de promis
cuidade, enquanto as mulIheres falun de suas relaq6es sexuais como urea 
monogamia em s6rie. A maneira pela qual os jovens falan sobre suas 
vidas sexuais tern Aver corn as identidades que querem projetar e 
assumir. A variedade de possiveis identidades sexuais nio se limita 
apenas AorganizaqAo social Aque pertence o jovem; estas possibilidades 
tamb6rn sfo dc:erinadas pelas filiaq6es-imaginadas ou percebidas
de quem escuta. Ao longo de minha pesquisa, fui tornado por rep6rter, 
coordenador de programa, in6dico, turista, educador, turista sexual e 
pesquisador. Em muitos casos, as hist6rias que eu ouvia Jam sendo 
modificadas Amedida em que os jovens corn quem eu falava faziam 
perguntas sobre quern eu era e sobre o que eu estava fazendo. Muitas 
vezes era mais ficil ir alkm dos relalos roteirizados sobrc priticas sexuais 
quando eu deixava claro que nio valorizava em especial o fato de jovens 
que eu conhecia serem "heterossexuais" ou "bons". As vezes isto signifi
cava afinnar as priticas sexuais e identidades sociais daqueles que eram 
considerados mais marginais, como os jovens homossexualmente 
identificados ou os trabalhadores sexuais. Pot exemplo, ao deixar claro 
que ndo achava nenhurna graqa nas piadas sobre "viados" que sho 
ritualmente contadas pot homens supostamente heterossexuais, fiquei 
marcado corno pessoa tolerante e que apoiava os jovens homossexual
mente identificados. Isto funcionou tanto no sentido de abrir possibili
dades de falar de maneira menos roteirizada sobre priticas sexuais, como 
no sentido de falar sobre quest6es relacionadas a HIV/AIDS de maneiras 
que n:o necessariamente atribufa culpa ou estigma aos supostos "grupos 
de risco". 

A construqAo de categorias socials serve para estruturar priticas sexuais e 
sociais, bern como a maneira em que sho discutidas, tanto em ptiblico 
como particularmente. Os homens, pot exemplo, jamais se identificavarn 
corno "heterossexuais", simplesmente destacavarn as diferenqas entre sua 
"norinalidaJe" ou "!nasculinidade" e a pritica sexual pretensamenie 
aberrante dos viados ou bichas.As mulheres que nho ganhavam a vida 
fomecendo sexo buscavarn estabelecer diferenqas sociais em reiaqAo As 
que o faziam. Ndo ouvi muita coisa sobre lesbianismo, tanto porque meu 
contato corn as mulheres era limitado, como porque a maior pane dos 
discursos sobre mulheres relacionava-se Aseu valor corno objetos 
sexuais para homens heterossexuais. No interior deste sistema de dife
renciaqio, nho - grande a diferenqa que separa os jovers que vivem nas 
ruas dos jovens, ou mesmo dos adultos, que nioram em apartamento. 

Existe, no entanto, ura categoria que Aisto se sobrep6e e que ajuda A 
determinar o significado das identidades sexual e moral discutidas att6 
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agora; esta categoria 6 particular Asituagio econ6mica e social dos 
jovens que moram e trabalham nas ruas do Rio. Como ji foi discutido 
em virios pontos deste relat6rio, a rua tern significados que estendem-se 
a virtualmente todos os aspectos da organiza.o social. 

M A "rua" como categoria social 
Ura das maiores dificuldades enfrentadas pelos prograrnas que tentam 
trabalhar corn menincs e meninas de rua 6 que o pr6prio termo liga as 
pessoas Aurn espaqo moral e social degradado, corn o qual ningu6m 
deseja se associar. Como j~i foi dito, a rua,aldm de espaqo geogrAfico, e 
uma esfera moral e social. t na rua onde os vfnculos corn famflia, casa e 
ideologias morais tomam-se comprometidos, s o transformadcs, rein
ventados. E na rua ,.ndeos crimes sdo cometidos, o lixo 6 jogado, as 
prostitutas fazetn seu trabalho, e onde as famlias nio vivern e onde os 
pobres entre os pobres vivem. A "rua" 6 caracterizada por todas as 
formas de degradagAo moral, da qual a presenqa da doenqa ffsica, espe
cialmente as doenqas relacionadas Aatividade sexual, 6 tomada como um 
claro sinai. Mas 6 tambdm um espaqo que apresenta muitas r:ssibili
dades. t um espaqo corn uma carga sexual distinta. Separada, mas nio 
livre, dos vinculos corn as instituiq6es (famflia, igreja, parentes) que 
governam a esfera domstica, a rua torna-se ura zona de transgressio e 
pecado. Na medida em que oferece os riscos associados Amarginalidade, 
ela tambdm permite o prazer de romper as regras. Da mesma forma em 
que as iddias de "casa" e "famflia" defien a legitimidade, a ilegitimi
dade 6 ura caracteristica definicional da rua.Claramente, a rua oferece 
possibilidades muito mais atraentes para quem pode voltar Aatmosfera 
privilegiada da casa. Para os que moram e trabalharn nas ruas todo o 
tempo, a conexio corn a rua 6 muitas vezes de estigma. 

U Os preservativos e a rua 
Uma das maneiras pela qual esta distingio fica clara 6 analisando o que 
se fala sobre o uso de preservativos. Embora seja apenas um entre muitos 
meios possfveis de reduzir os riscos Asaide associados a algumas 
atividades sexuais, ele 6 o foco de muitas das ansiedades sociais que 
cercam as relaqbes sexuais. Em primeiro lugar, a maioria dos homens 
que conheci nas ruas nunca tinha usado preservativo, embora a maior 
parte tivesse iddia de sua utilidade. A maioria dizia que tinha alguma 
coisa a ver corn evitar filhos, prevenir doenqas sexualmente transmis
siveis e que era para ser usado por quern fazia sexo corn homossexuais, 
para n~o 'pegar AIDS". Era de conhecimento comum que os preserva
tivos eram particularmente 6iteis nas relaq6es sexuais corn quem (viados 
e prostitutas) pertencia a grupos percebidos como doentes por sua 
pr6pria natureza. Tambdm sabiam, mesmo sern nunca ter usado, que 
reduziam o prazer sexual a ponto de ser, em muitos casos, invifveis. A 
ejaculagio no interior do corpo do parceiro sexual era tida como parte 
integral da relagdo sexual; ejacular fora ou usar preservativo constitufa 
um ato sexual incompleto. Para os receptivos (e isto era verdade tanto 
para homens como para mulheres), a ejaculag.o do parceiro era sinai de 
intimidade e muitas vezes fonte de prazer. 0 vinculo representado pela 
ejacula¢io, beni coia:o o prazer a ela associado, s6 era dispensivel em 
situaq6es de risco extremamente alto. As maneiras em que os riscos 
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associados Atransagao sexual eram calculadas estavam diretamente 
associadas aos significados morais e sociais da "rua". 

A maior parte dos rapazes corn quem falei me disse que usaria preserva
tivo corn garotas que encontrassem na "rua". Estas garotas associadas i 
rua eram tambdm as.ociadas a doenga, promiscuidade, imoralidade e 
ilegitimidade social. Mais importante ainda, a rua 6associada Aprostitu
i9do, e as garotas que eles, hipoteticamente, encontrariam na rua,es
tariam inclufdas nesta categoria. A nivel de discurso, as relaq6es sexuais 
decorrentes de encontros corn garotas encontradas na rua eram caracter
izadas pela curta duraq9o, aus~ncia de qualquer conexho social 
"legitima" e pelas possibilidades er6ticas que ofereciam. Corn mogas 
conhecidas na rua, alguns rapazes me disseram, era mais ficil fazer sexo 
anal, por exemplo, que 6 tabu corn as nanioradas. A rua fornece espago 
para as transgress6es morais que podem fazer corn que pareqa necessArio 
o uso de preservativos, devido a suas associaq6es corn risco e doenga. 

Curiosamente, no entanto, variam muito os significados do termo "rua" e 
suas implicaq6es nas relaq6es individuais. Muitos dos rapazes heteros
soxualmente identificados que conheci tinham namoradas que conhece
ram nas ruas e corn quem nho consideravam necessirio usar preserva
tivo. A diferenqa e tue corn as namoradas tinham relaq6es sociais e 
afetivas relativamente duradouras. Por outro lado, as moqas que conhe
ciam da rua e corn quem faziam sexo ser qualquer protegAo eram ura 
fonte regular de sexo. Alguns rapazes tinham niamoradastanto na rua 
como em "casa". Nestes casos as duas nfo cram igualmente privilegia
das. A da rua, embora ndo necessariamente uma "puta" nfo era consid
erada candidata adequada e apropriada para o casamento ou para uma 
relaqdo duradoura. Ela n~o se encaixaria muito bern em "casa", devido 
ao estigma associado Asua conexio corn as ruas.As prostitutas nunca 
eram descritas como parceiras sexuais regulares (ou seja, habituais), 
como as naioradas da rua, mas muitas vezes as associaq6es corn a 
ilegitimidade social eram as mesmas. Embora as priticas sexuais e os 
tipos de relaq6es con muiheres na rua e em casa serem idnticas em 
muitos casos, os dois tipos de parceiras pertencem a categorias distintas. 
0 mais importante 6 que corn ambas se fazia pelo menos algum esforqo 
de manter a mentira da fidelidade. Tal manutenqio 6 um dos elementos 
mais fundamentais nas relaq6es sexuais heterossexuais. Desta forma, 
supunha-se que a "legitimidade" social da relagio oferecia protegio 
contra a doenga. Todos sabiam que esta crenqa era simplesmente men
tirosa, ji que as regras usadas para estabelecer a "legitimidade" social 
eram facilmente (e oportunisticamente) transformadas. 

As moqas que conheciam em "casa" n~o apresentavam os mesmos 
riscos, presurnivelmente porque estavam sob vigilAncia suficiente para 
evitar os problemas associados A"promiscuidade" das mogas que 
,:onheciam na rua,e que eram percebidas como sexualmente fora de 
controle. A rua 6muito associada Afalta de controle, em particular 
sexual. Muitas vezes acham que a rua oferece mais possibilidades 
sexuais, mas tamb6m acham que as parceiras sexuais da rua tem um 
valor social limitado e oferecem riscos para a satide. Para as mulheres 
que trabalham--e especialmente as que moram-na rua, a falta de 
conex6es corn instituiq6es qut: estabelecem a legitimidade social pode 
levar Aestigrnatizagio. A situagio 6 larticularmente dificil para as 
mulheres, que geralmente nfo tem capacidade de exercer controle 
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completo sobre suas pr6prias decis6es sexuais e estfo sob constante 
ameaga de viol~ncia sexual por parte dos homens. A necessidade de 
manter uma identidade "legitima" muitas vezes tern preced~ncia sobre o 
desejo de controlar a gravidez e de prevenir-se contra as doengas sfexual
mente transmissiveis. 

As mulheres que conheci que moravam e trabalhavarn nas ruas eram 
ambivalentes acerca do uso dos preservativos, embora suas id6ias 
tambdm fomegam perspectivas sobre a maneira pela qual a vincul9Ao 
entre "rua" e "meninos" pode provocar problemas. Uma das obsen,ag6e, 
mais importantes que posso fazer Arespeito de meus contatos relativa
mente limitados 6 que seu interesse em saber como prevenir doenqaw 
sexualmente transmissiveis e, em particular, infec¢.o pelo HIV, era 
claramente major do que o interesse dos homens heterossexualmente 
identificados. Elas obviamente percebiam-se sob risco, de uma maneira 
que os homens nio podiam, ou n.o queriarn admitir na maioria das 
circ'anstincias sociais. A associaAo entre masculinidade heterossexual e 
sa6de era bern clara: "homem" de verdade ndo fica doente t! nao precisa 
se preocupar corn pegar doenqa corn a atividade sexual (ou engravidar, 
obviamente). Quem tinha de se preocupar eram as muiheres e os homens 
feminilizados que praticavam o intercurso receptivo corn outros homens. 
A capacidade de divorciar-se de virtualmente todas as quest6es da safide 
sexual e reprodutiva, inclusive a possibilidade de gravidez, era definiti
vamente urn dos privildgios Aque os homens heterossexualmente 
identificados se permitiam. A responsabilidade de tratar destas quest6es 
cabia Amulher, ou ao parceiro feminilizado. 

A maioria das mulheres que conheci e que eram sexualmente ativas 
tinhan tido pelo menos ura doenga sexualmente transmissivel, muitas 
tinham ficado grividas e destas, quase o mesmo n0-nero tinha feito 
aborto (que s.o ilegais). Conheciatn bern os problernas associados As 
relag6es sexuais. Mas tambtm sabiam que o uso de preservativos 
desperson "izava as relaq6es sexuais corn os "namorados" e sugeria que 
pelo menos urn dos parceiros teria sido infiel. Pio, ainda: o uso de 
preservativos sugeria que urn dos parceiros poderia ser capaz de trans
mitir urea doenqa. A idia era de que a doenga nho deveria fazer parte de 
ura relagAo ao mesmo tempo afetiva e sexual. A major parte das mul
heres corn quem falei sabia que isto nio era verdade, que urn namorado 
firme n~o era nenhuma garantia contra a transmissAo de ura DST ou 
contra a gravidez. Mas sugerir aos parceiros sexuais masculinos que 
usassem preservativos era muitas vezes urn risco grande demais. 

Para as moqas, pedir a urn parceiro para usar preservativo era diffcil por 
muitas razaes. Primeiro, 6 caro e ningu6m tern (conseqfientemente, 
virtualmente ningudm corn quem eu tenha falado sabia como usi-lo de 
maneira correta). Segundo, preservativo 6 para quando se faz sexo corn 
putase viados, dois grupos corn quern elas nio se associariam no 
contexto de uma relagio "fiel" corn um homem. Viver nas ruas 6 quase 
razo suficiente para que os outros as suponhan prostitutas; querer usar 
preservativo poderia simplesmente confirmar os sentimentos ticitos do 
parceiro. Ura das raz6es pelas quaik as mulheres nho tem poder para
negociar sua seguranga sexual 6 que qualquer tentativa coloca em risco 
suas identidades sociais. Uma relaqio "legitima"com urn homern pode 
trazer algurn grau de seguranqa. Finalmente, o preservativo 6 visto como 
ura interrupgAo do fluxo do que deve set, no roteiro romntico da 
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relagio sexual, um processo natural (leia-se: sem preservativos), que leva 
ao orgasmo corn ejaculagio. 0 preservativo simplesmente nfio figura 
nestas fantasias de romance e 8xtase sexual. 

Parte de minha pesquisa inclufa distribuir preservativos, dizer como usa
los e fazer perguntas sobre o que significava usi-los. Ap6s seis meses 
falando a grupos de jovens que viviam nas ruas e distribuindo preserva
tivos, pude aprender o que significava ter e usar um preservativo. A 
primeira e mais importante observagio 6 que a grande maioria dos 
preservativos era revendida pelos jovens a quem eu dava. Eles pediam 
preservativos regularmente; ap6s um certo tempo, descobri que estavam 
vendendo-os As prostitutas que trabalhavam na irea. 0 fato de serem t~o 
rapidamente e tio facilmente comercializAveis tinha virias implicag6es. 

A primeira decorre do fato de serem muito caros, e poucas pessoas t~m 
aces-zo a preservativos de boa qualidade peios quais possam pagar. Hi 
uma considerivel demanda por preservativos entre os trabalhadores 
sexuais no Rio, e os jovens da rua, como precisavam de dinheiro, se 
aproveitavam desta situagAo. Segunda, a rapidez na venda sublinhava o 
fato de que os riscos associados Aatividade sexual estavam determinados 
mais pela identidade do que pelos atos. Ou seja, o risco e pelo que voc 
6,mais do que pelo que voc6 faz. 0 fato de haverjovens que, acredito 
eu, usavam pelo menos alguns dos preservativos que eu ihes dava afirma 
este padrdo de percepqdo de risco. Os que acho que usavam eram os 
mesmos que faziam algum esforgo, tanto de aprender a usi-los, como de 
conhecer outras maneiras de evitar a transmissfo de HIV e de outras 
doengas sexualmente transmissfveis. Na major parte das vezes, eram 
tamb6m capazes de perceber alguns dos riscos em suas priticas sexuais e 
muitos consegui am at6 falar disso. As mulheres muitas vezes expressa
vam o mesmo interesse em aprender sobre como se proteger das DSTs e 
como evitar a transmissAo de HIV, mas ndo tinhaxm o mesmo poder de 
negociar o uso de preservativo por seus parceiros masculinos. 

Ao longo de seis meses, ouvi falar de trLs casos de gravidez entre 
mulheres adolescentes que viviam nas ruas e que eu conheci. Embora 
cada caso tenha uma hist6ria muito diferente, os tr~s tem algumas coisas 
importantes em comum. Eu tinha dado regularmente preservativos A 
duas das jovens, e elas me diziam que estavam usando. Quando ficaram 
grividas, confessaram que nem sempre era assim. Tinharn me dito que 
usavam os preservativos porque achavam que era isso o que eu queria 
ouvir. Pensavam que se eu soubesse que estavam vendendo-os, eu teria 
suspeitado de seu born cariter. Ao longo das discussoes que se seguiram, 
ficou claro que as principais fontes de dificuldades foram os riscos 
associados Aseu uso, bern como uma diminuigdo do prazer-era assim 
que percebiam. Os riscos relacionados As delicadas ielag6es que tinham 
corn seus "namorados" firmes, incluindo o risco de violncia, tomava 
diffcil o seu uso. Pedir aos namorados para usar preservativo despertaria 
suspeitas quanto Aambos, colocando em questio tanto o cariter de cada 
urn, como a natureza da pr6pria relagdo. 

N A informago sobre a HIV/AIDS e a rua 
A estruturaqgo social dessas relag6es tamb~m fornece uma estrutura 
interpretativa para compreender a informagAo sobre quest6es relaciona
das Asexualidade, inclusive a prevengio contra infecg-o pelo HIV. Hi 
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mulheres que nio querem correr o risco de serem rotuladas de "putas" 
por pedir infornag6es sobre doenqas sexualmente transmissiveis. E 
podem querer se distanciar ainda mais da idia de que mant~m relag6es 
sexuais corn pessoas que podem "ter AIDS". A capacidade de criar e 
manter unia liga o sexual e afetiva corn um "namorado"pode ser uma 
marca de status entre suas colegas. Ndo conseguir criar tal relagdo 6 
vezes interpretado como sinai de indesejabilidade social e sexual. Na 
verdade, muitas vezes t necesstrio que a mulher adolescente tenha um 
namorodo, para obter e manter uma posiqdo social no interior de um 
grupo ,jminado por homens. Mulheres adolescentes sem namorado 
correm o risco de ter atribuido o papel de prostituta. Infelizmente, tais 
relaq6es entre homens e mulheres muitas vezes sio tidas como capazes 
de dar a seguranga necessiria contra as doenqas sexualmente transmis
siveis, a infecqio pelo HIV, e as conseqfincias da gravidez nfo desejada. 
Muitas vezes quem tern tal tipo de relaqio 6 levado Apensar que suas 
priticas sexuais nio os coloca sob risco de adquirir HIV. Para os homens 
identificados heterossexualmente, a virilidade sexual, real ou imaginada, 
traz consigo conotaq6es de status, poder e satide, o oposto da degradaqio 
fisica e social atribuida Ls pessoas corn AIDS. Conseqfientemente, 
percebern como descabidas as informaq6es sobre como evitar a infecqio. 
Procurar informaq6es sobre como evitar a AIDS pode ser visto como 
uma dvida quanto a tais relaq6es e identidades sociais e sexuais. 

Virtualmente em todas as minhas conversas sobre HIV/AIDS corn 
jovens que vivem nas ruas, era lugar-comum a confusio Arespeito da 
natureza do HIV, das maneiras pelas quais 6 transmitido e da diferenga 
entre a infecqho pelo HIV e AIDS. A confusio tern virias fontes, muitas 
delas relacionadas As informaq6es disponiveis sobre "prevengio contra a 
AIDS". Acredito que a constante condensaqio dos termos HIV e AIDS 
no terno AIDS 6 uma das principais barreiras para entender a natureza 
do virus e da sindrome Aele associada. Ndo encontrei virtualmente 
ningudm que soubesse a diferenqa entre infecq:o pelo H-IV e AIDS. Em 
conseqii6ncia, para os jovens eram novas as idias de que a AIDS era 
uma sindrome que se desenvolve depois, algumas vezes muito depois, da 
infecqio pelo HIV, e de que era impossivel "pegar AIDS". A campanha 
de prevenqho patrocinada pelo govemo, que dava informag6es condensa
das ("assim pega", "assim nio pega") era conhecida por muitos dos 
jovens. Alguns at6 mesmo sabiam de cor o que se dizia na televisio e se 
escrevia nos folhtos. As informagbes sobre a AIDS e sua prevengio 
estio chegando Pmuitos dos jovens que morarn e trabalham nas ruas. No 
entanto, o conteido das informag6es e suas interpretaq6es sao muito 
mais problemditicos. 

Os materiais de carnp,-nha nho faziam nenhuma distinqio entre a in
fecqio pelo HIV e a AIDS. Os folhetos e os antincios avisavam que se 
podia "pegar AIDS" atrav6s de relagio sexual corn ura "pessoa in
fectada", embora os anincios nio especificassern a natureza do agente 
infeccioso. Presumivelmente, pessoas corn AIDS estavam infectadas por 
AIDS. Claramente, a estrat6gia para nio "pegar AIDS" era evitar re
laq6es sexuais corn urea "pessoa infectada". Mas como nio hi maneira 
de saber quem estA "infectado", quem visse o anincio ou lesse o folheto 
teria de tomar urea decisio sobre que parceiros erarn seguros. Como 
outras doenqas familiares aos jovens que vivem nas ruas, supunha-se que 
a AIDS apresentava sinais e sintomas fisicos que poderiam chamar a 
atenqio de um potencial parceiro sexual "bern informado". Se o outro 
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apresentasse tais sinais, as relag6es sexuais deveriam ser evitadas. 
Supunha-se normalmente que se podia examinar um parceiro sexual em 
potencial-tanto fisica como moralmente-para determinar o risco 
potencial do ato sexual. Por exemplo, um confuso garoto de doze anos 
que conheci nas ruas da Zona Norte, e que obviamente tinha visto os 
comerciais patrocinados pelo governo, me disse que "AIDS 6 quando 
voc6 diminui o nfimero de parceiros". Disse ainda que para evitar AIDS 
a pessoa devia nio "ficar comendo viado" ou "comendo travesti". 

A campanha do govemo tambdm promovia a iddia de que reduzir o 
nimero de parceiros sexuais era uma maneira efetiva de diminuir o risco 
de "pegar AIDS". Combinando os tr~s conceitos (a infecqio pelo HIV 6 
a mesma coisa que AIDS, a pessoa pode "pegar AIDS" de outra que 
esteja "infectada" e a reduqho do ntimero de parceiros 6 uma maneira 
diminuir o risco de "pegar AIDS") 6 ficil deduzir a estratdgia de 
"reduqio de risco" mais comum dos jovens que moram e trabalham nas 
ruas: "escolher os parceiros corn mais cuidado". 

Aqui, no entanto, AIDS e interpretada co~ro uma doenga moral e ffsica, 
como adequadamente apontou o garoto de doze anos. "Pegar AIDS" n.o 
tern a ver corn o que be faz, mas corn quem se faz. A transmisso nio 6 
explicada em termos de atos, mas de identidades. Os silncios da cam
panha ressoam nas identidades sociais de quem parece "ter AIDS". 
Como n~o existe maneira de determinar que parceiros sexuais em 
potencial s~o seropositivos ou t~m AIDS, o risco 6 atribuido aos que ji 
se sup6e que representem urna ameaqa Asatide fisica e moral: prostitutas 
e homossexuais. Ambos estdo associados Arua, promiscuidade, doenqa e 
estigma social. N.o importa quantas vezes os especialistas afirmem que 
n~o existem "grupos de risco", eles continuar.o a fazer parte da imagi
naqdo social. "Escolher os parceiros corn mais cuidado" fala claramente 
ao medo dos "grupos de risco". Apenas confirma a noqio de que o sexo 
"legitimo" e as relaq6es sociais "legitimas" so imunes Adoenqa. Calcu
lar os riscos associados is priticas sociais 6 tambdm avaliar o valor 
social relativo, ou o estigma, de cada parceiro em potencial. 

U A prostituigfio e os jovens na rua 
t necessirio fazer pelo menos uma breve mengo Aprostituigio entre os 
jovens que moram e trabalham nas ruas. Nio tanto porque tive muito 
contato con jovens que trabalham na prostituiqdo, mas porque o t6pico 
em si figura de maneira muito proeminente nas discuss6es sobre sexuali
dade e jovens que vivem nas ruas. A prostituig~o em si 6 deficil de 
definir, e difere significativamente de um contexto social para outro. 
Aceitar presentes, favores ou dinheiro em troca de sexo n~o 6 uma 
pritica exclusiva d prostituigdo. Como ji se mencionou, as priticas 
sexuais ocorrem no interior de uma complexa economia sexual e social. 
O sexo pode ser fomecido em troca de proteqdo, favores, bens materiais, 
para escapar Adanos, evitar estigmas, ou ganhar status social. Tais trocas 
n~o constituem necessariamente prostituiq~o. Mas existe uma diferenga 
entre as pessoas que se v~m como ganhando a vida atravds do sexo e as 
que n.o o fazem. 

Prostitutos e prostitutas sdo distintos, de algumas maneiras, de outros 
jovens que moram e trabalham nas ruas. Mesmo que sejam legalmente 
menores, trabalhem nas ruas, muitas vezes durmam nas ruas, eles 
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apresentam um conjunto diferente de conex6es sociais e econ6micas e 
pertencem Aum grupo social distinto dos que ndo vendem sexo. Uma 
das raz6es 6que a prostituigao em si mesma, particularmente a feminina, 
i tro estigmatizada, que 6dificil imaginar prostitutas sentindo-se con
fortiveis no interior de um grupo abertamente hostil ao que elas sAo ou 
ao que elas fazem. Outra razfo 6que a prostituiqdo em geral exige uma 
espdcie de auto-produgdo (i.e., 6preciso se mostrar atraente) oque 
significa acesso a recursos que estdo alm dos meios da maioria das 
jovens que moram e trabalhan nas ruas. Nomialmente 6 preciso a ajuda 
de internediiros (amigos, contatos ou cafet6es) e de outras prostitutas 
experientes para adquirir o conhecimento e os recursos necessfirios para 
trabalhar na prostituiqAo. No hi dtivida que hi jovens que moram e 
trabalham nas ruas e que ocasionalmente se envolvem na prostituiqdo, e 
que as prostitutas nem sempre pertencemn a grupos sociais totalmente 
separados. Mas, como qualquer tipo de trabalho, a prostituiq9o exige 
saberes e recursos especificos, que muitos jovens que moram e tra
balhan nas ruas simplesmente no possuem. Nfo 6 verdade que a 
maioria dos jovens (e isto muitas vezes se diz das mulheres) se envolva 
na prostituiqAo para sobreviver. t verdade, e 6absolutamente verdade 
para as muiheres, que viver nas ruas sujeita os jovens Apossibilidade 
muito real de abusos sexuais. 

Muitas vezes se fala de prostituigio e nfo se fala de abusos sexuals. 
Embora eu nfo queira sugerir corn isso que prostituiqio e abuso sexual 
estejam sempre totalmerne separados, acredito que existam algumas 
distinq6es criticas entre ambos no que diz respeito aos jovens que vivem 
nas ruas. Minha experi~ncia 6 de que muitas vezes os adultos usam as 
diferencas de poder para obter favores sexuais. Por exemplo, para obter 
sexo um homem (e virtualmente todos os consumidores de sexo "pago" 
sio homens) pode usar o fato de nio viver nas ruas, ter acesso a recursos, 
ou poder prestar favores especiais. Ouvi casos de jovens que vivem nas 
ruas, de ambos os sexos, que tiveram relaq6es sexuais corn pol;ciais, 
moradores da i.rea, outros adultos que trabalham nas ruas, educadores de 
rua, coordenadores de programas destinados aos jovens que vivem nas 
ruas,membros das equipes das instituig6es e turistas. Nenhum dos casos 
foi descrito como um ato de prostituiqgo. As diferenqas de poder per
mitem a essas pessoas "pagarem" pelo sexo sem se envolverem corn 
prostituiqAo. Nestes casos os "clientes" muitas vezes "pagam" simples
mente sendo o que so,sem dar uma quantia combinada por um servigo 
combinado. 

IMPLICA(96ES E RECOMENDA9;6ES PARA 
A PREVEN9AO CONTRA HIV/AIDS 

* Algumas sugest6es de futuras pesquisas 
Em qualquer populagdo, algumas quest6es bfisicas devem ser respondi
das antes de se comegar um prograrna de promogdo de satide. Para os 
programas dirigidos aos jovens que moram e trabalhain nas ruas,6 
preciso uma defmigo clara do universo hipotdtico tanto dos jovens que 
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moram e trabalham nas was, como dos grupos que a interveng~o pode 
efetivamente alcangar. Embora ontimero de jovens que moram e tra
balham nas ruas o tempo todo ou parte do tempo seja relativamente 
pequeno em comparaqio a outros grupos que se pode querer alcangar em 
uma campanha de promogdo de satide, tais jovens ndo pertencem a um 
grupo homogtneo. Informaq6es sobre suas divisaes sociais, e particular
mente as relacionadas As priticas sexuais, s~o crticas para compreender 
nio s6 sua percepqio de risco, como as prAticas de risco de todos os 
jovens que moram e trabalham nas ruas.Ap6s a f'malizagfio deste projeto 
de pesquisa, vwrias quest6es permanecem sem soluqio, embora sejam de 
grande importAncia para a formulagdo de estratdgias para evitar a dis
seminaqdo do HIV entre os jovens em geral e especificamente entre os 
jovens que vivem nas ruas.Elas incluem: 

m Meninas e muiheres jovens. Acredito que o fato da maioria dos 
jovens nas ruas ser de homens fala principalmente das divis6es de sexo 
na sociedade. Programas que trabalham corn jovens nas ruas t~m muito a 
ganhar caso encontrem maneiras de chegar as meninas e mulheres jovens 
nas was. Aprendi muito pouco sobre meninas e mulheres jovens que 
viviam em circunst~ncias igualmente precirias mas que preferiam ndo 
morar ou trabalhar nas ruas. E um erro supor que a maiori%dos jovens 
mais extremamente marginalizados seja de homens. 0 que existe duma 
tendtncia a definir programas e projetos voltados para as necessidades 
dos mais visfveis, os jovens encontrados nas ruas, um espaqo em si 
mesmo hostil e perigoso para meninas e mulheres jovens. Elas precisam 
saber como se proteger contra a infecqio pelo HIV, as DSTs e a gravidez 
indesejada. E tambdm, dada a circularidade do movimento dos jovens de 
casa para a rua, elas podem desempenhar um papel importante na 
educaqio dos membros masculinos da fan-ilia e de outros contatos 
sociais que nfo se importam, nfo compreendern ou n5o acreditarn nas 
informag6es que ouvem nas ruas sobre infecgAo pelo HIV ou DSTs. As 
informaq6es sobre HIV e DSTs vindas de pessoas de casa (em oposiqAo 
Atelevisqo e aos outros meios de comunicagdo) podem nio carregar 
consigo os estigmas associados A"marginalidade" da vida nas ruas.Pode 
ser, no entanto, que as inuiheres ndo desejem carregar opeso de educar 
suas relag6es sociais masculinas. 

m ) uso de meios alternativos para alcanqar os jovens que vivem nas 
ruas.A possibilidade de alcangar os jovens que moram e trabalham nas 
was atravds de organizaq6es e instituiq6es que t~m contatos corn eles 
quardo estAo em casa, ou antes que saiam de casa, pode ser ainda mais 
efetiva do que contar apenas con os contatos feitos coin os jovens nas 
ruas.Um dos maiores problemas corn os programas destinados aos 
jovens nas ruas 6 que ser querer eles geram estigma, ao associar os 
jovens Amarginalidade da ma. t preciso conhecer melhor as maneiras 
pelas quais a informagdo 6 valorizada e circulada. Especificamente, 6 
preciso pesquisar como a fonte (e a apresentagdo) da informagqo sobre a 
sexualidade e a satide afeta o seu impacto. 

m Drogas injetiveis. Neste projeto de pesquisa aprendi muito pouco 
sobre priticas quanto a droga.g injetiveis. Embora nAo acredite que seja 
particularmente comum (a droga que mais se usa 6 cocaina), sei que 
existe um silncio e um estigma em torno dela. Seria ditil saber as circun
stincias em que as pessoas decidem usar drogas injetAveis, bern como os 
contextos sociais em que sAo injetadas. 
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0 Abuso sexual e viol6ncia. 8 preciso saber mais sobre a incidncia da 
viol~ncia e dos abusos sexuais em casa, nas instituiq6es e nas ruas. 
Relatos de viol~ncia sexual sao muito comuns entre os jovens que 
conheci nas ruas e era claramente um dos mais importantes fatores a 
levar alguns jovens a sair de casa. Em particular, e importante saber 
como os programas que trabalham corn jovens que vivem nas ruas 
podem ajudar Aprevenir ou evitar tais abusos. Tambdm seria 6til saber 
qual o impacto do abuso sexual sobre a capacidade de entender infor
maq6es sobre sexualidade e sadde e de negociar priticas sexuais mais 
seguras. 

U Algumas sugest6es quanto h comunicagio 
Grupos particulares dejovens que vivem nas ruas,juntarnente corn a 
rede ampliada de conex6es de cada grupo, fornecern uma rede interpreta
tiva no interior da qual a infornaqdo 6 entendida, interpretada e reprodu
zida. Isto tern importincia para a informaqdo relacionada AprevengAo da 
HIV/AIDS, tanto quanto o contexto mais amplo da filiagAo institucional 
e organizacional. E fundamental compreender como e quando as 
conex6es e filiaq6es corn organizaq6es e instituiq6es sho usadas ou sio 
importantes para entender as infornaq6es sobre HIV/AIDS. Estas redes 
informam sobre os entendimentos de conceitos como "risco" e "segu
ranqa". Embora este relat6rio nho tente apresentar urn estudo definitivo 
de corno a AIDS 6 entendida pelos jovens que moram e trabaliham nas 
ruas, ele fala de alguns aspectos importantes da maneira em que a AIDS 
.entendida nas ruas (tanto pelos "meninos de rua" como por outros). 

A AIDS, enquanto doenqa fisica, 6 tipicamente entendida e interpretada 
em termos explicitamente morais. t vista como manifestaqAo de um 
cariter ruim, corno evidbncia de que se levou ura exist6ncia erante. No 
caso da AIDS e das doenqas sexualmente transmissfveis em geral, a 
associaqio 6 corn a rua enquanto espaqo social e moral degradado. 
Conseqiientemente, as pessoas nas ruas (jovens e adultos) muitas vezes 
descartam as informaq6es sobre AIDS corno nho aplic:veis ou irrel
evantes para elas. Esta negaqAo ptiblica funciona no sentido de evitar o 
estigma associado is relaq6es sexuais homem-homem e com prostitutas, 
ou no sentido de dissociar o estigma da AIDS do estigma ligado a morar 
e trabalhar nas ruas. 

A um nivel menos ptblico, a compreensdo do problerna As vezes 6 muito 
diferente. As pessoas podem achar, particularmente, que estio sob risco, 
mas como este carrega consigo um cstigma t~o forte, pode ser que nio 
sejam capazes de expressar publicamente o seu senso de risco. E tomar 
piblico o risco significa, entre outras coisas, procurar informag6es sobre 
HIV/AIDS. As comunicay6es sobre HIV/AIDS devern, era:'e outras 
coisas, procurar enfrentar o estigma da AIDS e a negaqio do risco que 
decorre de tal estigma. 

As seguintes recomendag6es quanto As comunicaq6es sobre o risco 
devern ser entendidas contra este pano de fundo. Primeiro, algumas 
observaq6es gerais sobre os programas de educaqAo sobre sexo mais 
seguro:
 

m NAo basta simplesmente distribuir preservativos e passar alguns 
minutos explicando como usi-los. A equipe do programa deve ter ura 
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nogio muito clara das caracteristicas dos grupos com os quais atua e das 
quest6es especficas que tendem a set importantes ou relevantes. 

m Os educadores tambdm devem perceber o significado social de 
"grupos de risco", reais ou imaginados. A homofobia e o sexismo sfio 
quest6es reais na construqo e na percepqfio do risco. E a equipe deve 
estar consciente dos preconceitos sociais que dificultam a preveng.o 
efetiva contra a HIV/AIDS. Racismo, preconceitos contra os pobres, 
sexismo e homofobia estdo entre os mais bisicos. 

m Nfo se pode superestimar a importincia de um treinamento continuo 
da equipe. Ela deve estar qualificada para ensinar os outros sobre 
reduq o de risco, e tais qualificaq6es n~o sho necessariamente esotdricas 
nem exigem anos de educaqdo formal. Pode-se entender virtualmente 
tudo oque se tern a saber sobre a prevenqdo contra a infecq:o pelo HIV 
sem qualquer instruq.o formal. 

Segue-se uma lista de sugest6es para a comunicaqhc de mensagens de 
mpivenqo contra a HIV/AIDS: 

* As mensagens devem ter um ptiblico-alvo bern definido, mas e 
preciso tomar ocuidado de evitar r6tulos ou estere6tipos estigmatizantes. 
Nio 6 preciso usar o termo "menino de rua" ao dirigir mensagens aos 
jovens nas ruas, embora em certos casos a expressio possa set apro
priada. Deve-se evitar r6tulos e imagens que mesmo sem querer geram 
estigma. E*melhor usar imagens e mensagens que mostrem respeito real 
por eles, apresentando-os numa luz positiva. 

m A )inguagem usada para mostrar as informaq6es deve set apropriada 
aos grupos a que se destinam, mas nio deve set condescendente ou 
confusa. Deve-se tomar cuidado no uso da linguagem vulgar, jA que isto 
poderia ser visto como uma tentativa de falar de cima corn quem nfo tern 
instruqio formal. Refer~ncias em termos chulos sio melhor usadas corn 
prop6sitos de esclaiecimento. Ndo faz sentido pessoas que nho moram e 
trabalham nas ruas fimgirem que falam como se morassem e trabalhassem. 

* Da mesma forina, ndo se deve supor que os jovens que morame 
trabalham nas ruas sejam completamente incapazes de compreender a 
linguagem usada pelos outros, ou que nfo tenham consci~ncia das 
diferengas sociais expressas atrav~s do uso da linguagem. Minha ex
peri~ncia corn os jovens das ruas sugere que eles preferem mensagens de 
satide comunicadas em linguagem mais "pr6pria". Muitas vezes o 
impacto e a autoridade da mensagem 6 maior. Para quest6es de sadide 
sexual, uma mensagem reconhecida como "autorizada" (i.e., que usa a 
terminologia "correta" para as partes e fluidos corporais e para os atos 
sexuais) algumas vezes sdo mais valorizadas do que os conselhos de seus 
iguais, e podem ser levadas mais a s~rio do que mensagens que usam 
muita gfria. 

m t uma crenga comum (nas ruas) que os servitos destinados aos 
jovens que vivem nas ruas sdo inferiores aos que estdo di.-ponfveis ao 
resto da populago. S:ja u no verdade, esta crenga deve ser levada em 
considerago na formulagdo de mensagens de promoqo da sailde. t 
importante que os jovens que vivern nas was sejam tio respeitados 
quanto as pessoas que nio vivem nas ruas. 
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* As mensagens devern demonstrar respeito pela intelig~ncia dos 
jovens que vivem nas ruas. Nfo 6 correto supor a priorique eles n.o 
sejarn capazes de entender conceitos complexos relacionados Apro
moqdo da sadde e Aprevenqgo da doenqa. Excetuando-se debilidades 
cognitivas ou estados produzidos pelas drogas, nho hA nenhuma razAo 
para se acreditar que os jovens que vivem r as ruas nao possam entender 
mensagens de prevengho contra a AIDS que sejam bern formuladas. 
Toda a informagio necessiria para entender a natureza do HIV, a ma
neira pela qual o virus 6 transmitido, as formas pelas quais a transmissio 
pode ser evitada, e a diferenqa entre infecqdo pelo HIV e a AIDS pode 
ser comunicada numa linguagem simples e clara que nho exige nenhuma 
instruq~o formal para ser entendida. 

m A pritica de condensar a infecgio pelo HIV e a AIDS ern urn s6 
termo, AIDS, deve ser seriamente reconsiderada-talvez totalnente 
evitada. Deve ficar claro que 6 impossfvel "pegar AIDS". As refer~ncias 
ao "teste de AIDS" tambdm devern ser evitadas, jique nfo existe tal 
teste. E possfvel explicar que existe um teste de sangue que pode detectar 
anticorpos do HIV mas que n~o pode diagnosticar AIDS. E nAo e preciso 
recorrer ao jargho biol6gico para explicar tais conceitos. Ndo importa 
qudo inatos sejam estes temacs no vocabulArio nacional, deve-se fazer 
esforos para remediar a confusd, que geram. Da nesma forma, a 
palavra "aiditico"deve, em especial, ser evitada. 7 

m As mensagens de prevenqho n~o devem fazer pensar que certos 
grupos sejam responsAveis pela epidemia de AIDS, jA _ue tais asso
ciag6es levam as pessoas a acreditar que grupos identificAveis de pes
soas, mais do que atos especfficos, sio responsiveis pela transmiss.o do 
HIV. As mensagens nio devern ser moralizadoras. E se existir dtividas 
sobre a maneira pela qual uma mensagem possa ser interpretada, 6 
melhor explicitar o que se quer dizer. As mensagens devem ser testadas 
corn membros de outros grupos para se ter certeza de que sAo entendidas 
da maneira pretendida. 

a Deve-se fazer um esforgo para combater os preconceitos associados A 
pandernia da AIDS. Mesmo que a maioria das pessoas tenha parado de 
usar a expressio "grupo de risco", a iddia ainda existe na itnaginaga-o 
social. No entanto, deve ficar claro que nio existe i.,da na natureza dos 
homossexuais ou das prostitutas que transmita o HIV, e que associar 
homossexualidade ou prostituiqdo ao risco de infecqdo pelo HIV jS levou 
pessoas a supor erroneamente que somente tais grupos podem s~r 
infectados. A idia de que o importante 6 como se faz sexo, e nho corn 
quem, 6 crftica para entender como prevenir a transmissho do HIV. t 
tambdm importante para os que fazern trabalhos de prevenqio contra o 
HIV/AIDS compreender como o sexismo dificulta o sexo mais seguro 
para as mulheres. 

m As mensagens devern combinar prAticas ou crengas especfficas corn 
alternativas de promoqdo de sadde. As prAticas de risco devem ser 
apresentadas de maneira clara e especffica, assim como as crenqas que 
fazern corn que elas pareqam sensatas. Uma das crengas associadas a 
prAticas de risco 6 a idia de que as relaq6es "legftimas" e as priticas 
sexuais "normais" protegem contra a aquisiqio do HIV. A iddia de que
"escolher os parceiros mais cuidadosamente" 6 ura maneira de prevenir 
contra a transmissdo por HIV 6 tambdm uma crenqa de risco. 
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m As alternativas de promogio de satide devern ser apresentadas de 
maneira atraente, e sern pedir desculpas. Apesar de que a maioria dos 
meninos e rapazes que conheci nas ruas do Rio jamais usou um preserva
tivo, virtualmente todos estavam certos de que ele inibia o prazer sexual. 
Tambdm ouvi de educadores de rua que o preservativo diminufa o prazer 
mas era ura parte necessiria do sexo na era da AIDS. Este tipo de 
conversa 6 mais do que simples cumplicidade masculina; comunica a 
iddia de que na verdade os homens nio sio responsiveis por seus atos 
sexuais, mas t~m de fazer isto por caust da AIDS. Tais iddias devem ser 
enfrentadas direta e agressivamente. Os preservativos podem ser apre
sentados como modemos e chiques. Existem t6cnicas especificas para 
ensinar os homens .Ase acostumar e P gostar de sexo corn preservativos, 
como, pot exemplo, masturbar-se corn eles. Embora as mulheres devam 
ter a oportunidade de aprender a negociar o uso do preservativo corn seus 
parceiros masculinos, a responsabildade por seu uso nac Dode scr 
atribufda Aelas. 
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5 

NOTAS 

1. 	 Ver o livro "Saber ouvir, saber falar", da BEMFAM, para uma 
discusso do projeto anterior com oCentro de Defesa dos Direitos 
da Crianga e do Adolescente. 

2. 	 Tais como "prostitutas", "Iadr6es", "vagabundos", por exemplo. 

3. 	 A expresso "educador de rua" refere-se geralmente ao membro da 
equipe que trabalha na rua de vfrias maneiras. Os "educadores de 
rua" nio sio necessariamente educadores, e seus trabalhos nio 
estio necessariamente relacionados Aeducaqo formal. 

4. 	 A expresso "grupos de extermfnio" 6 usada para se referir a nu
merosas formas de viol~ncia organizada contra menores que 
morain e/ou trabalham nas ruas. Muito da violincia termina em 
morte, como onome sugere. Acredita-se em geral que em suas 
horas de folga alguns policiais se envolvem nesta forma de terror, 
mas certamente eles ni.o tern omonop6lio da mesma. 

1 quando a polfcia toma dinheiro das pessoa, pelo privilgio de 
ocupar espagos ptiblicos. 

6. 	 A Escola Tia Ciata 6 uma escola do govemo com um curriculum 
voltado para as necessidades dos jovens que vivem nas ruas ou de 
outros que n~o freqfientaram a escola regularmente. 

7. 	 "Cazuza" i fere-se a um cantor que morre u de AIDS. "Aidiico"6 um 
nomemuito feio, usado freqfientemente .,,smeios de comunicago. Nio 
significa "pessoa corn AIDS", mas "pesso que 6 AIDS". A melhor 
aproximago em ingls 6 a palavra "leper",que, mais do que se referir 
urea pessoa com hansenias 2, serve para estigmatizA-Ia, definindo sua 
condigdo fisica em termos sociais e morais. 
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