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conv~nios de cooperaq~o tdcnica com 6rg:os ptiblicos, associaq6es de 
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cducativas para adolescentes, sobre sexualidade e satide reprodutive, 
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PREFACIO 

Saber Ouvir, Saber Falar nfo 6 apenas mais urn bern sucedido projeto 
da BEMFAM transformado em livro. t, antes de tudo, a primeira 
publicaqfo brasileira a trazer o relato de trabalhos completos na irea de 
prevenqfo AAIDS em grupos especificos, no caso, desenvolvidos em 
parceria com a Associagfo de Prostitutas do Rio de Janeiro, o 
Movimento de Emapcipaqfo Homossexual Atobi e o Centro de Defesa 
dos Direitos da Crianqa e do Adolescente. 

Ao revelar os passos empreendidos - desde a identificaqfo dos grupos, 
seu comportamento e car~ncias at6 a avaliaqfo de aplicaqfo das 
interveng6es -,a BEMFAM apresenta uma esp6cie de manual exemplar, 
que cer tamente servirAi de subsidio a projetos vindouros e de estimulo 
formagio de novas parcerias. 

Parcerias sim, porque na luta contra a AIDS a uni5o de forqas, de 
experi~ncias, tern se mostrado a 6nica forma eficaz de se prevenir a 
doenqa. 0 melhor exemplo desse esforgo estA nas piginas seguintes, que 
revelam apenas uma das faces da BEMFAM associada a outras 
organiza,6es n~o governamentais, curiosamente, nenhuma delas 
surgidas em funqdo da AIDS, mas todas engajadas neste esforgo, que 6 
de todos n6s. 

Lair Guerra de Macedo Rodrigues 
Coordenadora-Geral do Programa Nacional 
de Controle de DST/AIDS 
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Apresenta o
 

No Brasil, a maioria dos esforqos de esclarecimento sobre a AIDS e de 
prevengAo da doenca se traduz em campanhas elaboradas a partir de diretrizes 
fixadas por tdcnicos e autoridades nas direas de safxde e comunicago social, 
quase nunca seguidas de uma avaliagoo satisfat6ria dos resultados. Diante dos 
grandes desafios da AIDS e de suas caracterfsticas peculiares de transmissdo, 
a falta de experi~ncia tern originado ag6es e campanhas que nem sempre 
concorrem para o esclarecimento da populagdo e para a difusfo de medidas 
preventivas da doena. Tendendo a reforqar mitos e preconceitos fundamente 
arraigados, adotam ainda um forte tom emocional que geralmente dificulta a 
apreensfo de seus conte6dos. 

0 Projeto de Produqdo de Material Educativo para Grupos Especificos em 
PreV,.ngdo de HIV/AIDS, coordenado pela BEMFAM, procurou 
fundamentalmente agir de maneira diversa. Com base numa estrat6gia de 
envolvimento dos grupos que visava atingir, preocupou-se corn a elaboraqfo de 
uma metodologia que permitisse a avaliaqco rdpida dos resultados e eventuais 
correg6es de rumo. 

Um campanha bem-sucedida de esclarecimento e de prevenqfo d& 
HIV/AIDS apresenta uma relaqfo custo/beneficio muito vantajosa, se 
refletirmos sobre o 6nus social e financeiro da propagaqfo do virus c da doenqa. 
Sem dtivida, o investimento feito nesse trabalho exitoso de comunicag.io resulta 
em economia de recursos financeiros para a comunidade mas, acima de tudo, 
reverte em beneflcio da safide do ser humano. 
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O projeto foi realizado em colaboraqdo com o AIDSCOM - projeto de 
assist~ncia t6cnica e financeira para o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa e prevenqdo ligados ao HIV u AAIDS. Contou ainda corn a 
participaqdo da Associaqdo de Prostitutas do Rio de Janeiro, do Centro de 
Defesa dos Dircitos da Cri,nqa e do Adolescente e do Movimento de 
Emancipaqdo Homossexual AtobA. 

Nenhuma dessas tres entidades que participaram do projeto surgiu em 
fun Ao da AIDS. 0 Atobi foi criado para combater a discriminagdo sofrida 
pelos homossexuais e defender seus direitos, a Associaqdo das Prostitutas do 
Estado do Rio de Janeiro, para organizar as prostitutas da Vila Mimoza, Area 
remanescente da mais antiga zona de prostituicAo da cidade, e o Centro 
Brasileiro de Defesa da Crianga c do Adolescente corn a finalidade du fiscalizar 
a aqdo do Estado no que diz respcito aos direitos da crianqa. 

O crescimento epidfmico da A.]DS, contudo, teve impacto substancial sobre 
as trfs entidades. No AtobA, al6m da demanda de informaq6es e pedidos de 
ajuda por parte da comunidade com a qual trabalha, o gi upo foi diretamente 
atingido com a contaminaqfo de algun, de seus membros mais atuautes. Entre 
as prostitutas da Vila Mimoza, a consciencia de que as campanhas pfiblicas de 
esclarecimento as prejudicavam ao inv6s de ajudd-las na prevenqo de 
HIV/AIDS, afugentando suq clientela, preocupou a Associagdo, empenhada na 
procura de alternativas mais apropriadas A realidade local. A condiqdo de 
marginalizagAo dos meninos de rua levou o Cenoo Erasileiro de Defesa da 
Ci ianqa e do Adolescente a acreditar que esse segmento estiria inuito suscetfvel 
Ainfecqdo pelo HIV e precisava de ajuda, tamb6m, na prevenqio da doenqa. 

C -bjetivo geral do projeto, iniciado em novembro de 1989 na cidade do Rio 
de Janeiro, foi assim definido: 

Reforqar e multiplicar as aq6es educativo-informativas voltadas para a 
prevengdo de HIV/AIDS junto a segmentos populacionais de comportamento 
de risco no r'io de Janeiro. 

Nesse sentido, foram estabelecidos os seguintes objetivos especificos: 

* 	 Identificar as necessidades e as formas de comunicagdo mais eficazes 
para o desenvoivimento de um processo multiplicador de oientaqdo 
para prevenir a AIDS; 

* 	 Utilizar uma metodelogia de trabalho participativo capaz de estimular 
entre representantes de segmentos da populagdo de prostitutas, 
homossexuais e meninos de rua, a concepqAo, a reproduqdo e a 
divulgaqdo de material educativo-informativo sobre a prevenqdo de 
HIV/AIDS; 

" 	 Promover a cria 5o e a divulgaqiio de um suprimento inicial de material 
educativo-informativo sobre a prevenqdo de HIV/AIDS visando 
sensibilizar segmentos da populaq~o de prostitutas, meninos de rua e 
homossexuais; 
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e Promover, entre os grupos citados e com a colaboraqfo de seus 

representantes, um processo permanente de avaliaqfo de: 

- nfvel de informaqfo sobre a infecqo pelo HIV/AIDS e mudanqas 
de atitude e comportamento decorrentes dessa informaqfo; 

- efici~ncia dos programas realizados, 
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Introdu fio
 

A AIDS constitui-se um problema de exrema gravidade, por sua condiqio 
jd epid~mica e por ser uma doenga ainda incurAvel. Essa constatagdojustificou 
a realizaqio do projeto "Produqio de Material Educativo para Grupos 
Especfficos sobre Prevenqfo de AIDS" e motivou a divulgaqio dessa experiEncia
atravds desta publicagfo. De qualqucr forma que a AIDS seja interpretada 
como questio de satide, problema social, ou drama individual - hd consenso 
sobre sua gravidade epid6mica: tanto a infecco pelo HIV quanto a AIDS estio 
cada vez mais disseminadas e socialmente diversificadas. 

Como enfrentar o problema ? HS, tamb6m, consenso da necessidade de 
prevenir a disseminagdo da AIDS, promovendo a difusdo de informa 6es sobre 
a doenga e ampliando as aq6cs educativas para influir nas atitudes e 
comportamento perante essa epidemia. Todos os segmentos da populagio que
jA ouviram falar de AIDS concordam em que, a curto prazo, se estenda ao maior 
n6mero possivel de pessoas o conhecimento das formas de prevenir a docnqa.
Em outras palavras: quanto mais se souber sobre a AIDS e as maneiras de 
evitd-la, melhor. 

E isto 6 ainda mais urgcnte no caso de pessoas que apresentam um 
comportamento de maior risco, ou seja, que se exp6em mais Apossibilidade de 
contfgio pelo HIV e sdo mais capazes de disseminar o virus da doenga. Quanto 
aos meios de prevenqio de HIV/AIDS, existe um amplo acordo sobre a 
efici~ncia do uso do preservativo masculino (conhecido no Brasil como 
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"camisa-de-v~nus", ou "camisinbk") e da utilizagdo de formas mais seguras de 
relaqdo sexual. 

Numa perspectiva mais ampla, o projeto dc que trata esta publicaqdo deve 
Ser considerado como uma troca de informag6es, uma interaqdo entre grupos 
sociais, uma relaqdo interinstitucional: de uin lado, t6cnicos de instituiq6es e 
organizaq6es nio-governamentais, profissionais especializados em educagdo, 
assist~ncia e cuidados com a saide; de outro lado, grupos de indivfduos cujos 
hbitos se podem enquadrar na definiqido do chamado comportamcnto de risco: 
prostitutas, mcninos de rua e homossexuais. Al6m da troca de informag6es, o 
projeto propiciou ura relato social de cooperaqfo, observando as condig6es 
que se apresentavam: 

* 0 grupo de t6 tnicos, detentor de informaq6es e apoiado no 
conhecimento cienffico, tern uma proposta para o que deve ser dito 
sobre certas maneiras Oe agir, no caso, sobre o comportamento sexual. 
Possui uma informaqio e deseja transmiti-la. 

* 0 grupo que se quer atingir, o p6blico-alvo, tamb6m 6 detentor de 
informaq6es e,ainda, cenhcce a mclhor maneira Oe transmitir certas 
coisas. Sabe, em suma, como clas de'ern ser ditas. 

e 0 objetivo consiste em tranmitir informa 6es que se estendarn atrav6s 
do tempo para provocar uma mudana permanente no comportamento 
do p6blice-alvo. Esse objetivo somente se pode concretizar quando a 
aqdo parte de dentro do grupo: 6 preciso que a aqdo continuada de 
informar ea forma de faz8-lo resuitem da iniciativa de representantes 
do pr6prio pfiblico-alvo. 

Odesenvolvimento do projeto comprovou que, quardo se pretende difundir 
informaq6es para grupos especfficos, as etapas a seguir devem ser: identificar 
representantes legitimos do grupo, ouvir o que cles tm a dizer, ebuscar um 
compromisso reciproco nas aq6es que se seguirdo. 

Comunicaqdo 6 intercfmbio de informagdo, em que as mensagens sao 
formuladas visando obter respostas determinadas. Basicamente, assim, o 
processo depende do nivel dle conhecimento que se tem accrca das atitudes e 
comportamentos do p6blico-alvo. Este conhecimento vai determinar a 
identificaqdo dos objetivos, a definiqdo das estrat6gias, o contefido das 
mensagens, a cscolha do material, e tamb6m, o estabelecimento das formas de 
avaliaqdo dos resultados. 
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Metodologia
 

A meta primordial de qualquer projeto de prevenqfo de HIV/AIDS 6 
reduzir a possibilidade de transmissdo procurando conscientizar as pessoas dos 
riscos de certos comportamentos. No caso dos usudrios de drogas intravenosas, 
por exemplo, o objctivo pode ser ajudA-los a n~o compartilhar agulhas ou 
ensini-los a estcrilizi-las. No tocante Atransmissfo por vias sexuais, o objetivo 
quase sempre consiste na substituiqfo de hbitos sexuais de risco por outros que 
reduzam a propagaqdo do virus. 

t vital que estejamcs sempre conscientes da complexidade de todos os 
nossos hdbitos, especialmente daqueles que estdo intimamente ligados a 
emoq6es, a padr6es culturais, Aprjeqdo pessoal e a outros fatores sociais e 
psicol6gicos, como no caso do comportamento sexual. N6s jA aprendemos que, 
infelizmente, a maioria das pcssoas nio muda de hbitos corn muita facilidade 
e rapidez, mesmo estando ciente das conseqdincias negativas dos mesmos. 
(Muita gente continua fumando apesar de saber do risco de cancer). E no que 
diz respeito a HIV/AIDS, um ntmcro significativo de pessoas continua 
praticando o sexo de risco apesar de saber do perigo. 

Na maioria dos casos, o trabalho rncramente informativo n5o 6 suficiente 
para se atingir o dificil objetivo de mudar o comportamento das pessoas. A 
educaqdo tradicional na ire' da saide foi fundamentada no conceito de se 
transmitirem as informaq6es corretas para as ressoas certas, pois estas, por sua 
vez, realizariam as mudanqas necessdrias. Os programas educativos de saide 
cram planejados e elaborados em escrit6rios, longe da realidade do pfiblico, e 
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normalmente resultavam num panfleto, num cartaz ou niesmo num video onde 
os fatos eram expostos. 

A metodologia que apresentamos neste livro 6 diferente. t diferente porque
transcende o trabalho informativo ese ap6ia na suposihro de que uma mudanqa
de costumes fica mais ficil quando se leva em conta todos aqueles fatores que
determinardo ce a pessoa te, 6i motivagAo suficiente e se sentirA capaz de fazer 
tal mudania. Denti e esses fatores constam o ambiente, as emo 6es, os bloqueios
psicol6gicos, as habilidades, o ainor-pr6prio e a pressro dos colegas. 

Mais importante ainda 6 que esta metodologia estA calcada na hip6tese de 
que toda mudanqa de comportamento tern um "preqo" para a pessoa que
estamos tentando influenciar. Esse preqo pode ser emocional, financeiro ou 
mesmo em termos de tempo. No caso de uso da camisinha, por exemplo, existe 
o custo do produto, que para muitas pessoas pode ser alto. Pode ser que nao
haja ura grande disponibilidade de camisinhas, de forma que as pessoas tenham 
que percorrer longas distincias para encontrd-las; assim estariam gastando
preciosos minutos do seu tempo livre. Quem esti pensando em comegar a 
utilizar camisinhas sewpre considera o "preqo" da diminui5o do prazer e da 
possibilidade de gerar desconfianqa no relacionamento. 

Como n6s, que trabalhamos na prevenqfo ao HIVe a AIDS, podemos ajudar 
a contrabalanqar os custos que dificultam a mudanqa de hibitos ? De que forma 
podemos apresentar vantagens que faqam o preqo nao parecer tro elevado ? 
Como elaborar urn projeto participativo na rea da sadide de tal forma que a 
pessoa queira e possa abrir mrio de um hdbito que ihe 6 familiar e agradAvel, 
apesar de perigoso, em troca de outro que implica num preqo t.o alto ? No 
existein soluqaes simples nem f6rmulas cientificas. Contudo, as liq6es
aprendidas corn os prograrmas participativos de sa6de no mundo inteiro nos dro 
algumas indicag6es do caininho a ser seguido. Essas liq6es v~m de uma s6rie de 
programas de diverso, setores da saiide p6blica. Eias s:o tro importantes para 
urn programa nacional de prevenqao ao HIV que disp6e de grande verba, 
quanto para pequenos projetos comunitArios que contain corn recursos 
limitados. 

Os princfpios fu'damentais que orientam o nosso trabalho sro os seguintes: 

l.Elaborar o projeto corn a participa fio e em fungfo dos 
objetivos e nec,.ssidades do pfiblico-alvo. 

Einbora e projeto tivesse por meta reduzii a transmissdo do HIV em um 
determinadc grupo de indivduos, esta poderia nho ser a meta principal do 
ptiblico-alvo. Scu objetivo, talvez pudesse ser ajudar os filhos, conseguir tempo
livre para :claxar e descansar, ter prazer nas relaq6es sexuais etc. A 60nica 
possibiiidade de criarmos projetos eficazes estA em ouvirmos esses indivduos e 
contarmos ccn a sua participagro em todo o processo. Sua contribuiqro, aliada 
aos conhec:mentos de profissionais do setor, possibilitard que os objetivos do 
pfiblico-alvo e do projeto sejam alcangados. 
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2.Conhecer bern o grupo corn o qual se estd trabalhando. 
Esta primcira etapa 6 crucial. Pode-se chegar a esse conhecimento de vrias 

formas: observaqio, entrevistas individuais, pesquisas qualitativas e pesquisas 
quantitativas, entre outras. Seja qual for a metodologia adotada, o importante 
6 entender como ogrupo encara a questfo HIV/AIDS, qual sua opinido sobre 
a doenqa, quais os temores, que crmo6es sao suscitadas se o grupo se julga em 
risco. como v6 o uso da camisinha, se o grupo se sente capaz de mudar, como 
considera a cpinido e a atitude dos amigos e familiares etc. Em outras palavras, 
o importante nfo sio apenas as informaq6es que precisam receber, mas tamb6m 
como a realidade de cada um influencia o desejo e a capacidade de mudar. 
Outro ponto importante de se perceber 6 que, s6 porque enquadramos as 
pessoas em determinados grupos - prostitutas, oper6rios, mulheres pobres das 
favelas, "gays" etc. - isso ndo quer dizer que os elementos desses grupos sio 
exatamente iguais. As prostitutas que trabalham nas ruas de Copacabana podem 
viver 'ima realidade muito diferente das que trabalham em Vila Mimoza, por 
exemplo. 

Portanto, apesar de chegarmos a pensar que entendemos um determinado 
piiblico-alvo, devemos sempre considerar crn projeto participativo como unea 
forma de aprendermos mais. 

3.Estabelecer objetivos que possam ser alcanados e avaliados. 
Depois de estudarmos a pesquisa realizada e de termos feito o mxirmo para 

entender u grupo com oqual estamos trabalhando, 6 preciso definir o objetivo 
especifico do nosso projeto participativo. Esse objetivo passari a orientar o 
desenvolvimento das estrat6gias e mensagens que utilizaremos. E importante 
que seja um alvo possivel de ser alcanqado e que tenhamos condiq6es de avaliar 
o grau de 6xito. Em outras palavras, um alvo como "reduzir a transmissfo do 
HIV" dificilmente serA alcanqado corn um 6inico projeto. 0 papel da pesquisa 6 
identificar os obstdculos que nos impedem de atingir o objetivo final, que 6 a 
reduqio da transmissio do HIV. Por exemplo, podemos ter descoberto que a 
maioria dos homens nio usa camisinha com suas parceiras "oficiais", ou que as 
mulheres jovens tem dificuldade de conversar com o parceiro sobre a prtica 
segura do sexo. 

Todas estas barreiras para uma reduqdo efetiva da transmissdo do HIV 
podeni ser abordadas num projeto participativo. Enta.o, o objetivo poderia ser 
incrementar o uso de camisinha corn as parceiras "oficiais" entre uma 
determinada populaqiio masculina. Apesar de diffcil, sem diivida algurna, 6 um 
alvo que tern possibilidades de ser atingido e avaliado. 

4.Planejar estrat~gias que proporcionem uma exposiqio 
freqUiente e ,.uradoura ts mensagens do projeto e que alcancem 
nfio apenas as pessoas cujos hdbitos queremos modificar como 
tambm aqueas que ihfluenciam esse ptiblico-alvo. 

Toda mudanqa de comportamento 6 um longo processo, principalmente 
quando se trata de hdbitos tdo arraigados e complexos como os httbitos sexuais. 
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O planejamento e o orqamento do projeto participativo precisam prever a
difusio frequente das mensagens atrav6s de uma variedade de mcios durante 
um tongo tempo. Por exemplo, por mais que um video siga urea estrat6gia
correta, dificilmento algu6m iri mudar de compoitamento ou absorver
totalmente o conceito transmitido ap6s uma 6nica exibiqio. Deve-se considerar 
a utilizaq5o combinada de mcios como panfletos, cartazes, videos, orientaqdo 
por telefone, aconselhamento individual e outros, que comuniquem a mesina 
mensagem para o mesmo ptiblico durante urn longo tempo. Um programa
participativo eficaz tamb6m alcanqa as pessoas que influenciam opfiblico- alvo.
No ambiente de trabalho, ndo basta passar a mensagem para os trabalhadores;
precisam ser inclufdos gerentes, lideres sindicais etc. Essa titica gerar, urn
projeto integrado que influenciarAi o ambiente em que a pessoa vive, de forna 
que haja apoio para a mudanqa de comportamento. 

5.Criar mensagens que ofereqam vantagens signiglcativas para o 
p~iblico-alvo. 

A vantagern mais evidente da pr~tica segura do sexo e a nais utilizada nos
progranias expositivos sobre AIDS 6 a de se evitar essa doena fatal. Mas
dependendo do pfiblico-alvo essa pode ndo ser necessariamente a 6,icavantager,, nem a mais importante. Por exemplo, a maioria dos adolescentes se 
sente invulnerive!. Normalmente, est:o mais preocupados corn oque os amigos 
pensam eem se sentirern aceitos naquele circulo do que corn a pr6pria sa6de.
Talvez se o Ifder do grupo fosse convencido a falar sobre sexo sem risco, essa
prtica seria "quente", seria uma grande vantagern acs olhos deles. 0 mais
importante 6 analisar quais vantagens - fora evitar a doenqa simplesmente 
poderfio colaborar para toinar a mudanqa mais aceitAvel. A participago do 
grupo em quest~o ajudarAi a garantir que a melhor vantagern esteja sendo 
oferecida. 

6.Buscar a participaqio do p6blico.alvo durante a elaborago
das estrat~gias e testar completamente todo o material antes deprod--!f-lo. 

Ndo 6raro uma organizaqfo que estA desenvolvendo projetos participativos
pensar que, ap6s toda a pesquisa e trabalho investidos na criaqAo de mensagens 
e materiais, estarA economizando tempo e dinheiro se partir para a produqAo
final dos mesmos. Contudo, 6 cornum o poblico-alv interpretar o material de 
uma forma inesperada, por melhor que teuha sido projetado. Principalmente
quando o assunto 6 HIV c sexo, o risco de mal-entendidos e interpretaqfSes
err6neas 6 enorme. Testar o material corn uma parcela do p6blico-alvo nem 
sempre sai caro epode at6 representar ureaboa econonmia de dinheiro, dinheiro 
esse que seria gasto na produqfo de um material 6til. 

7.Incluir no planejamento a avaliaqio dos resultados do projeto 
e estar disposto a fazer revis6es. 

Como todo oprojeto foiplanejado em cima de um objetivo pr6-determinado, 
6 fundamental que seu 8xito seja estimado em funqio da obtenqo desse 
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objetivo. Existern muitos m6todos para serom avaliados os resultados de um 
projeto participativo, mas independente disso, o imporlante 6que essa avaliaqfo 
seja prevista jd no infcio do planejamento. 

Terd que ser feita uma comparaqao: ou se avalia a situaqfo antes e ap6s o 
projetc atrav6s de um mesmo parrmetro, ou sc conpararn as diferenqas entre 
grupos que receberam tipos difercntes de mensagens. Existem muitos caminhos, 
mas, todos exigem um planejamento pr6vio. A avaliaqIo nfo 6 o fim do projelo. 
Sua finalidade 6 nos prover das informaq6es que precisanos para aperfeiqo,-lo 
ou para passarmos A fase scguinte. A me!hor forma de olaborar projetos
realmente eficazes 6 estar aberto para aprender com acerios e erros. 

0 processo pode ser caracterizado por urea determinada postura dos 
idealizadores do programa participativo, que inclui estarem prontos c dispostos 
a: 

" abrir-se 

" aprender
 

" planejar
 

* ousar
 

* avaliar 

* revisar 
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A VILA MIMOZA COM Z
 
No texto que escreveu em 1943 

para apresentar Mangue, livro de 
desenhos do pintor Lasar Segall, 
Manuel Bandeira descreve a Area 
desde suas origens, "a principio 
mangue mesmo". Com as obras de 
urbanizaqfo promovidas por Maud na 
ddcada de 1850, "parecia que ia entrar 
no destino de segunda Veneza 
Americana". Mas "qual segunda 
Veneza Americana!", ironiza o poeta: 
"0novo bairro ficou fiel Aindrcia da 
lama original." Mais adiante, diz 
Bandeira, tudo muda: "Urn dia, na 
Repfiblica, um chefe de policia 
preocupado corn a localizaqAo do 
meretricio embrou-se de fazer do 
Mangue a Suburra carioca." E "o 
Mangue teve entio a sua grande 
6poca. Os primeiros anos da 
prostitui "[.)ali foram uma festa todas 
as noites. Aquilo era uma cidade 
dentro da cidade, com muita luz, 
muito movimento, muita alegiia." At6 
corneqar a decad~ncia: "Vicram as 
restriq6es policiais. A tristeza 
infiltrou-se corn o bandolim dos cegos. 
E afnal o golpe de miseric6rc! : o 
fechamento dos prostibulos, a 
dispersdo das mulheres, corn alguns 
suicfdios pat6ticos a veneno ou a fogo."

Da grnde e prstitiq~oona
Da grande zona de prostitui o 

quefuncionounaireadesdeocomneqo 
do s6culo, espalhando-se pelas ruas ebecos da charnada Cidade Nova,
sbrou boje ano Baiodo Nsaiosobrou hoje no Bairro do Est~tcio 
apenas a Vila Mimoza - que naverdade ndo 6 propriamente uma vila,erduadena uproprnte uaia, 
mas ura pequena rua tortuosa, sem 

safda, e corn a entrada restrita por um 
muro que funciona como se fosse um 
biombo. 
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0 Esticio jSi chegou a abrigar 
milharesdeprostitutasemmuitasruas 
do bairro, mas quando a Zona do 
Mangue foi definitivamente 
desalojada em 1982 a dispersdo foi 
inevitdvel. Algumas prostitutas, 
pordrn, permaneceram na Area, que 
batizaram de Vila Minoza ("Mimoza 
comz",insisteinelas). 

A Vila 6 formada por 44 casas de 
infra-estrutura preciria, divididas 
cada ura em cmcrca de 10 cubiculos 
mobiliados com cama de casal e urn 
cabide - onde as mulheres recebem os 
clientes. Calcula-se que trabalhern ali 
aproximadamente quinhentas 
prostitutas, recebendo a cada m~s 
pelo menos seis mil fregueses, ern 
geral de baixo nivel econ6mico. 

realizadasA s pe as nailapela BEMFAM na Vila 
Mimoza em janeiro de 1991 mostrarn 
o perfil mddio das muiheres que ali 
trabalham: 94% das entrevistadas 
tinharn entre 20 e 44 anos, 84% eram 
oriundasdaregiAo Sudeste,60% eram 
negras ou mulatas, 62% eram 
neras ou rulatas62 cram 
sosrnenos urn 86 ram po% mfilho e 78% tinharn pouca 

n 
Na Vila imoa 
Na Vila Mimoza funcionaa 

Associaqfo das Prostitutas do Estado 
do Rio de Janeiro, fundada para 
organiza; a corunidade da Vilaognz"acmndd aVl 
contra a especulaqfo imobilidria. Corno t m o s a A s c a d , s o 

representar os direitos e a defender aqualidade de vida das mulheres dentro 
da Vila. 



Capitulo I
 

As Prostitutas da
 
Vila Mimoza
 

Ah, jovens putas das tardes 

0 que vos aconteceu 
Paraassim envenenardes 
Op6en que Deus vos deu? 
No entantocrispaissorisos 
Em vossasjaulasacesas 
Mostrando o rubro das presas 
Falando coisas do arnor 
E ds vezes cantaisuivando 

Como cadelas d lua 
Que em vossa ruasent nome 
Rolaperdidano cdu... 

(Vinfcius de Moraes, 
"Balada do Mangue") 

Os Grupoi Focais de Prostitutas 
Em fins de 1989, a BEMFAM iniciou o desenvolvimento de um projeio de 

pesquisa para a produgo de material de apoio adequado a um trabalho de 
comunicagio para a safide, visando em especial a prevenqio da AIDS, junto a 
grupos especfficos de comportamento de risco. A escolha da Vila Mimoza para 
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a pesquisa corn prostitutas se baseou na experidncia de colaboraqdo, que jA 
existia antes, entre a BEMFAM e a Associaqdo das Prostitutas -ento intitulada 
Centro de Aqfo e Pesquisa Maria da Fd - no contcxto do Programa Integrado 
de Planejamento Familiar do Rio de Janeiro. 

O primeiro passo da equipe da BEMFAM foi pfomover, ainda em 
novembro de 1989, diversos encontros com rcpresentantes da Associado- a tim 
de apresentar-lhes o projeto e discutir a viabilidace de sua execucio. Depois 
desses contatos preliminares, decidiu-se promover a primeira pesquisa 
explorat6ria atrav6s de metodologia qualitativa, utilizando-se a tdcnica de grupo 
focal, corn as mulheres que trabalhavarn na Vila Mimoza. 

A finalidade principal da pesquisa era conhecer melhor as necessidades 
prtticas e atitudes do grupo de prostitutas da Vila, condigfo essencial para 
subsidiar a criaqio de uma campanha de informaqAo sobre HIV/AIDS que 
evitasse reforqar os mitos, tabus e preconceitos vigentes em relaqio Adoenqa e 
Asua prevenigo. 

Para participar dos grupos focais, foram selecionadas algumas das mulheres 
de Vila Mimoza com a ajuda das representantes da Associaqdo que tamb6m 
pai ticiparam da elaboraqao do roteiro de perguntas e temas a ser utilizado nas 
reuni6es dos grupos focais. 

De acordo com o roteiro, os temas abordados nas reuni6es seriarn os 
seguintes: 

* 	 A prostituta segundo cla pr6pria (a profissio, o fregu~s, o amigo); 

* 	 0 conhecimento e o comportamento em relaqio AAIDS e As doenqas 
sexualmcnte transmissiveis (DSTs); 

* 	 A prevenqio das doenqas -o uso da camisinha e razoes para nao usar; 

* 	 Material educativo sobre AIDS. 

Foram formados tres grupos, compostos cada urn de nove prostitutas, corn 
idades variando de 17 a 45 anos, em sua maior parte solteiras, algumas separadas 
e/ou casadas A maioria tinha filhos, e muitas disseram esconder a condiqdo de 
prostituta dos familiares, a quem diziarn trabalhar "como dom6sticas" ou "em 
hospitais". A primeira reunifo de um desses grupos focais ocorreu em dezembro 
de 1989, e as 61timas em janeiro de 1990. 

Apresentamos a seguir, de mancira sumAria, o resultado da discussio dos 
diversos temas propostos nas rcuni6es dos grupos focais. 

A prostituta segundo ela pr6pria 
As reuni6es de grupos focais mostraram-se extremamente ricas para a 

compreens~o da visdo quc a prostituta tern de sua condiqao. 
De maneira geral, as prostitutas considerarn que sua ocupaqdo 6apenas uma 

forma de sustento adotada por falta de outras alternativas. Admitem que se 
trata de uma profissdo arriscada, mas acreditam que o risco vale a pena, por 
tratar-se de um trabalho "rendoso". Para elas, a promessa de um futuro melhor 
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parece estar no apego Afamflia, especialmente aos filhos: 6 para eles que aponta 
a promessa de uma "felicidade" possivel. 

Quant.) aos fregueses, as respostas revelaram que, na relaqdo entre 
prostituta e cliente, as rcgras pr6prias da prostitui;do sdio em principio 
desvantajosas para as mulheres: "o fregucs paga" . "quer fazer tudo". 

As prostitutas, por6m, reagem tentando adquirir urn certo controle sobre o 
cliente; o recurso que geralmente concebem 6 estabelecer corn seus fregueses 
melhores -quase sempre homens casados -uma relaqdo que os transforma em 
"clientes fixos". Corn eles, a prostituta desempenha o papel de confidente, que 
dAi conselhos e ouve os problemas do fregu~s, gerando assirn uma relaqfo de 
amizade. Nesses casos, por6m, a negociaqfo do uso da camisinha pode ser 
problemitica, jdi que sua imposiqdo pode afetar a sensaqdo de confianqa 
implicita na relaqdo. 

Al6rn dos "clientes fixos", cxistem os parceiros com quem mantrn uma 
relaqfo afetivo-amorosa (marido, companheiro ou namorado, dentro ou fora da 
Vila), referidos pelas prostitutas como "meu amigo" ou "meu homem". Corn eles, 
ressaltarn que nunca fazem uso da camisinha. 

Conhecimento e comportamento em relaqfo Ai AIDS e as DSTs 

A majoria das prostitutas participantes dos grupos de pesquisa d-monstrou 
estar familiarizada corn a AIDS e com as doenas sexualmente transmissiveis, 
embora nfo fizessem associaqdo entre elas. Para elas, a AIDS 6 transmitida 
atrav6s da transfusfo de sangue, de seringas (no caso de drogas injetAveis), do 
sexo vaginal, oral ou anal. Dizem tambdm que a AIDS se pega maisxapidamente 
pelo sexo anal, "porque esfola": algumas acreditan que, no caso da penetraqdo 
anal, 6 mais ficil a transmissao da mulher contaminada para o homem, do que 
do homem contaminado para a mulher. Quando se abordou o sexo oral, todas 
reagiram Aquesta(o com manifestaqoes de vergonha ou de nojo. 

Quanto ao tempo que pode passar antes que a AIDS apresente os primeiros 
sintomas, acreditam que isto depende do organismo de cada pessoa. Por outro 
lado, algumas mulheres disseram no acreditar na exist~ncia da doenga, 
evidenciando a presenqa de alguns mitos associados a uma visdo fatalista. 

Havia muitas drvidas tamb6m quanto a outras formas possiveis de contgio: 
a saliva, a urina, lenq6is usados por outras prostitutas etc. 

Em relaqfo As DSTs, quase todas as prostitutas confirmararn que fazem 
exames ginecol6gicos e tentam prevenir-se contra as docnqas, inspecionando e 
desinfetando os 6rgfos genitais dos fregueses ou consumindo regularmente 
Benzetacil, poderoso antibi6tico empregado na cura da sifilis e da gonorr6ia. 

Todas se julgarn capazes de reconhecer os sinais de algumas DSTs, como 
gonorrdia, cancro mole e sifilis, transmitidas segundo elas pela "transaqdo 
sexual", mas tamb6m "emvasos sanitfrios", "atrav6s do beijo", "colocando Os pds 
no chfo frio logo ap6s a relaqdo sexual", "pelo lenmol usado por outras pessoas" 
e, at, "sentando num banco ainda quente de outra pessoa que esteja corn a 
doenqa". 
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Consiferam que sk geralmente os homens que transmitem essas doenqas
para as mulheres, e apenas duas delas admitiram jA terern contrafdo algurna
doenqa sexualmente transmissfvel. 

Preven5o de doenas - o uso da camisinha, 
raz6es para n~o usar 

De modo geral, as prostitutas entrevistadas achavam importante o uso dacamisinha para a prevenqdo da AIDS, considerando-a indispenstvel no caso de
muitos fregueses. Havia casos era que elas pr6prias, para se garantirem, 
compravarn as camisinhas das cafetinas. 

Todas afirmaram que as cafetinas nio se preocupam corn a sauide delas,visando apenas o lucro. A maioria se opos quando pilgu6m sugeriu uma reunido
das cafetinas para tornar obrigat6rio o uso da camisinha nas casas da Vila. 

Para essas mulheres, o problema do uso da cam:sinha dependia,
principalmente, do tipo de fregu~s. Havia os clientes bem informados e alguns
que gostariarn de tcr mais informag6es; jS outros ndo acreditavam sequer na 
existdncia da doenqa. 

Os clientes mais antigos ji comeqavam a aceitar o uso da camisinha, corn
alguns problemas no caso dos "clientes fixos"; os mais recentes ainda precisavarn
ser convencidos. Muitos se recusavam a usar a camisinha afirmando que elainterferia com o prazer e havia tamb6m os que se recusavam a pagar pela
camisinha. Alguns poucos traziam eles pr6prios seas preservativos. Em certos 
casos de recusa elas che-gavam a rejeitar o fregu~s, mas nenhuma delas poderiaafirmar que usava preservativo corn todos os fregueses. E praticamente
nenhuma usava camisinha nas relag6es corn seu companheiro habitual. 

De qualquer maneira, a quest:o do uso do preservativo nao passava apenas

pela relaq:o com a cafetina, pelo prcqo da camisinha ou pelo tipo de parceiro.
Existiarn raz6es para n~io usar o preservativo que s6 diziam respeito As pr6prias

prostitutas: o inc6modo (arddncia, assaduras), especialmente nos dias em que
mantinham grande quantidade de relaq6es sexuais (em algumas sextas-feiras, 
por exemplo, chegavamn a fazer vinte ou trinta "programas"); uma certadesconfianqa em relaqAo A eficfcia da camisinha; e uma atitudc fatalista,
segundo a qual pegariam a doenqa se fosse este o seu destino, usassem elas ou 
ndo a camisinha. 

Outra raz:o importante para encararem com reservas o uso da camisinha
dizia respeito Aconstataqfo da ejaculaq~o do cliente, crit6rio usado para a
cobranqa de seus servicos: com a camisinha, As vezes ndo percebiam se o fregu~s
jd tinha ejaculado, o que lhes podia acarretar prejufzos. 

Houve ainda alegaq6es de que a camisinha interferia com o prazer delas, e apenas uma das mulheres contou que ji tinha usado camisa-de-v~nus emrelag6es sexuais corn seu companheiro (tinha mais de 40 anos, ji ftizera teste de
iV e disse cuidar-se de forma permanente). Segundo cla, as outras faziam

"fantasma" da camisinha, que n:o atrapalhava em nada seu pra7er. 
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Material educativo sobre AIDS 

Foram as discussbes sobre a catapanha informativa nos grupos focais de 
prostitutas que determinaram o rumo de todo o projeto a partir de entdo. Todas 
concordaram corn a necessidade de informaq6es mais detalhadas sobre a AIDS 
e sua preven'io, ressaltando a importfincia do cliente como al 'osecunddrio de 

qualquer campanha. 

O conte6do das sugest6cs e das discussbes cm torno de alternativas para a 
campanha a ser organizada aparecem mais adiante, j6 que 6 parte integrante da 
pr6pria descriqdo dos rumos seguidos pelo projeto. 

Os grupos focais de fregueses da Vila Mimoza 

A partir de observaq6cs feitas pelas pr6prias prostitutas, ficou claro que, 
para a implantaqdo de qualquer experi~ncia no microcosmo social da Vila 

Mimoza - que abriga, al6m delas, uma constelaqio de figuras que se organizam 
em torno de sua atividade - era necessdrio entender tamb6m esses grupos c 
integrd-los ao processo, na qualidade de p6blico secundArio a ser tamb6m 
atingido por uma eventual campanha de informaqdo. 

Com base nas reve!aq6es surgidas nas reuni6es dos grupos focais de 
prostitutas,jA se podia formar uma imagem acerca da atuaqfo de algumas dessas 
figuras: a maioria das cafetinas nfio demonstrava preocupaqdo com a safide das 
mulheres, porque visava primordialmente o lucro; os "xerifes" da Area (homens 
que impaem regras de controle is casas por meio da viol6ncia e da intimidaqdo) 
nfo tinham muito interesse na conscientizaqfo das prostitutas, temendo a 

reduqdo de seu poder; os comerciantes e camel6s jd mantinham um com6rcio 
de camisinhas e se mostravarn satisfeitos com seu neg6cio. Jd os fregueses eram 

trabalhadores de baixo poder aquisitivo, e muitas vezes totalmente ignorantes 
em relaqdo ao risco de contrair doenqas sexualmente transmissiveis; no quc diz 
respeito AIDS, as prostitutas pcrcebiam em muitos deles um profundo 
desconhecimento dos fatos. 

Decidiu-se entio realitar algumas sess6es de entrevista corn grupos focais 
formados por fregueses da Vila Mimoza, reunindo dois grupos de maritimos e 
pe6es de obra, os principais frequentadores da Vila. Os resultados desta 
pesquisa sio apresentados a seguir. 

Os participantes dos dois grupos afirmaram unanimemente que acreditavam 
na exist~ncia da AIDS e quc o advento da doenqa havia mudado avida de todos. 
Disseram ter mcdo da AIDS, especialmente do contgio atrav6s de transfus6es 
de sangue, mas que com as mulheres que conheciam hi mais tempo nio usavam 
camisinha. 

Para esses homens, a AIDS 6 contrafda pelo sangue, atrav6s de transfusdo 
ou do consurno de drogas por via injctfvel, pelas relaq6es sexuais fora de casa 
e pelas ,elaq6es homossexuais. Consideram especialmente expostos ao risco os 
b.ssexuais e os heterossexuais que trocavam muito de parceiras. 

Alguns acreditam que 6 mais fficil contrair a AIDS pelo sexo anal, enquanto
 
outros afirmaram que o risco 6 igual em qualquer relaqdo, inclusive o sexo oral,
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"possivelmente desde que sc tenha um niachucadinho". Todos disseram que nao 
se podia pegar AIDS atrav6d de copo, talher ou beijo, mas manifestaram dfividas 
quanto ao contfgio atrav6s de lcn 6is e toalhas. 

Quanto ao uso de preservativos, a opnidio da maioria 6 de que todos t m
preconceito em relaqio ao uso da camisinha, "porque prende o gozo" ou "6como 
chupar bala sem tirar o papel'. Conclufram que a maioria dos amigos nio 
admitia o uso de preservativo "porquc nijo s~io bichas", e que ficavam "ofendidos" 
quando a mutlier os obrigava a usar camisinha. Alegaram ainda os prcblemas 
que a posse da camisinha podcria criar se fossc cncontrada pelas csposas, o que
suscitou a sugestao de colocar camisinhas A vcnda em cabar6s, boates e 
prostfbulos, para evitar o cemprometimento dos homens casados. 

Os temas para a campanha 
As mulheres da Vila Mimoza afirmaram haver a neccssidade de informaqfo

mais detalhada sobre a prevenqdo, sobre os portadores assintomiticos do HIV 
e sobre os sintomas declarados da AIDS, alim de toda a problewritica
envolvendo sexo-AIDS-vida-morte-solidariedade. Enfatizaram a importfincia
de urn trabalhojunto As pr6prias colegas, tanto em relaqio Ahigiene quanto em
relaqfo ao uso da camisinha, mas dcsfacaram que o problema principal era 
sensibilizar o clientc "para fazcr entrar na cabeqa deles que 6 preciso usar 
camisinha". 

Ficou claro que as mulhcrcs da Vila Mimoza estavam dispostas a tomar 
algumas iniciativas a fim de prevenir a AIDS. No entanto, temiam que qualquer
abordagem que falasse diretamente da doenqa pudesse trazer-Ihes prejuizo
financeiro. Dispuseram-se ent5o apropor sistematicamentc o uso da camisinha 
a seus fregueses, mas pcdiram algurn apoio quo concorresse para aumentar seu 
poder de barganha, respeitando sua forma de ganhar a vida. Para isso,
consideravam ncccssdirio aumentar a oferta de camisinhas, tanto nos bares da 
Vila, onde poderiam ser adquiridas pelos fregueses, como na Associagdo, onde 
elas pr6pias poderiam ter acosso gratuito aos preservativos. 

As linhas gerais da zampanha 
Levantadas as necessidades, foi proposta As prostitutas a preparaqdo de uma 

campanha de divulgaqfio do uso da camisinha, corn o objetivo de motivar o seu 
uso e aumentar o poder de influ ncia junto aos clientes. 

As mulheres envolvidas mostraram-se dispostas a apoiar a campanha desde 
que esta atendesse As suas rcais nccessidades. No entanto, os canais de 
comunicaqio propostos por elas  gibi, video, fotonovela, cartilha 
apresentavarn alguns problemas. 0 obstficulo mais s6fio era a aversdo a
qualquer campanha que falasse sobre a AIDS, jA que a abordagem corrente 
sobre a doenqa s6 vinha scrvindo para aumentar a tcnsao. Al6m disso, a 
utilizaqigo de mcios escritos csbarraria no baixo nivel ,fe escolaridade existente 
entre elas e os frequentadores da Vila Mimoza. Por outro lado, sair da casa para
assistir a um video ou acompanhar ura palestra representava tempo perdido e, 
portanto, novamente prejuizo. 
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Surgiu dal a id6ia da implantaqio de um scrviqo de alto-falantes que atuasse 
como ura "rdio comunitria", acompanhada pela produqio de cartazes e 
displays voltados para os p6blicos secundrios: as donas ds casas (cafetinas), 
os "xerifes" e principalmente os fregu ses. A concretizaqio desta iddia passou 

por discuss6es entre as prostitutas, os tdcnicos da BEMFAM edo AIDSCOM, 
procurando sempre privilegiar meios de comunicaqio que pudessern ser usados 
simultancamente, sem interferir corn a rotina profissional das mulheres. 

A Ridio Mimoza 
E assim surgiu a Rddio Mimoza, "A Alegria da Vila", ura r.idio comunitria 

formada por urn sisterna de alto-falantes espalhados pela Vila Mimoza, 
apresentando uma programaqo musical intercalada corn mensagens de 
prevenqido da AIDS, depoimentos de mulheres, serviqos de informaqfo geral -

- eonde procurar documentos perdidos, tclefone e endereqo de hospitais etc. 

at6 alguns an6ncios de bares do local. 

Os programas foram fundamentados em trfs linguagens bfsicas: a 
publicitdria (anincios sobre camisinha), a humorfstica (piadas sobre o uso da 
camisinha, tendo como objetivo reforqar a integraqfo do preservativo Acultura 
da Vila) e a do exemplo (depoimentos de mulheres que passararn a usar a 
camisinha e ficaram satisfeitas, n5o tiverarn problemas nern prejufzos). 

Os recursos utilizados foram: est6dio de gravaqfo, amplificador, 
alto-falantes, microfones, toca-discos, gravadores, fitas cassete, cartazes euma 
caixa de sugest6es e perguntas, para cada casa. 

Pessoal utilizado: urn roteirista c um t6cnico em operaqdo, encarregado de 
transmitir noq6es de como improvisar programas treinar urn grupo de quatro 
mulheres para operar a rAdio. 

As mensagens veiculadas 

A mensagem principal que se procui ou transmitir foi a de que o preservativo 
masculino 6 a melhor mancira de se proteger do contfgio da AIDS e de que 6 
necessdrio usar a camisinha cm todas as relaq6"s sexuais. As mensagens 
especificas utilizadas foram as seguintes: 

- t fdcil proteger-se da AIDS; basta usar camisinha. 

- Usar camisinha diminui a ansiedade e facilita o prazer. 

- A proteqdo 6 nccessfria, nfo s6 para vocE, mas tambrn para a 
famflia, as crianqas... 

Essas mensagens nfo vinham isoladas, o que significaria de alguma forma 
uma imposiqdo, quando o que se buscava era a persuasio; vinham sempre 
acompanhadas de cxplicaq6es, de relatos de fatos ede situaq6es concretas ern 
que as mensagens se baseavam: 

- Ndo hi como perceber quando uma pessoa cst, contaminada, o que 
significa que todo mundo corce risco quando transa sern camisinha. 
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- Tanto o sexo anal como o vaginal sio arriscados quando ndo se usa 
camisinha. 

- Lavar o penis ou a vagina corn 6icool, tomar antibi6ticos, uma boa 
alimentagdo ou somente f6 em Deus nfo diminuem o risco de 
contrair AIDS. 

- Por outro lado, nfo apresentam riscos olenqol, a toalha, o beijo na 
boca ou o contato casual, como aperto d, mdio, carinho etc. 

- Finalmente, desde que se aplique um lubrificantc sol6vcl em "gua, o 
uso de grande ntrmero de camisinhas no mesmo dia pode nio causar 
alergias, coceiras, ardor ou outros inc6modos. 

Segurndo opini~o das pr6prias prostittitas, as mensagens deviam serveiculadas sob a forma de depoimentos pessoais, numa linguagcm educativa e
informativa, simples e corrente entre olas. Al6m disso, a comunicaq:o deveria
reforqar o sentimento de solidaricdadc e de apoio entre os membros da
comunidade; as iddias deveriam ser sempre aprcsentadas de modo positivo, de 
forma a ndo gerar ansiedade. 

A programaqfo e o pr6-teste 
Uma comissdo de cinco muiheres definiu a estrutura de um programa de uma hora para a inauguraqdo da Rfidio. 0 programa era composto de mfisicas 

einformaq6es: para os fregueses - onde poderiam encontrar a camsinha ea que
preqo, onde alrnogar etc.; epara as mulheres - scrviqos de emcrgdncia, telefones
t6teis. E, principalmente, falava da camisinha, aprosentando depoimentos deprostitutas (por cxemplo: "Passei a transar s6 corn camisinha e nfio deixei de
ganhar dinheiro por causa disso, muito pelo contrfrio: parci de gastar corn
remdios contra doenqas sexualmente Iransmissives."), epiadas (por exemplo:
"AI6,a16, queridos ouvintes, aqui tinha um portugu3s que de tanto a gente pedir
para ele usar camisinha, um dia apareceu de pau piastificado...").
 

Por unanimidade, a proposta encamirihada poos tdcnicos que

acompanhavam oprojeto - a realizaqdo de um 
programa nos moldes de novela 
- foi rejeitada. A mesma comissdo de mulheres,juntamente com um profissional
especializado, desenvolveu um roteiro do primeiro programa de rAdio da Vila
Mimoza, que foi gravado cpr6-testado. Para opr6-teste, reuniu-se urn grupo de
dez mulheres. Ao final, concluiu-se pela inclusdo de informaqbes de utilidade 
pfiblica,explicando oque fazer em casos de perda de documentos efornecendo
telefones de servigos de assistncia ginecol6gica. Concluiu-se ainda que eranecessiria a mudanga do g~nero musical que predominava na programagfo (foi
retirado o rock, e inclufdas mitsicas de pagode esortanejas). 

A difusdo do material - anlise das dificuldades
 
A etapa seguinte foi negociar 
adifusdo. Durante todo oprocosso, coiiflitos

de interesses -que chegaram a envolver assassinatos na disputa pelo poder entre 
os "xerifes" e a inteirupqio do projeto em v~irios momentos - prejudicaram otrabalho e puseram em risco o infcio do funcionamento da Rdidio Mimoza.
Assim, antes de inaugurd-la, foram realizadas quatro reuni6es com o ptiblico 
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envolvido: as prostitutas (o pfiblico-alvo), os "xerifes" c as donas das casas 
(pfiblico secundrio). Os problemas discutidos foram: 

- Como obter o apoio dos xerifes que nfo queriam ter prejufzo, pois 
des mesmos vendiam camisinhas ? 

- Como despertar o interesse dos fregueses para a Ridio 
Comunitiria? 

- 0 que fazer para se conseguir o impacto esperado! 

- Qual o tempo necessfrio para se medir as respostas? 

0 apoio dos "xerifes" 

Antes da entrada em funcionamento da Rddio Mimoza, optou-se pela 
difusfo dos displays e cartazes com a mensagem "Muito prazer, mas s6 corn 
camisinha!" 

Os cartazes, afixados nos cubiculos onde as prostitutas atendem scus 
clientes, se dirigiam especialmente aos fregueses c visavam reforgar os displays, 
corn a mesma mensagem, colocados nos bares para a exposiqdo e oferta das 
camisin as. 

Esses cartazes t. displays, trazendo mensagem que associava prazer a sexo 
corn seguranqa, foram muito bern recebidos pelos fregueses da Vila Mimoza. 
Essa acolhida foi fundamental para o 8xito do projeto: uma vez que os fregueses 
gostaram e aumentou a demanda de camisinhas, os "xerifes" passaram a apoiar 
a campanha. 
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0 interesse dos fregueses pela ridio 
Por sugesto das prostitutas, foi incufdo na programagfo da Rdidio Mimoza 

um servico de utilidade ptiblica  antIncios de achados e perdidos (documentos,
chaves e outros pertences), indicaqio de locais para refeiq6es e de telefones de
emergfncia. Tamb6m foi previsto um espaqo para fregueses dedicade apedidos
de miisica e recados amorosos. Atravds deste espago, foi possfvel aforir o gosto
musical dos fregueses e preparar uma discoteca pr6pria para a rddio. 

A inaugura5o 
Um grupo de quatro mulheres foi treinado para cuidar das transmissaes da

rddio -operar o amplificador, o toca-uiscos, o gravador e o microfone; tamb6m 
receberam noqCes de corno improvisar programas. Este grupo chegou a
produzir, por iniciativa pr6pria, promo 6es do tipo "Acerte a data de 
inauguraqfo da Associaqio c ganlie ura caixa de camisinhas", como parte da
programaqio do Dia 1 de dezembro, Dia Internacional Lie Luta Contra a AIDS, 
e uma programaqao especial de Natal, corn monsages de artistas e atores
populares, como a atriz Luc6lia Santos e o presidente da ABIA (Associado
Brasileira Interdisciplinai de AIDS) Herbert de Souza, o Betipho. Tamb6m 
promovcram uma entrevista especial corn o escritor Herbert Daniel, que faluu 
sobre AIDS c dircitos civis. Corn o dinhciro obtido na venda de antncios aos
comerciantes locais, produziram mais dois programas, alm do
programa-piloto, rcproduz;ndo menagens sobreas o uso da camisinha, e 
compraram discos, atualizando a programaqjo musical. 

A rddio contou, nesta primeira fase, cum o apoio da assossoria tdcnica da
BEMFAM, que procurou tamb6m incentivar a captaqdo de anfincios. Ainda no
primeiro ms de funcic,namento, a RAdio Mimoza veiculou cerca de 20 anfincios 
pagos. 

A divulg;qyio do trabalho nos meios dc cornuni a ,o fez parte da difusfo do
projeto. Para a inaugiiraqio da RAdio Mimoza, foi promovido um coquefel do
qual participaram rcprescntantes dos pincipais jornais, TVs e rAdios do Rio de
Janeiro, bcn como corrospondentes das principals ag ncias informativas do
pais c cstrangL ras. Isto valcu ao proicto, cspecialmente no Rio de Janeiro, a
cobertura dos prircipais jornais c ampla difusdo em prograr as de rhdio e TV
de grandc audi-ncia, al6m de noticias em diversos meios de comunica 5o
nacionais c intcrnac~onais, entre os quais a rAdio BBC de Londres e a revista 
semanal norte-americana Newsweek. 

O's problerias conicarrn a partir do segundo ms de funcionamento da 
Rdio. Urn dos "xcri'cs", percchcndo a forqa que as prostitutas ganharam com 
o projeto, forq'ou, atravds de ameaeas, a desarticulaqfo do grupo que
coordenava a rAdio. A pi incipal operadora afastou-se. Para :uperar o problema,
a Associaqzio cfntratou urn radialista profissional, usando p.,ra sua 
renunra-ao, rcxursos airecadados corn os anutncios pagos. Este profissional
trabalhou por dois moses, 'to im dos quais saiu devido a problemas particulares; 
mas, nessa dpoca, jA tinha sido siperada a dificuldadc corn o "xerife", e a 

22 Cap I As Prosttutas do V3a Mimoza 



operadora afastada p6dc retornar ao projeto, juntamente corn as outras 

mulheres do nficleo original. 

A avalia fio dos resultades 
Considerou-se que quatro meses era um prazo suficiente para a primeira 

avaiaqdo dos resultados da campanha. Ao final de dois meses, por exemplo, as 

muiheres jA reclarnavam da pouca disponibilidade de camisinhas, levando a 

Associaqdo a requerer a doaqdo de preservativos por instituiq6es diversas. 

0 processo de avaliaqo previu ura pesquisa de opinido para medir a 

audi~ncia e a eficicia das mensagens veiculadas (pesquisa quantitativa atrav6s 

de questionirios), um levantamento sobre o consurno de camisinhas na Vila (a 

charnada "Pesquisa Coraqfo") e, finalmente, a realizaqfio de pesquisa qualitativa 

atrav~s de dois grupos focais: um com prostitutas e outro corn fregueses da Vila 

Mimoza. 

0 grupo focal das prostitutas
 

As mulheres se sentiram muito Avontade para falar sobre seus problemas.
 
queda acentuada no nfimero de
Contaram, por exemplo, que tinha haido uma 

fregueses da Vila Mimoza, o que lhes vinha ocasionando problemas financeiros.
 
a crise ccon6mica e o arrocho salarial, e ndo a
No entanto, culpavarn 


antes. Isto podc ser explicado pelo fato de a
problemtica da AIDS, como 

estrat6gia da campanha ter sido a de divulgar e incentivar o uso da camisinha,
 
diferentemente das campanhas que se limitavarn a veicular informaq6es sobre
 

a AIDS, apontadas pelas mulheres, antes da implantaqfo da Rddio, como 

responsdveis pela queda do movimento de fregueses. 

Falaram espontaneamente sobre o uso da camisinha. Ressaltaram que, antes 

da implantaqao da Ridio, era muito maior a dificuldade que enfrentavarn para 

influenciar o fregufs quanto ao uso da camisinha e que o nmero de clientes, 

que ainda se negava a usar opreservativo, tinha diminuido bastante: 

- "Agente conversa, explica que um nho conhece o outro e que oque 

a gente ndo quer para si nao quer tambdm para o pr6ximo As vezes 

resolve. Caso contrrio, nio transo." 

em que tinhaNo entanto, uma muiher falou de pelo menos um caso 


concordado em nfo usar oprese.vativo para nio perder ofregues.
 

"Eu sou obrigada a transar sem camisinha, porque tenho dois filhos 

para criar." 
-

Foram relatados, ainda, virios casos de fregueses que se recu, ,m a usar
 

camisinha, alegando que sdo casados e que por isso ndo fazem parte dos
 

chamados "grupos de risco". Cabe ressaltar que todas as mulheres continuaram
 

dizendo que ndo usavam camisinha com seus companheiros fixos.
 

Falararn da RAdio Mimoza ede como, muitas vezes, ficavarn "fazendo hora"
 

na porta da casa corn o freguO3s, esperando a Rddio falar sobre a camisinha.
 

"Af, aproveito a deixa e falo: Esti vendo? Temos que usar camisinha."-
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Todas concordaram que a RAdio Mimoza estava ajudando: 
- "Muitos fregueses passaram a pedir camisinha, depois da Rddio." 
- "A mensagem: 'Oi cara, o que esti pegando? PrS mim, nada. s6transo de camisinha...' 6 muito interessante; os fregueses tamb6m

acham e comentam corn a genie." 
"A RAdio tern facilitado muito a gente conversar sobre o uso da 
camisinha corn o fregu~s." 
"A RAdio n5o 6 aquela coisa chata, dizendo que voc8 6 obrigada a usar camisinha para nfo morrer. Tern uma mensagem legal. Os 
fregueses gostam." 
"A RAdio tern sido muito importante. EstA ajudando a genie,
alertando sobre o uso da camisinha." 

As mulheres demonstraram mais naturalidade para falar sobre a AIDS.Relacionaram as formas de contigio e contaram casos, sempre ressaltando anedessidade do use da camisinha. Segundo elas, nfo 6s6 atrav6s do sexo que sepega AIDS: "Tamb6m atrav6s de pico na veia, no dentista, fazendo cirurgia."Negararn que o beijo na boca fosse perigoso, mas lembraram que as pessoas quefazem tatuagem tambdm correm risco, case o aparelho ndo seja ederilizado. 
- "Mo dA para escolher fregu~s. A genie pode recusar. Mo souobrigada a fazer sexo sem camisinha. Mas n~o dA para escolher o 

fregu~s." 
Na avaliaqao das mulheres, a preval~ncia de usa da camisinha tinhaaumentado muito, tanto que a falta de preservatives na Vila tinha virado umproblerna - reclarnaram que uana caixa de preservatives s6 dava para a metadedo ms. Disseram tamb6m que elas e os fregueses gostaram do cartaz e dodisplay, mas que o mais importante era a Ridio, que precisava ser ampliada emelhorada. Pediram para aumentar o nimero de caixas de som e estender o

horrio de funcionamento. 

0 grupo focal dos fregueses
Todos os participantes se identificaram coma fregueses assfduos da VilaMimoza. Falaram de suas atividades profissionais -motorista de 6nibus, camel6,aposentado. trocador de 6nibus, vendedor; todos sdo casados ou tern namorada 

fixa. 
Urn deles disse que nfo usava camisinha de jeito nenhum, "porque tira oprazer", mas confidenciou que era ob igado a usA-la com sua companheira, porexig~ncia dela. "Ela sabe que dou minhas fugidas." Os outros, por6m, disseramque usavam sempre a camisinha, maq r,5o :.om suas companheiras, porqueachavam que nesse caso nfo havia perigo. 

- "Usando camisinha, agora estou tranqUiio, porque agenie nfio sabequando estA doente; e eu tenho familia, ura filha... Em casa nfo uso 
camisinha." 

24 Cap I As ProstitutasdoViloMmoza 



Tema obrigat6rio tamb6m entre os fregueses da Vila que p,,rticiparam desse 

grupo, a R~idio foi bastantc comentada. Na opiniao de um dos participantes, a 

RAdio 6 muito importante porque 6 um veiculo de grande penctr. qio, atingindo 

os que ndo sabem ler ou tem pouco estudo. 

a R:idio esti passando- "Depois da Ridio, mudou muito. Agora, 
informaqio sobre a importancia da camisinha c eu mesmo passei a 

aceitar mais. S6 acho que o som deveria ser melhorado. Tern lugar 

dd pra escutar a RAdio, a informaqco. t precisona Vila que nao 

aumentar o som e colocar mais caixas."
 

Os fregueses, assim como as prostitutas, reclamaram da escassez de oferta 
que estavam aceitando melhor a

de camisinhas na Vila. Embora alegassem 
camisinha, ainda revelaram a persist~ncia de alguns mitos, como por exemplc 

de que a escolha de uma determinada mulher podia prevenir a AIDS. Um dos 

participautes, mesmo contestado pelos demais, chegou a afirmar que ainda n:o 
urn cancer."acreditava na cxist~ncia da AIDS: "t 

Com respeito especificamente AAIDS, procurararn tirar vdrias dividas, 

inclusive aquelc que se mostrara c6tico quanto Asua exist~ncia: "Queria saber 

se por sexo oral pega"; "Poucas mulheres contraern AIDS, por qua"?. "Tem gente 

que acha que 6 doenqa de homossexual. t mesmo?". Quanto As formas de 

contAgio, afirmarain que a relaqao anal era a mais perigosa, mas admitirarn que, 

sern prevenqdo, o risco podia ser igual nos outros tipos de relaqao sexual. Entre 

as outras formas possiveis de cont6go, citaram as transfus6es de sangue e o 

consumo de drogas por via endovenosa. 

Para se prevenirem, disseram que usavam sempre a camisinha, mas deixaram 

escapar sua confianqa cm algumas medidas equivocadas: 

"Procuro sempre a mulher mais madura. t mais experiente e sabe se-
cuidar mclhor." 

"Corn minha esposa ndo uso nunca. Ela me bate, porque acha que a-
estou traindo." 

Conclus6es 
Todos os participantes do grupo mencionaram sua aprovaqdo aos cartazes, 

mas destacaram fundamentalmente a importincia da RAdio, falandp da 

necessidade de ampliar o horirio de seu funcionamento e melhorar a qualidade 

do som. Sugeriram apromoqao de debates, e lembraram de ura das mensagens 

veiculadas: "E af, o que estd pegando? Para mim nada, s6 transo de camisinha." 

que passaram a usar camisinha com a implantaqdo daEmbora afirmassem 
Rdidio, um dos participantes relatou um caso cm que nem ele e nem a mulher 

dispunham de camisinha e "Ai, transamos assim mesmo". 
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Vozes da Vila Mimoza 

Como sofreis, que silencio 
eis, que silincio 
Ndo deve gritar em v6s 
Esse imenso, atrozsilncio 
Dos santos e dos her6is! 
E o contrapontode vozes 
Com que ampliaiso mistitio 
Como 9 semelhante ds luzes 
Votivas de urn cemitJrio 
Esculpido de mem6fias! 
Pobres, trdgicas mulieres 
Multidimensionais 
Ponto-mortode choferes 
Passadio de navais! 

(Vinicius de Moraes, 
"Balada do Mangue") 

Sair do Esttcio 6 que 6 o xis do 
problema. 
(Noel Rosa) 
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Sobre a prostituta: 

"Vila Mimoza 6 sexo, 6 fantasia dos homens e das
 
mulheres."
 

"Eu amo meu marido: se ele ganhasse bern (6
 
pedreiro) nio estaria na putaria."
 

"Prostituiqdo 6 quebra-galho para quem trabalha em
 
outra coisa."
 

"Eu convivo, mas ndo gosto. LA fora 6 muito diffcil."
 

"Sairia da profissdo, se tivesse alternativa."
 

"Nio sairia, porque a prostituiqdo 6 mais rendosa."
 

A famflla, os filhos: 

"Estou bebendo adoidado, super revoltada... ningu6m 
liga para mim, vivo sozinha, me tomaram os dois 
filhos." 

"Tamb6m ji me tomaram os filhos. Tentaram tomar 
um segundo filho... este filho eu tive, ndo fui eu quem 
deu vida a ele, foi ele quem me deu a vida, me tirou do 
abismo. Curto ele, curto a vida e isso para mim 6 
maravilhoso... Tua mfgoa ndo deixa voc6 perceber 
que tern gente do teu lado que te ama; no meio desse 
pov, todo, tern gente!" 

"Ndo sou revoltada... m:ie e filhos dfo muito carinho." 

"Avida 6 amor, compreensdo, companheirismo, voltar 
para o meu amigo, ter um lar, sempre fazer amizade, 
dar e receber amor." 
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O fregu~s: 

"Freguds chega, transa, acabou." 

"Hi dois tipos de tratamento: como gente e como 
animal."
 

"HA o fregu~s violento que, por pagar, quer fazer tudo
 
(marcar, morder, ser chupado...), humilhar no gcsto c
 
na palavra."
 

"Homens violentos s~o aqueles que nfo t6m sexo born
 
em casa."
 

"Nfo converso, conversa atrasa a gente e a dona da
 
casa charna a atenqfo."
 

"A gente e julgada, 6 tudo que nao presta. Nfio admito
 
chupar e gozar na boci, nem com meu cara."
 

"Hi fregueses acaddmicos, bern postos, hdi fregueses
 
humildes... Urn nao pode desfazer do outro, nern da
 
gente."
 

"Nada 6 obrigat6rio, a muiher s6 raz o que quiser. Ela
 
tern de domar o homem."
 

O "cliente fixo": 

"No somos s6 putas. Os homens vdm tamb6m para
 
conversar, por amizade."
 

"Aqui somos tudo junto: psic6loga, amiga, m6dica."
 

"Dou carinho, porque eles sempre vfo voltar."
 

"0fregu~s volta para a mesma mulher, quando 6 bern
 
tratado."
 

"A maioria dos clientes casados vem para abrir-se com
 
a gente, o que n~o podem fazer em casa... damos uma
 
forqa para ndo haver separaq~o... ndo 6 por n~o termos
 
marido que vamos querer isto para as outras."
 

"Tenho um fregu6s antigo, de muitos anos, meu
 
primeiro caso como prostitula, cle 6 casado e com ele
 
eu transo sem camisinha."
 

"Por ser fregues antigo 6 meilhor, pois af cle vai
 
concordar em usar camisinha scm problmas."
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As cafetinas: 

"Tern dona de casa quc nfio quer saber de camisinha. 
S6 dc lucro." 

"S6 as prostitutas se preocupam comigo, a cafctina, 
nao." 

0 cont~gio da AIDS: 

"t mentira que a AIDS passa atravds da lfgrima ou do
 
beijo."
 

"AIDS s6 pega atravds do sangue ou de feridas."
 

"S6 Deus pode prevenir."
 

"Pela vagina e pelo sexo oral, s6 se a pessoa tiver um
 
cortezinho."
 

"A AIDS n~o vem no esperma? Entdo, sea mulher nfo
 
gozar, nfo passa para o homem." E a secreqfo da
 
vagina?"
 

"Na verdade, acho que a AIDS nem existe... Et como
 
se fosse uma doenqa ven6rca que colocaram esse
 
nome."
 

"Eu nfo sei como se pega, pois nunca peguei AIDS."
 

"Acho que se tiver que pegar, a gente pega, mesmo
 
usando a camisinha."
 

"Se a pessoa for fraca, pode surgir logo, mas se for 
forte, pode ficar quatro, cinco c atd dez anos sem ficar 
doente." 

"Tern homem que 6 porco enfo aceita desinfetar."
 

"Tem hoinem que nfo deixa olhar."
 

"Mesmo com o meu homem,eu passo Alcool."
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Acamisinha: 

"N6s somos as meihores pessoas para incentivar os 
homens a usar."
 

"A genre usa camisinha, mas tern homem que chega e
 
reage assim, quando a genre mostra a camisinha: Voc8
 
estA pensando que eu estou doente? Ndo uso
 
camisinha, pois sou casado."
 

"HA fregueses que v~m corn medo, trazem camisinha
 
e transam sempre corn a mesma mulher."
 

"A mulher que disser que todos os scus fregueses usam
 
preservativos estA mentindo."
 

"Jamais you perder urn cliente por causa de uma
 
camisinha; prefiro correr o risco do que ter prejuizo."
 

"A camisinha n:o previne nada, a maioria estoura".
 

"Eu ndo confio em homem, pode ser bonito, ou fregues
 
antigo, mas ndo sei o que elcs fazem por ai... Mas tem
 
homem que n5o aceita camisinha."
 

"Quando insistimos, o homem acha que 6a mulher que
 
estA corn problemas."
 

"HA freguds que briga para usar, mas hA mulhei es que
 
dispensam os homens que querem usar."
 

"A prostituta e:' ali para qualquer coisa. A gente se
 
arrisca a cada minuto; tamb6m corn o preservativo."
 

"Tern freguds que ndo consegue mesmo, bota, mas s6
 
goza sem, 6 mais psicol6gico."
 

0 amor sem camisinha: 

"Amor 6 sem camisinha." 

"Com o freguds 6urna coisa, mas com o amigo 6 outra." 

"0 homem da genre ndo quer usar, meu amigo 
detesta."
 

"Todastransam com camisinha, a nfo ser em casa, corn
 
o homem da gente, pois se pegar eu mato ele, pois foi 
com ele." 

"Hora de curtir ndo 6 hora de camisinha; se levo a 
camisinha, no lugar de amor levo um soco." 
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As objeg6es ao uso da camisinha: 

"Tenho uma colega que morreu com um pedaqo de
 
preservativo dentro dela."
 

"Corn camisinha ndo dS prazer; nfo se sente o penis
 
latejar ISdentro".
 

"Trinta com camisinha, ningudm consegue!"
 

"Transa sem camisinha ndo causa inc6modo."
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Pesqviisas Quantitativas 

0 Que Dizem os Ndimeros 
As pesquisas quantitativas -onde se aplicam questionArios padronizados aos 

componentes de urn certo universo ou a uma amostra rcpresentativa dcste 
universo - sdo passos importantcs para conhecer a realidade sobrc a qual se 
pretende atuar, bem como para avaliar o impacto e corrcqdo das medidas 
adotadas. 

Os dados num6ricos obtidos por mcio de pcsquisas quantitativas podem 
apresentar informaq6cs sobrc o grupo como urn todo c complemcntar as 
informaq6os subjctivas quc, na t6cnica de grupo focal, aparecem no diilogo e 
nas palavras. Sio ainda uma forma de confirmar sc oque 6 vcrdadeiro para um 
pcqucno grupo tambdm 6 %crdadciropara a maioria das pcssoas que comp6em 
o univcrso mais amplo: no caso, se as prostitutas, quc se dispuscram a colaborar 
corn a aqdo da BEMFAM, cram realmentc rcprcscntativas das mulhcrcs de Vila 
Mimoza, sc pensavam c agiarn como clas. 

Duas prccauq6cs devcm ser tomadas quando sc prctcndc rcaliar uma 
pcsquisa quantitativa. Primciro, 6 preciso seguir certos padr6cs t6cnicos 
bastantc rigorosos para reger a ccolha da amostra, a formulaqdo do 
questionirio c a tabulario dos resultados. Estcs procedimentos t6cnicos c de 
padroniza 5o s.1io fundamcntais para: 

e Tcr ccrtcza dc que a amostra escolhida rcalmcntc rcprcscnta oconjunto 
c revela os comportamentos individuals cm suas variaq6cs. 

e Poder comparar os resultados de duas pcsquisas realizadas cm dois 
momentos difcrcntcs, ou com dois universos difercntcs. 

A scgunda prccauqdo cxigc o cuidado de nao acreditar ccgamcntc nos dados. 
Apesar de sua aparente prccisdio, 6 preciso lcvar cm conta quc os resultados 
nern semprc diycm a "verdadc": As vccs os entrevistados "mentem",mesmo 
involuntariamente - tcndcm a procurar rcspondcr o quc acham que se deseja 
ouvir; As ve/cs, 6 o cntrcvistador quc nfo formula a pergunta de mancira clara, 
ou intcrprcta cquivocadamcntc as respostas. Assim, urn pouco de cautela nunca 
faz mal a ningu6m. 

Isto, no entanto, ndo significa que nio sc dcva nunca acrcditar nos dados; 
deve-se, sim, fugir de uma f6 ccga cm sua aparcnte precisfio, mas scmprc 
procurando perccber as tcndtncias que ccs evidenciam, ou scja, tomi los como 
indicaq6cs dc movimentos. A realidade social 6 m6vcl; suas imagcns c 
rcprcsenta )cs ni(o podcm deixar de s6-lo tambdm. 

Em Vila Mimoza, foram rcalizadas duas pesquisas quantitativas, cm dois 
momcntos diferentes. Antes dos trabalhos de campo propriamcntc ditos, foi 
feito urn pr6-testc para avaliar o qucstionario c a logistica de campo. Este 
pr6-tcstc 6 fundamcntal: atrav6s dele pode-sc ajustar oqucstionArio Arealidade 
dos entrcvistados c vcrificar se dc fato as pcrguntas nclcs formuladas permitcm 
a obtcnqibo das informaq6cs quc sc pretcndc. 
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Uma comparafio no tempo 
A primeira pesquisa foi realizada em janeiro de 1991, antes da implantagdo 

da RAdio. Aplicou-se urn questiondrio a 50 mulheres que se encontravam na 
Vila Mimoza no dia marcado para as entrevistas. Foi graqas As respostas a uma 
das perguntas desta pesquisa que se chegou ao nome com que a rddio 
comunitdria foi batizada: Rddio Mimoza. 

Em virtude do pequeno ntmero de entrevistas e das caracteristicas do 
universo pesquisado - uma populaqfo de grande rotatividade - a pesquisa deve 
ser considerada apenas explorat6ria. 

Em fevereiro de 1992 - seis meses ap6s o infcio do funcionamento da Rddio 
Mimoza - o mesmo questionfrio tornou a ser aplicado a fim de se poder 
comparar o universo nos dois momentos e avaliar as eventuais mudangas 
registradas no comportamento do grupo. 

A "Pesquisa Coraio" 

A segunda pesquisa tambdm foi realizada em dois momentos: fevereiro/abril 
e setembro/outubro de 1991. 

Seu objetivo era simples: comparar o nOmero total de relaq5es sexuais corn 
o nfimero de vezes cm que foi usado o preservativo. Chamou-se "Pesquisa 
Coraqdo" porque o instrumento utilizado para o registro desses nfmeros era urn 
cartdio, contendo urn desenho em forma de coraqfo, entregue a cada uma das 
prostitutas que concordararn em participar do levantamento. Seus resultados 
devern ser vistos corn ctdado, j, que ndo houve controle sobre as respostas 
dadas. 

Nome 

Semana 
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I. As prostitutas: idade, origem, cor, famflia,
 
instru o, 

PROSTITUTAS DE VILA MTMOZA 

TABELA 1 - Distribuiqo percentual por Faixa etiria 

IDADES 1991 1992 

< 20 0,0 4,0 

20-24 20,0 22,0 

25-29 24,0 28,0 

30-34 14,0 24,0 

35-39 18,0 8,0 

40-44 18,0 4,0 

45-49 6,0 4,0 

> 49 0,0 6,0 

TOTAL 100,0 100,0 

N 50 50 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

Tabela 1: Verifica-se maor concentraqo de mulheres nos grupos etarios 20/24 anos e 
25/29 anos. Entre 1991 e 1992, houve urn "rejuvenescimento" das mulheres: cresceu o 
grupo de atd 34 anos, diminuiu o mimero de mulheres com mais de 35 anos. 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 

TABELA 2 - Distribuigfio percentual por Naturalidade 

ESTADOS 


SUDESTE 


Rio de Janeiro 

Minas Gerais 

Espfrito Santo 

Slo Paulo 

NORDESTE 

Sergipe 

Pernambuco 

Bahia 

Ceard 

Parafba 

Maranhao 

CENTRO-OESTE 

Goi s 

Mato Grosso 

NORTE 

Amazonas 

SUL 

Rio Grande do Sul 

TOTAL 

N 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

1991 1992 

84,0 80,0 

56,0 50,0 

16,0 20,0 

10,0 0,0 

2,0 10,0 

14,0 14,0 

0,0 4,0 

6,0 2,0 

4,0 2,0 

2,0 2,0 

2,0 2,0 

010 2,0 

0,0 4,0 

0,0 2,0 

0,0 2,0 

2,0 0,0 

2,0 0,0 

0,0 2,0 

0,0 2,0 

100,0 100,0 

50 50 

Tabela 2: A maioria das entrevistadas d natural da regiao Sudeste; cerca de metade, do 
pr6prio Rio de Janeiro. Nao U mudanqa significat[vW nos dois momentos.. 
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PROST!TUTAS DE VILA MIMOZA 

TABEIA 3 - Distribuiio percentual por Cor da Pele 
COR DA PELE 

MulataParda 

Branca 

Preta 

TOTAL 

N 
Fonte: Pesquisa BEMFAf 4 

[1991 [199)2 

44,0 52,0 

40,0 30,0 

16,0 18,0 

100,0 100,0 

50 50 

Tabela 3: Corn relaq;o 1cor da pele, as muiheres se dividem principalmente entre pretas 
e mulatas. De um ano para o outro, diminui o nimero de brancas. 

PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 

TABELA 4 - Distribui i5o percentual por Estado civil 

ES' ADO CIVIL 

Solteira 

Casada/amigada 

Separada/divorciada 

Vitiva 

TOTAL 

N 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

1991 1992 

62,0 58,0 

14,0 22,0 

22,0 10,0 

2,0 10,0 

100,0 100,0 

50 50 

Tabela 4: Mais da metade das mulheres s~ao solteiras: 62% em 1991 c 58% em 1992; mas 
hd mudangas significativas em todas as outras categonas de um ano para o ,utro. 
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PROSTITUTAS DE VILA MiMOZA 

TABELA 5 - Distribuip-o percentual por Nnmero de filhos 

NUMERO DE FILHOS I 1991 1992 

Nenhurn 14,0 14,0 

Um 22,0 32,0 

Dois 36,0 24,0 

Tres ou mais 28,0 30,0 

TOTAL 100,0 100,0 

N 50 50 
Fonte: Pesquisa BEMFAM 

Tabela 5: Apenas 14% das prostitutas disseram noo ter filhos, sendo que mais da metade 
delas, tern dois ou mais filhos, nos dois momentos. 

PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 

TABELA 6 - Distribuigiio percentual por Grau de instruCiio 

GRAU DE INSTRU ,AO 1991 I 1992 

Nenhum 16,0 0,0 

Primirio incompleto 40,0 200 

1 Grau 

Prim.irio Completo (4a Srie) 22,0 32,0 

Gin,1sio Completo'(8a Sdrie) 18,0 44,0 

20 Grau Completo 4,0 4,0 

TOTAL 100,0 100,0
 

N 50 50
 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 
Tabela 6: Em 1991, mais da metade das mulheres nar.inharn completado opi imirio ou 
declararam nenhuma instrugao (56%). Em 1992, todas declararam alguma instruqao: 
20% tern primrio incomplcto e32%,completo. 

Outra mudanqa, se refere As que declararam tcr P grau completo: 18% em 
1991 e 44% cm 1992. t possfvel que as dificuldadcs do mercado de trabalho 
tenham levado mulheres com melhor nfvel de instrugdo a buscarem a opgro da 
prostituiqdo. 
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II. As doenas: saberes e medos 
Um dos objetivos da pesquisa era verificar a visfo que as prostitutas tinham 

das doenas: seus conhecimentos, seus preconceitos, suas informag6es. Al6m 
disso, desejava-se saber como elas se previnem. 0 questiondrio insiste 
especialmente nas perguntas sobre a AIDS e sobre o uso da camisinha. 

PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 
TABELA 7 -Porcentagem de cltaq6es segundo as Doenqas que preocupam no 
Amblente da prostitul~o 

DOENCAS 1991 1992 

AIDS 96,0 88,0 
Gonorrdia 46,0 32,0 
Sffilis 32,0 28,0 
Cancer 26,0 2,0 
Cancer ginecol6gico 24,0 2,0 
Tuberculose 14,0 0,0 
Cancro mole 6,0 12,0 
Linfogranuloma (mula) 6,0 2,0 
Tricomonfase 6,0 0,0 
Doengas vendreas em geral 6,0 18,0 
Condiloma 4,0 8,0 
Diabetes 4,0 0,0 
Doencas cardfacas 4,0 0,0 

Doenqas mentais 4,0 0,0 
Outras 4,0 0,0 

N 50 50 
Fonte: Pesquisa BEMFAM 
Tabela 7: Nos dois momentos da pesquisa, a AIDS 6 a principal preocupagao de quase 
a totalidade das mulheres, embora em 1992 ocorra uma ligeira diminuigao no percentual
de citaq~es. NAo muito significativa, mas pode sugerir uma atenuaqao do medo da 
doenqa, devido As informaq6es recebidas eao incentivo Aprevengao. A gonorrdia e a sWfilis 
sao as doencas mais citadas. 
Entre os dois momentos, ocorrem grandes mudancas com relagao a todas as outras 
doengas: o cancer eo cancer ginecol6gico, por exemplo, caem da faixa de 20% de citaq6es 
para 2%. Todas as doenqas, com exceqao do cancro mole e das doen ,svendreas em 
geral, passam apreocupar menos. No entanto, as quedas sao tao bruscas que merecem 
estudos subseqoentes. 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA
 

TABELA 8 - Porcentagem de citac6es segundo as DSTs que preocupam na profissfo
DSTs I 1991 1992 

AIDS 98,0 76,0 

Gonorrdia 84,0 80,0 

Sffilis 84,0 66,0 

Tricomonfase 76,0 38,0 

Herpes 62,0 36,0 

Candidfase 68,0 16,0 

Cancro mole 48,0 14,0 

Condiloma 56,0 10,0 

Linfogranuloma (mula) 62,0 2,0 

Outras 18,0 6,0 

N 50 50 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

Tabela 8: Mais uma vez a AIDS, a sffilis e a gonorrdia apresentaram os percentuais mais 
elevados; mais uma vez, ocorreu reducao nos percentuais de citac~es em 1992. Nao 6 
contradit6no supor que isto esteja relacionado 2o maior apoio e esclarecimcnto na 
prevengao das doenqas, principalmente da AIDS, a partir das mensagens de incentivo ao 
uso da camisinha veiculadas na Rgdio. Tamb~m cabem aqui as observa9qcs feitas sobre 
a Tabela 7. 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA
 
TABELA 9. Porcentagem de cita 6es ,-gundo a opiniho sobre as possiveis rormas
de contfigio 

FORMAS DE CONTAGIO 

Recebendo transfusao de sangue 


Compartilhando agulhas e seringas 


Atravds de relaq es anais 

Atravds de relaqoes vaginais 

Atravds de relagOes orais 

Doando sangue 

Atravds de objebos co,'tantes nto esterilizados 

Pela amamentaqao (da mae para o bebe) 

beijando na boca 

Pela mordida de mosquito 

Pelo uso de vaso sanitrio 

Convivendo com aiddticos 

Atravds de toalhasAenq6is 

Pisando descalo no ch~o, ap~s o gozo 

Pelo aperto de mao 

Beijando no rosto 

N 

SIM NAO NAO TOTAL 

SABE 

1991 
98,0 2,0 0,0 100,0 

98,0 2,0 0,0 100,0 

94,0 6,0 0,0 100,0 

92,0 8,0 0,0 100,0 

84,0 16,0 0,0 100,0 

84,0 14,0 2,0 100,0 
82,0 16,0 2,0 100,0 
78,0 20,0 2,0 100,0 

36,0 62,0 2,0 100,0 

34,0 52,0 14,0 100,0 
32,0 66,0 2,0 100,0 

28,0 62,0 10,0 100,0 
28,0 62,0 10,0 100,0 

22,0 74,0 4,0 100,0 

4,0 96,0 0,0 100,0 
2,0 98,0 0,0 100,0 

50 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA
 

TABELA 9 - Porcentagem de citaq6es segundo a opinifio sobre as possfveis formas 
de contfigio 

FORMAS DE CONTAGIO SIM NAO NAO TOTAL 

SAB E 

- ---1992 

Recebendo transfusao de sangue 100,0 0,0 0, 100,0 

Compartilhando agulhas e seringas 100,0 0,0 0,0 100,0 

Atravds de relaqcs anais 94,0 2,0 4,0 100,0 

Atravds de relaq,es vaginais 94,0 6,0 0,0 100,0 

Atravds de relaqOes orais 80,0 14,0 6,0 100,0 

Doando sangue 86,0 14,0 0,0 100,0 

Atravds de objetos cortantes nao esterilizzdos 92,0 8,0 0,0 100,0 

Pela amamentaqao (da mfe para o bebd) 64,0 26,0 10,0 100, 

Beijando na boca 18,0 82,0 0,0 100,0 

Pela mordida de mosquito 30,0 60,0 10,0 100,0 

Pelo uso de vaso sanit~rio 32,0 60,0 8,0 100,0 

Convivendo com aiddticos 16,0 82,0 2,0 100,0 

Atravds de toalhas/lenq6is 26,0 72,0 2,0 100,0 

Pisando descalqo no chao, ap6s o gozo 12,0 86,0 2,0 100,0 

Pelo aperto de mto 2,0 98,0 0,0 100,0 

Beijando no rosto 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 50 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

Tabela 9: Nos dois momentos da pesquisa, a maioria das prostitutas mostrou-se hem 
informada sobre as principals vias de transmiss.1o de doengas. A iddia de que o convfvio 
corn aiddticos possa transmitir a AIDS foi menos significativa em 1992, indicando uma 
postura menos preconceituosa. Entretanto, permanecem muitas no 6cs erradas: a de 
que se pega AIDS doando sangue (86%), pela mordida de mosquito (30%), pisando 
descalqa no chto ap6s o orgasmo (12%). 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 
TABELA 10 - Porcentagem de citaq6es segundo a opinifio sobre as pessoas que 
poaem pegar AIDS 
PESSOAS QUE PODEM PEGAR AIDS SIM NAO 	 NAO TOTAL 

SABE 

1991 
Elas mesmas 74,0 12,0 14,0 100,0 
Fregueses 50,0 38,0 12,0 100,0 
Pessoas conhecidas 72,0 14,0 14,0 100,0 

N 50 

1992 
Elas mesmas 82,0 12,0 6,0 100,0 
Fregueses 48,0 28,0 24,0 	 100,0 
Pessoas conhecidas 	 88,0 12,0 0,0 100,0 

N 50 
Fonte: Pesquisa BEMFAM 
Tabela 10: Na segunda etapa, 82% das mulheres mostraram-se conscientes do risco que
corriam; em 1991, esta porcentagem era de 74%. Ocorreu diminuigao da porcentagem
de mulherbs que acham que o freguds nao pega AIDS (de 38% para 28%) e, em geral, 
uma diminuigao do nimero de mulheres em diivida. 

Dados nfio apresentados em tabela: Perguntou-se a todas as entrevistadas 
se era possivel uma pessoa estar corn AIDS e na-o apresentar shitomas. Em 1991, 
a maioria das mulheres (86%) respondeu afirmativamente; 82% acrescentaram 
que estas pessoas podiam transmitir a doenga. Em 1992 os percentuais foram 
de 96% e 98% para os mesmos temas. Tal variaqdo positiva pode indicar que as 
informaq6es recebidas contribufram para aumentar sua percepqfo de risco. 

III. Preven , o contra a AIDS 
Embora nos dois momentos da pesquisa mais de metade das entrevistadas 

tenha afirmado que "a camisinha nfo 6 muito segura", demonstrando graves
desconfianqas quanto ao mdtodo, 6 universal a afirmagdo de que a principal 
forma de prevent o da AIDS 6 "usar camisinha". Em geral, observa-se uma 
mudanga no comportamento das mulheres. No entanto, a grande maioria delas 
continua afirmando que "os fregueses nfo gostam de usar camisinha" ou "ficam 
chateados' diante do pedido de uso do preservativo, embora admitam que seja 
uma medida de proteqio. 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA
 

TABELA 11 - P'orcentagem de citag6es segundo as rormas de prevenpo de AIDS *
 

FORMAS DE PRl-V:NC AO )A AIDS 

Usar camisinha 

Evitar sexo anal 

S6 usar agulhas/seringas descartdveis 

Ser informado 

Observar o freguCs/se tern sintomas 

Evitar sexo oral 

Alimentar-se bern 

Tomar antibi6ttcos 

Ter mais higiene 

Tomar vitaminas 

Usar espermaticidas 

Outros 

N 

Apresentadas espontancamente 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

1991 1992 

96,0 100,0 

84,0 30,0 

94,0 28,0 

96,0 24,0 

80,0 22,0 

72,0 22,0 

86,0 22,0 

72,0 22,0 

0,0 20,0 

78,0 6,0 

48,0 0,0 

16,0 12,0 

50 50 

Tabela 11: 116i ura grande queda na citaoo de formas equivocadas de prevengao como 
alimentar-se bern, tomar antibi6ticos, tomar vitaminas e observar o freguds. Isto mostra 
um maior esclarectmento das mulheres. Os batxos fndices de citagOes de medidas como 
o uso de scringas c agulihas descartveis e maior informaqo indicam que as pr6ximas 
campanhas deverao enfocar tamtem esses itens, nao se concentrando apenas no uso da 
camisinha. 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 

TABELA 12 - Porcentagem de citaq6es segundo o que mudou nos hibitos das 
entrevistadas 

MUDAN(AS DE 1991 1992 
COMPORTAMENTO 

Passou a usar camisinha 97,0 93,0 

Mats cuidado na escolha do clhente 84,0 34,0 

Passou a evitar sexo anal 84,0 23,0 

Passou a cuidar mais da higiene 84,0 23,0 

Passou a evitar sexo oral 55,0 16,0 

Rcduziu o ntimero de relaq6es 66,0 4,0 

Outros 13,0 4,0 

N 38 44 
Fonte: Pesquisa BEMFAM 

Tabela 12: Em 1991, ao se perguntar se a partir da existencia da AIDS as entrevistadas 
haviam mudado de hdbitos, trds quartos das mulheres (77%) responderam 
afirmatvamenc. Em 1992, este percentual subu para 88%, revelando ura major 
conscientizaqo, (dados nao apresentados em tabela). 

Quanto As mudanqas adotadas no primeiro levantamento, ;.s mais citadas foram o uso 
da camisinha, a escolha mais cuidadosa dos parceiros, os cuidados com a higiene e a recusa 

prdtica do sexo anal. Na segunda pesquisa, apenas o uso da camisinha manteve o mesmo 
nfvel de ctaqao, e as demais medidas diminufram cm termos percentuais. Isto pode 
indicar que as prostitutas passaram a concentrar suas atenq7es no uso do preservativo, a 
partir do incentivo dado pela R~dco e pelos cartazes. 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 

TABELA 13 - Distribuiqflo percentual de cita 6es segundo oque pretendem razer 
as que disseram querer mudar de hribitos no futuro 

MUDANQAS FUTURAS 1991 I 1992 
Largar a prostituiqao 73,0 98,0 
Sair dd vila/do local 23,0 0,0 
Selecionar os parceiros 0,0 2,0 

Diminuir o uso de t6xicos 4,0 0,0 
TOTAL 100,0 100,0 

N 24 40 
Fonte: Pesquisa BEMFAM 
Tabela 13. A soluqao preferida 6 largar a prostituiqao. 12 possfvel que este
 
comportamento radical possa estar associado a uma mudana da percepqao do risco na
 
profissao.
 
Em 1991, opercentual de mulheres que desejava mudar de h.1bitos no futuro fobi de 48%;
 
em 1992, a maioria (80%) desejava esta mudanqa (dados nfo aprcsentados em tabela).
 

PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 
TABELA 14 - Distribuifio percentual de cita 6es segundo as raz6es para o nfio uso 
da camisinha em todas as rela 6es sexuais 

RAZOES PARA 0 NAO USO DA 
CAMISINHA 

Alguns clientes nao aceitam 

S6 usam corn fregueses desconhecidos 

Outras razOes 

TOTAL 

N 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

1991 1992 

57,0 54,0 

40,0 33,0 

3,0 13,0 

100,0 100,0 

30 15 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 

TABELA 15 - Distribuiqfio percentual de citaq6es segundo as atitudes diante da 
recusa do cliente em usar camisinhi, 

ATITUDES 19)1 I 1992 

Nao teve relaqes/perdeu o freguts 22,0 63,0 

Insistu e o Ireguds acabou usando 32,0 21,0 

Teve relacOes sem camisinha mesmo 46,0 16,0 

TOTAL 100,0 100,0 

N 47 49 

Fonte: Pesquisa BEMFAM 

Tabela 15: Praticamente todas as entrevistadas tiveram experidncia corn fregueses que 
recusaram o uso do preservativo. Observa-se um aumento sigrnficativo do percentual de 
mulheres que preferem nn1o ter relaOces sexuazs diante da recusa, e uma dlimir.nigo do 
percentual de de mulheres que optam por ter relaq~es sexuais sem o preservativo. Mats 
uma vez, isto revcla maior compreensao quanto A importancia dessa medida de 
prevcnqgo. 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA
 

TABELA 16. Distribuio percentual de cita6es segundo as opini6es sobre o uso 
da camisinha 

OPINIOES 

A camisinha evita AIDS e outras DST 

O freguds fica chateado se vocd pedir para 
usar camisinha 

Em geral, os fregueses nao gostam de usar 
camisinha 

O freguds considera que vocd estA 
protegendo asadide dele se vocd pedir para 
usar a camisinha 

Camisinha diminui o prazer 

A camisinha nao dmuito segura 

Pedir para i'sar camisinha sugel c que vocd 
estd doente 

Camisinha atrapalha a transa 

A camisinha d muito cara 

Nao sei como pedir para o freguds usar 
camisinha 

Voc tern vergonha de pedir para usar a 
camisinha 

N 

SIM 

100,0 

76,0 

70,0 

68,0 

58,0 

54,0 

42,0 

34,0 

20,0 

18,0 

12,0 

NAO 	 NAO 
SABE 

1991 

0,0 0,0 

22,0 2,0 

30,0 0,0 

22,0 10,0 

38,0 4,0 

34,0 12,0 

48,0 10,0 

62,0 4,0 

80,0 0,0 

82,0 0,0 

88,0 0,0 

TOTAL
 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

50 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA 
TABELA 16 - Distribuiqio percentual de citaq6es segundo as opini6es sobre ouso 
da camisinha 

OPINIOES SIM NAO NAO TOTAL 
I I ISABE 

1992 
A camisinha evita AIDS eoutras DSTs 
O freguds fica chateado se vocd pedir para 
usar camisinha 

96,0 

86,0 

4,0 

12,0 

0,0 

2,0 

100,0 

100,0 

Em geral, os fregueses n~o gostam de u:u' 
camlsinha 

84,0 16,0 0,0 

O freguds considera que vocd esi 
protegendo a sadide dele se voc p di, para 
usar a camisinha 

76,0 24,0 0,0 100,0 

A camisinha no 6 multo segura 60,0 38,0 2,0 100,0 
Pedir para usar camisinha sugere que vocd 
estA doente 

38,0 62,0 0,0 100, 

Camisinha diminut o prazer 32,0 68,0 0,0 100,0 
A camisinha 6 muito cara 20,0 78,0 2,0 100,0 
Camisinha atrapalha a transa 12,0 88,0 0,0 100,0 
Na1o sei como pedir para o freguds usar a 
camisinha 

10,0 88,0 2,0 100,0 

Vocd tern vergonha de pedir para usar a 
camisinha 

6,0 94,0 0,0 100,0 

N 
50 

Fontce: Pesqulsa BEMFAM 
Tabela 16: Finalhzando o questionkro, foram apresentadas As entrevistadas uma sdrie dealternativas a respeito da camisinha, para testar suas atitudes e preconceitos: ficou clara a dificuldade dos chentes em acccar seu uso, embora jJ existisse uma certa consiencia 
quanto Aproieqao quc o preservatvo proporciona. 
Mais de 80% das mulheres contnuam afirmando que os fregueses nao gostam de usarcarnsinha ou ficam aborrecidos diante do 1. dido de uso do preservatvo, apesar de
considerarem esta atitude como uma medida de proteqao (76%). 
Mesmo assim, sentem-se mais seguras em solhcitar ao freguds o uso da camisanha: em1991, 18% nt1o sabiam fazer esta solicitaqao; em 1992 este percentual caiu para 10%.
Antes, 12% tinham vergonha; derois, este percentual caau para 6%. 
A maiora das prostacutas estA adotando uma atitude mais postava, posiqOes menospreconceituosa3. Em 1991,34% confirmaram aafirmatava de que acamisinha atrapalha.

Em 1992, o percentual caiu para 12%.
 
Observa-se tambdm uma mudanqa de actiude quanto Aiddia de que acamasinha diminui
 
o prazer: operccntual que confirma essa hipitese caiu de 58% pare 32%. 
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Dados nfio mostrados em tahela: Na segunda etapa da pesquisa, todas as 

entrevistadas declararam que jA tinham feito uso da camisinha; 70% afirmaram 

utilizar o preservativo em todas as relaq6es. 

.-a pesquisa anterior. apenas 39% das mulheres haviam confirmado o uso 

do preservativo em todas as relaq6es sexuais. k\s demais alegaram que "alguns 

clientes ndo aceitam", ou que "s6 usam a camisinha corn fregueses 
um aumento significativo no uso dadesconhecidos". A comparaqo mostra 


camisinha e urea melhoria na pritica do diilogo com o fregues.
 

0 aumento desta prftica 6 confirmado quando se perguntou sobre o uso da 

camisinha na 6iitima relaqdo: 94% das mulheres responderam afirmativamente 

(o percentual da pesquisa anterior foi de 75%). 

Sober ouvir, Sober folor49 



IV. A "Pesquisa Corao" 
A firn de avaliar o impacto do projeto sobre os hdbitos de uso dospreservativos, foi realizada, junto corn a Associaqdo de Prostitutas do Rio deJaneiro, uma pesquisa numrica que se chamou "Pesquisa Coraqdo". 
Utilizou-se urn cartdo contendo um desenho em forma de coragfo, onde aprostituta deveria marcar o numero de relaq6es sexuais c a quantidade decamisinhas usadas. As mulheres quc assumiram o compromisso de colaborar corn a pesquisa registravam no cartfo, logo ap6s a safda do frcguds, se haviam ou nlo usado a camisinha. Nfo houvc controlc sobre j preenchimento, portanto,

a leitura dos resultados deve levar ern conta esse dado. 
A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira, de fevereiro a abril de1991 - antes, portanto, da inauguraqfo da RAdio Mimoza; a segunda, ernsetembro e outubro de 1991, ap6s dois meses de seu funcionamento. Foram

escolhidas dez casas, e, cm cada ura dclas, cinco mulheres. 
No mds de fevereiro, ern duas scmanas de pesquisa, chcgou-se ao total de2.980 relaq6cs sexuais; ern 
1.873 delas foram usados preservativos, numaproporqfo de 63%. No mrs de marqo, em tr~s semanas de pesquisa, obtevc-se o resultado de 6.378 relaq6ces sexuais; em 3.556 foram usados preservativos,

numa proporqfo de 56%. No mes de abril, em duas semanas de pesquisa,obteve-se o resulhado de 3.294 relaq6es sexuais; em 1.995 foram usados
preservativos, numa proporqdo de 61%. 

Ao encerrar-se a primeira etapa dessa pesquisa, o total computado era de12.652 rela 6cs sexuais, sendo que ern 7.424 utilizaram-se preservativos, numa 
proporqho de 59%. 

Na segunda etapa da pesquisa, no m6s de setembro, em tr6s semanas,
obteve-se o resultado de 4.247 relaq6es sexua.,s; em 3.331 delas foram usadospreservativos, numa proporqfo de 78%. No m~s de outubro, em ura semana
de pesquisa, obteve-se o resultado de 2.420 relaq6es sexuais, corn 1.955
preservativos usados, numa proporqfo de 81%. 

Ao final da segunda etapa, somaram-se 6.667 relaq6es sexuais, sendo que ern 
5.356 foram utiliados preservativos, num pcicentual de 80% de uso. 

Na primeira etapa, a prevalhncia total de uso do preservativo foi de 59%, ena segunda etapa, de 80%, nurn acr6scimo de mais de 35%, ou 21 pontospercentuais. De acoi do corn os dados levantados, pode-se concluir que a RAdioMimoza conseguiu atingir seu objetivo, contribuindo para a di!,seminaqfo dasinformaq6es sobre as DSTs/AIDS e promovendo um aumcntc, substancial do 
uso de preservativos 
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA
 

TABELA 17 - N° de homens que freqiientaram a Vila Mimoza e usaram preserva
tivos de fevereiro de 91 a abril de 91 

NQda FEVEREIRO MARICO ABRIL TOTAL 

Casa Ho Pre % Ho Pre % Ho Pre % Ho Pre % 

meris serv mens serv mens serv mens serv 

01 409 267 66 535 273 51 363 237 66 1307 777 60 

02 374 233 63 547 266 49 468 302 65 1389 801 58 

03 515 325 64 578 292 51 250 135 54 1343 752 56 

06 329 188 58 624 433 70 316 168 54 1269 789 63 

08 206 143 70 625 376 61 285 148 52 1116 667 60 

13 353 255 73 882 464 53 284 143 51 1519 862 57 

44 47 661 364 55 285 164 58 1041 572 5514 95 

16 286 176 62 659 380 58 344 224 66 1289 780 61 

36 128 75 59 653 349 54 337 244 73 1118 668 60 

45 285 167 59 614 35.' 59 362 230 64 1261 756 60 

3556 56 3294 1995 61 12652 7424 59TOTAL 2980 1873 63 6378 

Fonte: Pesquisa "Coraqao" 

Observaq.es:
 

- Em fevereiro, duas semanas de pesquisa, de 5 a 14 ede 18 a 25.
 

- Em marqo, trds semanas, 25 de fevereiro a 4 de marco e 11 a 18 de marqo.
 

- No mds de abril, duas semanas, de 10 a 8 e de 8 a 15.
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PROSTITUTAS DE VILA MIMOZA
 
TABELA 18. No de homens que frequentaram a Vila Mimoza e usaram presera. 
tivos de fevereiro de 91 a abril de 91 

NQ cd SETEMBRO OUTUBRO TOTAL 
Casa Ho Pre % Ho Pre 1% 1-o Pre % 

mens serv mens serv mens scrv 
01 422 345 82 282 264 94 704 609 87 
02 346 243 71 257 196 77 603 439 73 
06 382 229 79 218 176 81 600 475 80 
08 404 355 88 169 142 84 573 497 87 
09 454 364 81 239 181 76 693 545 81 
12 447 382 86 289 254 88 736 636 87 
14 515 433 84 247 184 75 762 617 81 
16 371 277 75 251 190 76 622 467 75 
32 527 440 84 227 186 82 754 626 83 
39 379 263 70 241 182 76 620 445 72 

TOTAL 4247 3331 78 2420 1955 
 81 6667 5356 85
 
Fonte: Pesquisa "Coraqao" 

Observayc~es:
 
- Em setembro, trds semanas de pesquisa, de 4 a 8, de 10 a 15 e de 23 a 29.
 
-
Em outubro foi feita apenas ura semana de pesquisa (de 10 a 6 de out/91). 
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Capitulo II 

Os Meninos de Rua 
A camisinha e a camiseta 

As crianqas e adolescentes que perambularn pelas ruas da cidade se originarn 
de lares pobres, desestruturados e, geralmente, seus pais sdo desempregados ou 
sobrevivern miseravelmente. Os conflitos e as car~ncias em casa sdo enormes e 
minimo ou nulo 6 o apoio familiar que podem receber. Para eles, a dicotomia 
casa/rua ndo se coloca como para a maioria da sociedade: a despeito das 
terriveis condiq6es de vida, muitas vezes a "casa", quando existe, 6 urn problema, 
e a "rua", por mais que isto pareqa contrariar o born senso, pode representar 
uma soluqdo. Por isso, ndo 6 de se espantar que, para tais meninos, sair da rua 
seja visto como uma ameaqa. 

Vivem em extrema pobreza, tendo de lutar a cada dia pela sobreviv~ncia, a 
cada dia encontrar comida, a cada noite encontrar onde dormir. Claro que 
nestas condiq6es sua adaptaqAo Aescola tradicional - ou a qualquer tipo de 
instituigdo formal -6 muito dificil: em.geral sdo analfabetos ou semi-analfabetos. 
Seu c6digo de valores 6 muito distante do c6digo da sociedade, Amargern da 
qual se encontram. Distante, mas nio absurdo: 

- "Nesse mundo, o her6i mais principal 6 esse mundo que n6s temos." 

- "0her6i da gente 6 Deus." 

- Mas s6 que nesse mundo tern muita guerra, tern muita violIncia, os 
PMs pegarn a gente corn dinheiro, tomarn o nosso dinheiro, tocam 
fogo na nossa coberta, di cacetada r a genre sem a gente fazer nada." 
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E a diversidade de c6digos 6verdadeira n~o s6 corn refer~ncia aos roubos e 
furtos, que praticam com fi eqii6ncia, mas com referdncia a sexualidade, assunto 
que tem mais relaq~o com a pesquisa desenvolvida pela BEMFAM, pelo
AIDSCOM e pelo Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Crianqa e Jo 
Adolescente: 

Desde a mais tenra idade, os 
meninos que vivem na ma usam osexo 
como a linguagem primdria para 
comunicar-secornseus companheiros, 
ben como corn o mundo adulto 
indiferente. Essas criangas e 
adolescentes sdo pressionadas a usar 
seus corpos como tuma fonna de criar 
ligaq6e.s sociais, envolvendo-se, por 
vezes, corn a prostituiqdo como a 
6tltima alternativa de sobrevivncia. 
Ai9m do mais, as cnianas tendem a 
agrupar-se para dormir, a fim de 
promoverura sensa do de seguraia, 
pois suas vidas estdo constantemente 
ameaadas. A iniciayloprecoce 6 vida 
sexual eportanto, un fato.* 

O grupo social dos meninos de rua apresenta total ignorAncia quanto aos 
cuidados com o pr6prio corpo, e estdo constantemente expostos a ferimentos e 
processos infecciosos. Acrescente-se a isto urna extrema desinformaqdo sobre 
as formas de transmissfo das DST e da AIDS, a precocidade de sua vida sexual 
e a dificuldade de acesso a serviqos de s~iide, e teremos indicativos claros da 
necessidade de medidas efetivas de prevenqdo. 

Filgueiras, Ana - "A sexualidade dos meninos de rua". In: Boletim da 
Associaqdo Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Ano 6, nQ 16 abril de 1992 
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A 	pesquisa explorat6ria 
Tendo claro o objetivo que se queria alcanqar - a prcvenqio de HIV/AIDS 

e das DSTs - c definida a proposta de aqfo - incentivar o uso da camisinha e 
cstimular o sexo sem pcnetraqfo - era preciso idcntificar as necessidades 
especfficas de informaqfo do grupo c as formas de comunicaqfo mais eficazes 
para elc. Era nccess~irio um conhecimento maior das necessidades, priticas e 
atitudes dos meninos. Para tal, optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa 
ondc, mais uma vez, utilizou-se a t6cnica do grupo focal. Esta pesquisa 
explorat6ria tinha como objetivos: 

" 	 Levantar informaq6es capazes dc esclarecer alguns aspectos do 
comportamento dos integrantcs deste grupo; 

" 	 Conhecer a linguagem dos meninos de rua; 

" 	 Identificar os obsticulos a screm enfrentados pelo programa; 

" 	 Coletar informaq6es para o desenvolvimento do piano de 
comunicaqfo. 

Foram realizadas tr s reuni6cs explorat6rias com a participaqfo, em cada 
grupo, de 11 a 14 meninos, com idades variando entre 8 e14 anos. Os encontros 
se deram em calqadas das ruas do centro da cidade, num contexto bastante 
conturbado: ocorreram intcrfer~ncias de transeuntes, alguns meninos se 
apresentaram drogados - ap6s terem cheirado cola de sapateiro - e outros 
reclamaram de dor de dente ou mostraram-se docntes, corn furfinculos e 
traumatismos diversos. 

No entanto, vale ressaltar que os grupos nfo tivcram dificuldade em 
estabelecer urn clima de confianqa corn os participantes do prograrna, pessoas 
estranhas a cles. Em grande parte, isto deve ser creditado Apresenqa do 
moderador, urn educddor de rua com o qual as crianqas ji mantinham uma 
rclaqdo de amizade econfiana. 

Qualquer opinidio emitida no grupo sempre tendia a se tornar coletiva: o que 
um menino comeava a falar um outro continuava, e depois outro, e assim 
sucessivamente. Isto, pordm, nfo deve ser int,;rpretado necessariamente como 
unidade de pensamento do grupo, mas talvez como um desejo de falar sobre o 
seu dia-a-dia. A linguagem que empregavam pode ser descrita como o linguajar 
tipico dos malandros adultos. 

A vida e a morte nas ruas 
Foram feitas inicialmentc virias perguntas sobre seu cotidiano, aquilo que 

mais os ameaqava,o quc pensavam de saide c de docnqa, o que sabiam sobre 
a AIDS. E 6 sob a forma de perguntas e respostas que apresentarernos os 
resultados desta pesquisa cxplorat6ria. 

O que 6 a vida para voc? Como 6 viver na rua? 

-	 "A hist6ria da rua. A gente somos assim. N6s vamos ali no 
Amarelinho e pede um prato de comida; af, sabe o que 6 que o cara 
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fala? 'Voc8 tem que comer 6 osso, porque vocd 6 cachorro.' Af, a 
gente ndo gosta e quer meter a mdo no rel6gio dele. Af, sabe o que 
6 que os PM faz corn a gente? Pega uma moca de pau e sai danando 
nas nossas costas." 

- "Af eu cheiro muita cola e fico doidfo." 

- "A gente vive na rua vivendo... Nfo tern coberta pra gente dormir." 

- "Se vocd pede dinheiro a essas mulheres, elas ndo dio. At, o jeito 6 
roubar." 

- "Se eu nio roubar... nfo tem comida." 

- "Acontece muitas coisas na rua, os PM batem na gente. Dizem que 
vai matar a gente." 

Neste tipo de grupo, qualquer tema mais abrangente 6 sempre atropelado 
por assuntos mais imediatos, as ocorrdncias do dia-a-dia das ruas. A angfistia 
em relaqdo aos fatos que acontecem em suas vidas aparece a todo instante: 

- "0Xerife [um policial] jA aco;dou a gente urn dia batendo na gente,
pisando na nossa garganta." 

- "0Maluquinho [menino corn retardo mental] xingou o Navaihada 
[urn policial]. Agora ele falou que se pegar qualquer um da gente vai 
levar pra um cantdo e amarrar a gente, e depois vai nos matar de 
noite." 

Para os meninos de rua, sa6de "6a melhor coisa do mundo", "6born para o 
corpo", "sadide 6 a gente nfo cheirar cola; mas a gente quer parar e nio 
consegue", "com sagde eu t6 brincando, me divertindo". "Cfincer, doenca de 
pulmo, AIDS, febre, dor de cabeqa", foram as definiq6es dos meninos para 
doenga.
 

Vocis sabem como uma pessoa flea doente ? 

- "Eu conheqo, 6 quando uma pessoa tS ficando triste." 

Quais sio a.' doen~as mais comuns aqui na rua ? 

- "Machucado, gonorrdia, piolho, coceira, furfinculo e AIDS." 

Como i que voces cuidam das doenas que pegam ? 

- "Quando eu t6 com um machucado, at pego meu mijo e jogo em cima 
e nfo you pro m6dico nfo. Me deixo sarar ali mesmo." 

- "Eu nfo gosto de ir pro m6dico nao, eu deixo sarar o machucado por 
si mesmo. Olha aqui o meu p6, tS inchaddo, td destroncado." 

- "A gente vamos ISno hospital e eles ndo atende a gente nfo." 

- "Eles querem botar a gente na fila." 

- "Uma vez que eu levei ura mordida de cachorro tava ISum mawor 
filo, eu tive que enfrentar a fila todinha." 
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- "Quando eu t6 com uma doenqa grande, que nfio dA para mim curar 
na rua, ai eu vou pra casa da minha mie, e minha mae me leva no 
hospital. Daf eu fico born e volto pra rua outra vez." 

- "Quando n6s ficamos doentes, nossos amigos ajudam a gente." 

E qual 6 a pior doen~a que existe? 

A resposta uninime foi que era a AIDS, porquc: 

- "A gente nao vai ter dinheiro pra comprar rem6dio." 

- "A gente nao pode comegar a c,,mprar remddio, correr pra 16 e pra 
c, pro m6dico, porque a gente tA na rua. Eu t6 na rua porque o meu 
pai nem trabalha, ele 6 alco6latra." 

- "AIDS no tcrm cura." 

- "0remddio da AIDS nao devia scr vendido, podia ser dado de graga." 

Urn dos meninos falou da origem do virus: 

- "A AIDS, cla nio veio do Brasil, ela voio da Oropa. Af, da Oropa os. 
gringos trouxeram pro Brasil. Sendo assim, a AIDS pega com pico 
na veia." 

Na opiniao de alguns dos meninos, "moleira mole", "comcar a ficar 
ado-mecido" e "nao querer comer" sao sinais de que uma pessoa estA corn AIDS. 
Outras refer~ncias aos sintomas da docnqa: 

- "Ela, a AIDS, 6 uma doenqa que assim que cla pega nfio demonstra 
logo pra pessoa que csti com ela. Ela fica um ano na pessoa, af, s6 
depois vai demonstrar que estA na pessoa." 

- "Tamb6m, quando a pessoa fica com a AIDS, a pessoa flea triste, 
ningu6m gosta de conversar com a pessoa. Ai, a cabeqa fica mole, a 
gente fica com modo." 

- "Corn a AIDS a gente nao consegue levantar da cama, fica magro. 
LA na minha rua tern um cara que pegou AIDS. Quando tem que ir 
no banheiro, tem que ir uma pessoa segurando, dar banho, botar no 
vaso. A mulhcr nao pode transar, tambrm cla nao pode ficar assim 
visitandu, a pessoa tem que ficar isolada." 

A pergunta sobre o que fariam se algurn colega csfivcsse com AIDS 
despertou bastante interesse no grupo. Alguns disseram que ajudariam o amigo, 
porque "uma mao lava a outra" - mas "ajudando sem encostar a mao, .porque 
sendo pega". Outro participante disse que "levaria o amigo pro hospital, pra ele 
ficar nosso amigo e pra ele ficar bom". Outro menino, interrompendo, 
perguntou: "0que adianta levar pro hospital, se a AIDS nao tem cura?", ao que 
outro comentou: "Sangue de cavalo cura AIDS." 

Com relaqdo Apergunta sobre o que diriam a um colega com AIDS, as 
respostas trouxeram a marca do medo, enfatizando inicialmente o recurso A. 
segregaqfo dos doentes: 
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- "Voc6 tem quc se separar da genie, nfio pod' andar con a genie nfo, 
porque se a genie ficar mais perto, colocar a mfo em voc8, vai ficar 
doentc tamb6m." 

- "Voc8 tem que ir pro m6dico, pra gcnte tamb6m nio ficar com 
AIDS." 

- "Vocd precisa ir pro hospital, pro m6dico aplicar um neg6cio pra 
matar logo, porque nunca peguei AIDS nem nunca quero pegar." 

No entanto, a solidariedade acabou aparecendo em outras respostas, corn a 
opinifo de que uma pessoa com AIDS "6 um ser hurnano igual Agente", que
"ficou corn AIDS c i doente agora c a genie tern de ajudar cle,6 uma pessoa
triste", e, atrav6s de gestos, mostraram que 6 uma pessoa cansada, mole de corpo 
e frigil eque fala pedindo ajuda: "Meu amigo, me ajude." 

O que 0 AIDS? 

As respostas evidenciaram o conhecimento, As vezes confuso, que os 
meninos de rua trm a respeito das principais vias de contaminaqio e transmissfio 
da doenqa: 

- "AIDS 6 quando voc pega cocaina, af bota o soro e aplica na veia. 
Ai, quando voc transar corn outra pessoa, transmite o sangue para 
outra pessoa." 

- "A gente pega AIDS fazendu transaqibo com os viados." 

- "A gente aplica na veia e joga a seringa pra IA,af vem o cara epega 
a mesma seringa, af p':.ga AIDS." 

- "A AIDS tamb6m pega na agulha de tatuagem." 

- "Eu tamb6rm conhco uma mcnina que esti corn AIDS, mas acontece 
que cla 6puta all da Marrcca. Ai, as piranhas da Marreca expulsaram 
ela de IA,senfio cla ia passar AIDS pros outros caras." 

- "A gente briuca corn viados, mas a gente nfio transa. Quando eles 
pensan em transar, af agenie nfio quer, a genie s6 tern inrimidade." 

- "Pega AIDS', tamb6m corn mulher." 

- "Quando cu estava preso 1I no Padre Severino, at cu conheci tudo 
sobre AIDS, tudo pela televisfio." 

Para nfo pegar doeaas, 6 preciso "naro comer no prato dos outros", "nao 
fumar cigarro da boca L;,s outros", "nio fiear transando com essas piranhas e 
esses viados af de fora", "n~o fazer sexo corn qucm tA corn doenqa de AIDS",
"nfo fa7er seyo corn pessna corn gonorr6ia", "naco tomar pico na veia", "niotomar 
injeqio". Para eles,"con pereba nio pega, mas corn sangue errado, sim". Para 
um dos Itderes dos meninos, no entanto: 

- "AIDU nio se pega comendo no mesmo prato, com a mesma colher, 
nao se pega bebendo no mesmo copo, AIDS s6 pega, mesmo,pelo 
sangue e pelo sexo." 
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Vocts tn mais facilidade de pegar AIDS, porque vivem na rua? 

- "Eu acho mais ffcil." 

- "Eu acho que essa bobcira de AIDS, eu ner esquento. Um dia a 
gente vai ter que morrer mesmo. Quando Deus falar 'Tern que 
morrer', ai vai mesmo. Pode estar corn AIDS, pode estar born de 
satde." 

- "Urn dia a genie pode atd pegar AIDS, mas tomando cuidado nfo 
pega." 

- "Ura pessoa corn AIDS, voc8 nfo precisa ner saber se aquela 
pessoa esti com AIDS, basta pensar logo na canisinha." 

No entanto, quando Ihes foi perguntado se, por morarem na rua, estariam 
mais perto ou mais longe da AIDS, responderam em bloco: "Mais perto." 

Por qu? 

- "Porque pega mais r~pido." 

- "Na rua a gente nfo tem escolha de gente limpa. Pode ver uma pessoa 
bonita, arrumadinha, mas a genre nfo sabe o que tern por dentro da 
pessoa." 

- "Agente quer comer ura garota, nfo tern a garota, af a genie come 
urn viado, af pega AIDS. Se na rua nfo tern garota pra genre comer, 
a genie 6 obrigado a comer viado." 

- "Para ficar na rua, tern quer ter muito cuidado, muita experiencia." 

Quando se perguntou como cram as relaq6es sexuais do grupo, af!,maram 
que transavain "mais corn viado", "mais corn gente da Area": 

- "0 Chicabom toda tarde vai pro aterro s6 para comer viado." 

- "Urna vez a gente tava tudo na Lapa e Barriga tava comendo um viado 
e todo mundo tava corn medo." 

Foi perguntado aos meninos como gostariam de receber informaq6es sobre 
AIDS e as respostas foram: "da boca dos outros", "de uma pessoa que estudou 
muito tempo", "das pessoas que s6 falam que mata, nfo queria saber ndo", 
"atravds da televisdo" (passando a idia de que gostariam de ter ura televisdo), 
"escutar pelo rAdio", "pelo teatro", "pelo Globo Rep6rter", "pelo Fanttstico" 
(deixando novamente claro o desejo de ter ura televisfio). 

Quanto ao conte6do das informaq6es, disseram: "Queria saber como se pega 
AIDS, como vein, cono nfo veto", "a gente queria saber como existiu a AIDS", 
"uma coisa pra ndio pegar AIDS", "gostaria de saber se a AIDS 6 muito ruim e 
nfo tern cura", "quer'a saber como parar corn essa tal de AIDS", "a AIDS 6 ruim 
pra gente, pro rico nao, porque rico tern dinheiro pra comprar reridio". 
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O trabalho de comunica 5o: realidades e dificuldades 
Ap6s a pesquisa explorat6ria, cada um dos mcmbros da cquipe podia dizer 

que conhecia urn pouco mais do dia-a-dia dos meninos de rua e das dificuldades 
de transmitir as informaq5cs desejadas. 0 trabalho de comdnicaqdo teria que
levar cm conta uma sdrie dc informaq6cs sobre comportamento, cotidiano e 
desejos do p~blico-alvo: 

" 	 Suas necessidades sio as mais elementares: a preocupaqfo principal de 
todos os dias 6 sobreviver: ter o que comer, ter onde dormir c escapar
da violIncia, civil e policial. 

* 	 Os meninos de rua sio desterritorializados, sio como bandos de 
n6mades a cortar a cidade sem um local fixo que seja deles; isto, claro,
impossibilita a atuaqfo num espaqo determinado e circunscrito onde 
possam ser reunidos. Por outro lado, praticamentc analfabetos e sern 
acesso aos meios de comunicaqfo, os meninos de rua nfio se mostraram 
motivados a ter um material educativo tradicional, como cartilha,. 
cartazes e folhetos. 

" 	 Era fundamental considerar o comportamento sexual dos pr6prios
meninos: de um modo geral, os meninos de rua nio t6m qualquer noq~o
de responsabilidade sexual, exercendo sua sexualidade de forma 
espontinea e buscando o prazer imediato, seja com homossexuais, corn 
meninas de rua, corn mendigas ou entre ties pr6prios. 

" Outros pontos foram levados em conta: o fato de considerarem a morte 
como parte de seu destino; sua falta de poder de decisfo na relafir,
sexual com adulitos (tanto homossexuais quanto mulheres); a 
desinformaqii sobre a AIDS, chegando a tcr dividas quanto A ua 
existncia c acreditando que os ricos podcm se cu-ar e os pobres nfo; e 
a falta dc informaqfo sobre formas de prevcnio. Em resumo, os 
meninos nfo demonstraram preocupaqdo imediata corn o risco de 
contaminaqio. Para clcs, trata-se de uma doenqa de adultos. 

Al6m disso, havia que se considerar outro obstficulo quanto A forma de
prevenqiio quc sc tinha privilegiado: nfio existem camisinhas apropriadas para 
muitos adolescentes ncssa faixa etiria. 

O piano de comunica 5o 
Como conseguir mostrar para essas crianqas que elas estfo expostas ao risco 

de contaminaqio e que precisam aprender como evilar a doenqa? 
Parccia vidvel trabalhar coin a noqdo do desejo sexual e corn a necessidade 

constante que tinham de fugir da viol~ncia. Por outro lado, nos vsrios momentos 
de convivio com esses meninos, percebeu-se que o 6nico bern material a que
realmente davam valor era, literalmentc, a roupa do corpo; aldm disso,
demonstravam algum interesse por hist6rias em quadrinhos. Assim,
considerou-se que dar-Ihes camisetas corn hist6rias estampadas poderia ser um 
meio interessante de comunicaqio. 
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O reconhecimento do fato de que tem direito a fugir da violncia levou A 
id6ia de se criar historietas baseadas em sua vida cotidiana, tentando associar a 
viol.ncia policial Aviolncia da AIDS - ambas cram capazes de tir,-los da rua 
e do convivio dos companheiros -dizendo-lhes que deveriam fugir da AIDS da 
mesma forma como sabem que devem fugir da vioklncia policial. 

Foi dvcidido apresentar-lhes tr~s caminhos: a masturbagio (uma forma de 
sexo que n~o 6 perigosa), a camisinha (como protegAo) e a interaqido corn 
educadores dispostos a ajudd-los. 

Como complementagdo As camisetas, foi proposta a criaqdo de um jogo da 
mem6ria, a ser utilizado pelos educadores. 0 objetivo da camiseta era facilitar 
a percepqdo do perigo da AIDS e o dojogo facilitar o esclareciinento de dfividas 
eventuais. 

O piano de comunicaqAo foi aprovado em reuni6es corn representantes dos 
grupos, de acordo com a metodologia de trabalho participativo prevista nos 
objetivos do projeto. 0 desenvolvimento dos materiais definidos pelo piano de 
comunicaqjo seguiu as seguintes etapas: 

• 	 Aprovardo do piano de comunicaqio; 

* 	 Treinamento dos lfderes e educadores; 

* 	 Produqfo dos prot6tipos; 

* 	 Prd-teste; 

* 	 Revis~o; 

* 	 Produq~o final; 

* 	 Difusd-o 

• 	 AvaliagAo. 

Quanto aos objetivos, ficou definido que seriam: 

" 	 Acurto prazo: Criar uma percepqdo de prevenqdo de HIV/AIDS e um
 
conhecimento de como se proteger.
 

" 	 A longo prazo: Mudar o comportamento para diminuir o risco de
 
contfgio pelo HIV, tentando incentivar o uso da camisinha e o sexo sem
 
penetragio.
 

Contedo das mensagens 
JA que os meninos de rua nfo tem pcrcepqido de como fugir da AIDS, mas 

tem noqdo de como fugir da truculkncia policial, decidiu-se desenvolver um 
material educativo que associasse a cstratdgia de prevenqfo de HIV/AIDS As 
estrat6gias utilizadas contra a viol.rcia do seu cotidiano, criando a imagem de 
um menino-her6i para protagonizar as historietas. 

Se o menino de rua sabe que a polfcia constitui-se num perigo, devido A 
viol~ncia e aos sofrimentos ffsicos que pode provocar, e sabe como fugir disso, 
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__ 

tamb6m pode aprender a fugir da AIDS, uma vez que esta doenqa pode 

provocar igualmente sofrimento fisico. 

Formularam-se assim algumas mensagens bdisicas: 

* 	 A AIDS 6 uma vioI~ncia fisica porque vo6d fica fraco e nio pode mais 
brincar na rua. 

* Vocd pode evitar a vioh~ncia da AIDS.
 

" A masturbaio 6 uma forma de fugir da AIDS.
 

" Ndo praticar sexo com penetraqfo tamb6m.
 

" Menino forte 6 aquele que consegue fugir da policia e da AIDS.
 

Material e procedimentos 

1. As camisetas 

As crianqas de rua sentem-se proprietirias da roupa que vestem e gostam 
de hist6rias em quadrinhos. Daf nasccu a idia de utilizar este meio de 
comunicaqdo. As camisetas tinham como objetivo tentar criar uma percepqio 
sobre a necessidade de prevenir o perigo da AIDS, mobilizando os meninos a 
buscarem as informaq6es que achassem necesszirias. 

Foram produzidas 400 camisetas de wirias cores, trazendo duas historietas 

diferentes, a serem distribufdas ao longo de tr~s meses. 

2. 0 jogo da mem6ria 

Para auxiliar o processo de informaqio, foi desenvolvido um jogo da 
mem6ria con a mesma temitica das hist6rias em quadrinhos. As camisetas e o 
jogo integraram-se no processo educativo, sendo que a camiseta tinha como 
funqdo despertar o intercsse dos meninos a respeito da doenqa e o jogo da 
mem6ria motivi-los a perguntar sobre as formas de transmissfo e de prevenqdo 
de HIV/AIDS. 

Foram produzidos 10 exemplares do jogo da mern6ria, a srem utilizados 
para "brincar e aprender", tendo o educador de rua urn papel fundamental nesse 
processo.
 

Treinamento de iideranqas 
A BEMFAM treinou doze educadores do Centro Brasieiro de Defesa dos 

Direitos da Crianqa e do Adolesccnte. ) objetivo do treinamento era 
capacitA-Ios e motivi-los a divulgar o material educativo-informativo sobre 
prevenqfo de HIV/AIDS junto aos meninos dc rua. Constou de uma parte 
te6rica sobre AIDS e sexualidade e de ura dinfimica de trabalho na rua, corn 
discugso sobre as diversas formas de comunicaqdo: motiva 5o, informaqdo, 
orientaq~o e educaqfo. Ao final, foi-lhes apmisentado o jogo da mem6ria. 

0 jogo tinha como proposta facilitar o processo oducativo-informativo do 
menino de rua, atrav6s do entretcnimcnto. Para facilitar sua utilizaqdo, foi 
claborado urn Manual do Educador, explicitando os objetivos, as regras bisicas 
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e seqiincias do jogo. Convdm lcmbrar que ojogo da mem6ria estava integrado 
vciculaqio de informaqfo por mcio dc hist6rias cm quadrinhos, impressas nas 

camisetas. 

As cainisetas: prot6tipos e pr -teste 
Identificados os materiais mais adcquados aos mcninos de rua, passou-se A 

fase de criaqfo de roteiros c ilustraq6, s, a sorem testados atravds de grupos 
focais, questionfrios c obscrvaqdo dirIa. 

De posse desses rotciros - do Piano de Comunicaqfio, o ilustrador chamado 
a colaborar com o programa discutiu sua iddias corn os moninos de rua e corn a 
equipe t6cnica do projeto, a fim de dosenvolver o desonho de scus personagens. 

A tim de produzir figuras parecidas com os moninos de rva, para que fosse 
possivel uma identificaqfo do piblico-alvo corn os personagons das historietas, 
foram feitas diversas fotografias dos garotos. 

Com isso, o ilustrador p6de detalhar molhor suas caracteristicas ffsicas. Da 
primeira proposta (que pareceu "um m-juricinho" ao' entrovistados) A61tima, 
foram desenvolvidos oito prot6tipos, num processo evolutivo, scmpre ouvindo 
a opinido dos grupos de moninos. At6 a produqo dos primciros layouts, foram 
realizadas quatro reuni6es, objetivando a dofiniqfo dos porsonagons. 

As hist6rias passaram por dois pr6-tcstcs - dois grupos focais com oito 
meninos cm cada um - c o projoto como um todo rcccbeu uma avaliaqio mais 
global, para a qual dez moninos ftn am reunidos por urn dia intciro. 

No primciro pr6-tcsto, o grupo demonstrou interosse polas hist6rias. mas 
nfio se identificou corn o personagom. Quando a idcntificaqdo acontece, os 
meninos costurnam dizor que o pcrsonagrn cm qucstfio 6 parccido corn algum 
companhciro de rua, e isto niio e deu. Tambdm pcla observaqio de suas 
exprcss6es faciais, podo-so afirmar quo nfio houvo aproximaqio com os 
personagens testados. 

Foitas as correq6es, no segundo pr6-tcsto o contefido absorvido polos 
meninos j, foi o que se desojava transmitir, o quo autorizava os coordenadores 
do projeto a passar para a otapa seguinte. 

ROTEIRO 1: 

Primeiro pr6-teste 

fnterpretafiio desejada lnterpreta Aio ocorrida 

Menino comendo maq5i nas Um garoto comendo maq5. 
escadarias da Cmara Municipal. 

lnterpreta 5o desejada lnterpreta~fio ocorrida 

A Polfcia chegando e A Polfcia tinha chegado. 
amcaqando-o. 0 menino corre. 
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InterpretaVfo desejada InterpretaVfo ocorrida 
A Polfcia tenta pegd-lo, mas o A Polfcia prendeu o garoto na 
menino 6 esperto e foge. 'joaninha". 

Interpretafiio desejada Interpretaqfio ocorrida
 
Menino diante de cartaz de filme 
 0 menino cstava vendo cartaz de
pornogrifico, corn desejo sexual. cinema e ficando corn vontade de 

transar.
 

Jnterpretaqo desejada Interpretaqho ocorrida 

Menino pensando cm fazer sexo. Ndo entenderam.
 

Interpretaqfio desejada 
 Interpretaqfio ocorrida 

Meni:o sentado num banco de 0 menino esti caindo; esti tocando
jardim, se masturbando. punheta e mexendo com algu6m. 

Interpretagto desejada Interpretafio ocorrida 
Menino corn ar de satisfaqo. 0 menino levou um soco da Polfcia. 

Mensagem: 

"Malandro que 6 malandro n.o dA mole para AIDS". 
Evidentemente, era necessArio mudar o personagem, bern como a

concepgdo de alguns quadros. Para que a interpretag~o fosse correta,
apresentou-se no Quadro 3 o garoto fugindo e fazendo careta para a Polfcia, 
como forma de most r que realmente era esperto. No Quadro 4, o do cinema,
deu-se mais destaq... ao cartaz e A bilheteria. No Quadro 5, que queria
demonstrar o desejo de fazer sexo, desenhou-se o menino pensando numa
mulher parecida com a do cartaz do cinema. Nos quadros szguintes decidiu-se 
dar uma expressdo mais feliz ao menino, de dxtase, para que se conclufsse que, 
como estava corn desejo de ter relaq6es, se masturbou e ficou satisfeito. 

Segundo pr6-teste 
Ap6s a reformulaqco das ilustraq6es, foi realizado um segundo pr6-teste corn 

dois grupos focais (cada um corn oio meninos). 
Dessa vez, o grupo teve a maior facilidade para reconhecer, no personagem,

"urn menino de rua que estava comendo macA. Chegou a policia e ele fugiu
fazendo careta para,. guarda. Viu a mulher no cartaz do cinema v ficou corn 
vontade de transar com ela. Sentou no banco e se masturbou". 

Os meninos riram muito quando disseram o que tinham entendido da
hist6ria, e contaram vArios casos em que ficavam olhando para os cartazes de
cinema e isto realmente os motivava Amasturbaio. Finalmente, concluft am que 
a hist6ria da camiseta era "contra a AIDS". 
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ROTEIRO 2:
 

Primeiro pr6-teste 

Interpretagho desejada Interpretago ocorrida 

Menino sendo preso pela polfcia e Menino estava apanhando da Polfcia. 
apanhando.
 

Interpretagho desejada Interpretavao ocorrida 

Menino esperto, gritz, dribla a Po!fcia e Apareceu ura multidao mandando a 
foge, corn apoio de transeuntes. polfcia bater mais, e o garoto acabou 

preso no camburao. 

Interpretagho desejada Interpretaoo ocorrida 

Menino caminhando tranqtIilo na Apareceu uma multidao mandando a 
Cidade. polcia bater mais, e o garoto acabou 

preso no camburao. 

Interpretaqhodesejada Interpretagho ocorrida 

Menino se encontrando corn menina. Ele conheceu uma menina. 

Interpretaoo desejada Interpretagho ocorrida 

Os meninos se gostam. Os dois se gostaram. 

Interpretago desejada Interpretagho ocorrida 

0 menino passa a tre relaqOes sexuais Brigaram, v ele deu um cascudo na 
com ela garota. 

Interpreta~io desejada Interpretaooocorrida 

Menino pede informaqao e um amigo 0 educador acabou dando um dinheiro 
adulto indica a camisinha. para o menino. 

Mensagem: 

"Malandro que 6 malandro nho d6 mole para AIDS". 

Tamb6m neste caso, era necessdrio mudar a concepro dos quadrinhos. 0 

desenhista procurou tornar mais explicita a fuga da polfcia. Abandonou-se a 

id6ia da multiddo. Para indicar o desejo sexual do menino, utilizou-se a t6cnica 

do "baldo" indicando pensamento. Os 61timos quadros foram transformados 

num s6, corn o educador oferecendo uma camisinha e indicando que era para 

ser colocada no penis. Resolveu-se, tamb6m, numerar os quadros, a fun de 

facilitar o acompanhamento da seqUincia da historieta. 

Segundo Pr-Teste 

Assim como ocorreu corn a primeira historieta, os meninos tiverarn 

facilidade em perceber a narrativa, achando o menino parecido corn outros 

companheiros. Compreenderam que o menino tinha ficado com vontade de 
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fazer sexo corn a menina e, que no quadro final, o educador dava orientagfo
quanto ao uso da camisinha. A mensagem da hist6ria foi imediatamente 
associada "iprevenqfo de HIV/AIDS. 

Diante destes resultados, e ap6s as modificaq6es que se fizeram necessdrias, 
a equipe do projeto resolveu produzir os prot6tipos e os quadrinhos, que foram
impressos t,.- 10 camisetas, com o objetivo de avaliar o imnpacto do produto final 
atrav6s de um 6ltimo teste. 

0 teste final 
A avaliagfo final deveria seguir uma metodologia que combinasse aobservaqdo direta com aigum tipo de mensuragfo. Decidiu-se entfo reunir os

meninos por um dia inteiio, em atividades que permitissem a observagdo direta
de suas reaq6es, para quc se pudesse avaliar o impacto produzido pelascamisetas. Al6m disso, foram feitas (e gravadas) duas entrevistas com os
meninos, uma antes e outra depois da distribuiqfo das camisctas, para medir o
nfvel de compreensio das mensagens das hist6rias em quadrinhos estampadas. 

Foram realizadas duas partidas de futebol acompanhadas de almogo,
lanches e brincadeiras, al6m, naturalmcnte, das entrevistas, da distribuigfo decamisetas e de muitas conversas. Participaram das atividades um especialista 
em comunicaqfo e um cducador, corn um grupo de dez meninos, sendo que
quatro deles ji haviam participado dos grupos anteriores. 

O local escolhido foi o Instituto Sio Bento, em Duque de Caxias, na BaixadaFluminense. Isso possibilitou observar, tamb6m,a reccptividade ao material de 
pessoas ligadas ao trabalho da Igreja Cat61ica, bern como de outras crianqas,
pois o grupo de meninos de rua conviveu durante todo o dia corn 200 meninos 
e meninas rotineiramente atendidos pelo Instituto. 

9 AS ATMDADES
 
Chegou-se ao Instituto As 9 horas da manh. 
 Os meninos tomaram um banho 

e, quando se reuniram no vestiirio, o educador explicou que receberiam uma
camiseta de presente, criando um clima de grande expectativa. 

Foi realizada entfo a primeira sdrie de entrevistas, ao fir das quais foram

distribufdas as camisetas. 0 intcresse era 
tanto que houve um princfpio de

tumulto, pois os meninos acharam que nio haveria camisetas suficientes para

todos.
 

O grupo demonstrou grande interesse pelos quadrinhos. 0 mesmo 
aconteceu corn as crianqas atendidas pelo Instituto. Observou-se que os
meninos de rua respondiam ao interesse demonstrado pelas criangas doInstituto dizendo: "A camiseta 6contra a AIDS", ou, "Esta camisa 6de responsa"
(s6ria, importante, de responsabilidade). 

Durante o jogo de futebol, alguns fatos interessantes puderam ser notados: 
os meninos de rua jogaram corn as camisetas e o goleiro nio quis trocar de
camisa - teria que vestir uma camisa de niangas compridas para proteger os
cotovelos  porqie estava preocupado corn a possibilidade de sa camiseta nova
desaparecer. Outro fato foi que dois meninos, os mais velhos do grupo, vestiram 
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suas camisetas pelo avesso. Indagados por que faziarn isso, responderam que 
era para "nio sujar". Ap6s o jogo, um menino continuou com a camisa pelo 
avesso, alegando que era para n.o sujar os desenhos. Vale dizer que ganharam 
ojogo e se entusiasmaram. 

Corn relaqdo aos desenhos, os meninos sempre procuravam identificar as 
figuras corn eles pr6prios. No caso da figura feminina, procuravarn identifics-la 
corn garotas da rua com as quais tinharn alguma relaq~o ou por qucin st;...iam 
alguma atragdo, corn comentirios do tipo: "Essa 6 a fulana, olha s6 a bandinha 
dela, 6 igual". 

* ENTREVISTAS 
Dois meninos ndo quiseram responder Aprimeira entrevista. A segunda, no 

entanto, contou com a participaqdo de todos os dez. 

0 que 6 AIDS ? 

Antes das camisetas as respos.,s foram as seguintes: 

- "Ituma doenqa muito ruim." 

- "Rura doenqa ruim que nfo sei falar." 

- "iura doena que o menor pega corn travestis." 

- "Sei nfo. Acho que 6 uma coisa que a gente pega transando corn 
piranha." 

- "tura doenqa que a gente pega corn mulher." 

- " uma coisa grave." 

Depois da camiseta sete meninos responderam: 

"1 ura doena." 

Outras respostas: 

- "1t um neg6cio que nfo tern cura e que se pega com pessoa doente." 

- " uma doenqa que o Cazuza trouxe." 

- "1 ura doenqa, um vfrus." 

Existe alguma forma de fugir da AIDS ? 

Na primeira entrevista, seis dos meninos responderam que ndo existia forma 
de fugir da AIDS, e apenas dois que existia. 

Depois da distribuiqdo das camisetas, cinco responderam que existia 
maneira de evitar a doenqa, enquanto quatro continuaram afirmando que'nfo 
existia forma de fugir da AIDS. 

Como fugir da AIDS ? 

Na primeira entrevista, quatro responderam:
 

- "Usando camisinha".
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Outras respostas: 

- "Como 6 mesmo o nome daquele neg6cio?" 

- "Comprando remddio." 
- "Primeiro revisto a mulher e vejo se estA doente ou nfo." 

Depois da distribuiqfo das camisetas, seis responderam: 

- "Usando camisinha". 

Outras respostas: 

- "Colocando camisinha no pau." 
- "Boto camisinha no pau, porque AIDS nfo tem cura." 
- "Vou no seu escrit6rio pegar camisinha" 

- "Indo pra igreja." 
Se voce quiser ter relag6es, o que faz para fugir da AIDS ? 
Na primeira entrevista, quatro deixaram de responder. Outras respostas: 

- "Uso camisinha." 

- "Uso camisinha, s6 que ndo consigo pequena." 
- "Vou no seu escrit6rio pegar camisinha." 

- "Notern jeito." 
Na segunda entrevista, cinco responderam que o modo era "transar corncamisinha". E cinco responderam, mais explicitamente, "colocando a camisinha 

no pau". 

Voce sabe como usar a camisinha ? 
Na primeira entrevista, tr~s ndo responderam. Tr~s responderam que

sabiam, um que achava que sabia e apenas um respondeu que nio sabia.Complementando esta pergunta, seis nfo souberarn responder de que forma se usa a camisinha; um disse que era "arregaqando no pau", e outro: "Ndo sei." 
Na segunda, seis responderam: 

- "Sei, 6 enfiando no pau." 

- "Sei." 

- "Colocando no menino (o penis)." 
- "Sei, compro camisinha na farmfcia e transo corn a menina." 
- "Sei, botando na cabega do pau." 

Voce jA se masturbou? 
Na primeira entrevista, cinco meninos responderam de forma afirmativa, e, 

apenas urn, que nfo. Outras respostas: 
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- "Vrias vezes." 

- "Jdi, pensando nele." (apontando para outro menino) 

Na segunda, quatro disseram que nfo, e tr6s que sim. Outras ,espostas: 

- "J, pensando naquele cara ali." 

- "J perdi as contas." 

- "JA, mas nfo saiu nada no." 

Fazendo isso se pega AIDS ? 

Na primeira entrevista, um dos meninos ndo respondeu, e cinco disseram 

que nfo. Outras respostas: 

- "Acho que n.o." 

- "Corn o suot pode at6 pegar." 

Na segunda entrevista, os dez meninos responderarn que nfo. 

* CONCLUSOES 

Pelos resultados aprcsentados no dia da avaliagao, concluiu-se que as 

camisetas produziram o impacto esperado, com influ~ncia na mudanqa de 

opinido, conforme p6de ser observado na anlise comparativa das respostas 

dadas no infcio e no final do dia. 

Corn base nesses resultados, a equipe decidiu pela produqco final do 

material, efetuando apenas uma modificaqfo: cm vez de usar apenas camisetas 

brancas, resolveu imprimir a estampa em camisetas de divcrsas cores, para ndo 

parecerem uniformes, preocupaqfo observada neste mesmo dia. 
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Ojogo da mem6ria 
A criaq~o, teste, produqfo e divulgago do jogo da mem6ria obedeceram 

aos mesmos procedimentos seguidos no caso das camisetas, o que significa uma 
constante interaqo corn o pfiblico que se deseja atingir. Nfo repetiremos aqui,
portanto, a descriq~o de um processo que em tudo foi semelhante. Preferimos
reproduzir o Manual do Educador produzido pela BEMFAM, intitulado 
"Malandro que 6 malandro sabe cuidar O sadde", por se tratar de um material 
original e extremamente esclarecedor. 

Ojogo da mem6ria 
Pblico-alvo: Meninos de rua 

Objetivo: Auxiliar os educadores no processo educativo-informativo para o
desenvolvimento de percepqiio sobre prevenqfo de HIV/AIDS junto aos 
mcninos de rua. 

Introdugfio 
Este jogo tern como proposta facilitar o processo educativo-informativo do

menino de rua, atrav6s do entretenimento. Foi elaborado corn base em pesquisas
com metodologia de grupo focal desenvolvidas com os meninos. 0 resultado
das pesquisas orientou a escolha, tanto do material quanto de seu conteuido. 

Todas as etapas deste trabalho foram realizadas conjuntamente por t6cnicos
da Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil - BEMFAM c do Centro
Brasicliro de Defesa dos Direitos da Crianqa e do Adolescente. 

O jogo da mem6ria integra um programa que compreende, tamb6m, a
veicuaqio da informaqo por meio de hist6rias em quadrinhos impressas em
camisetas, baseadas no dia-a-dia do menino de rua, bern como o trcinamento 
de educadores e meninos como multiplicadores da informaqao. 

Regras bisicas dojogo 
Participam duas ou mais crianqas. 0 educador apresenta ojogo ao grupo e 

pergunta se est6 interessado na brincadeira, quc serve "para a gcnte, no final, 
conversar sobre a AIDS". As peqas devem ser embaralhadas c arrumadas uma 
ao lado da otitra para posibilitar a memorizaqio do lugar de cada uma delas.
Cada peqa tern o scu par (a mesma figura). Em seguida, as pcqas s~io viradas 
com a figura para baixo. Pedc-se, entio, As crian~as que desvircm, uma a uma
de cada vez, tentando acertar ondc estA seu par. Ganha quem, ao f.nal dojogo,
tiver acurnulado maior nimero de pares.Este, corno prdmio por seu
desempenho, ser6 convidado pelo educador a ajudl-lo na montagem de uma
hist6ria com os cartbes do jogo, numa cartela em branco e numerada. Em 
seguida, o educador pede que cada crianqa tente contar uma histdria, momento 
em que ele csclareccri as duividas. 

Seqiikncias 
As seqiidncias que apresentaremos a seguir foram sugerida; por um grupo 

de 11 educadores do Centro de Defesa dos Direitos da Crianqa e do 
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Adolescente e da Fundaq~o SAo Martinho, que desenvolvem trabalhos com 
meninos de raa. 0 educador poderi utilizar qualquer uma destas seqiidncias ou 
criar a que achar mais adequada para o grupo com o qual estiver desenvolvendo 
a atividade. 

Seqbiencia I
 
Figuras - A, B, C, D, E, F, G, H, I,J, L, R, M, N, O, P, Q, S
 

Seqfiincia 2
 
Figuras - M, N, 0, B, G, H, I,J, L, C, D, E, F, A, R, P, Q, S
 

Seqfiuncia 3 
Figuras - P, M, Q, A, R, G, H, I,J, L, N, 0, 

B,C, D, E, F, S 

Menino corn AIDS 

Informaoo bUsica: A AIDS 6 uma doenqa que 
deixa a gente muito fraca. A gente nio consegue 
mais brincar e, muitas vezes, nio pode nern mais 
ficar na rua, pois ndo consegue mais arrumar 
comida e nern correr quando for preciso (s6 falar 

Figura A 	 da fatalidade da doena se houver perguntas por 
parte dos meninos; 6 meihor mostrar a relaqdo 
da AIDS com medos muito mais presentes no 
seu dia-a-dia). 

Casa] de meninos se beiando 

Sexualidade, namoro. 

Figura B 

Casal fazendo sexo 

Sexualidade, com camisinha nio se pega AIDS. 

Figura C 
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Homossexual propondo sexo ao menino 

Sexualidade, sexo anal transmite AIDS, 
prtvenqdo das DST/AIDS. 

Figura D 

' Mcnino fazendo sexo com outro menino 

Sexualidade, sexo anal transmite AIDS, 
prevengao das DST/AIDS, homossexualidade 
entre meninos. 

Figura E 

Menina se prostituindo 

Figura F 

Motivar o debate sobre a sexualidade, 
envolvendo a realidade dos meninos na rua, 
discutindo temas como a prostituiqdo, a 
homossexualidade e o risco de contfgio de 
AIDS. 

Informaqefs bfisicas: Qualquer um pode pegar
AIDS fazendo sexo corn outra pessoa que esteja 
contaminada. 1t dificil saber quando algu6m estA 
corn AIDS. Para nlo correr o risco, 6 melhor 
prevenir. Uma das formas de ndo pegar AIDS 6 
usando camisinha. 0 educador deve perguntar 
se o grupo sabe o que 6 camisinha, explicar,
mostrando uma, a maneira de usi-la. 

Como usar a camisinha 

Figura G 
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Informa 6es bsicas: 

C W Segure na ponta e aperte para sair o ar. 

Figura H 

w s, &g Sem soltar a ponta, desenrole at encostar no 
saco. 

Figura I 

ft4 

t Depois de gozar, tire a camisinha. 

t - 1 

Figura J 

, . . " Jogue-a no lixo. 
A camisinha s6 pode ser usada uma vez. 

41. 

Figura L 

Sober ouvir,Sober falor 73 



Menino fugindo da polfcia 

Mensagem: Voc8 pode fugir da AIDS, porque 
vocE sabe fugir dos perigos da rua. E a AIDStamb6m faz a gente sofrer fisicamente. 

Figura M 

Menino diante do cartaz de cinema 

Sexualidade, desejo sexual.Pedir para os 
meninos interpretarern e debaterem a partir das 
interpretag6es. 

Figura N 

Menitios se masturbando 

Mensagem: Tocar punheta, bater mola, nio 
transkniik. AIDS (se possfvel, desenvolver o tema,
pedindo para os meninos contarem suas 
experidncias, tentando desfazer mitos e tabus 
com relao ao tema). 

Figura 0 

Meninos na escadarla 
Pedir para os meninos interpretarem e, se 
possivel, abordarem o problema da cola,
mostrando o quanto ela pode enfraquecer ainda 
mais uma crian'ca e impedir que ela se defenda 
da AIDS. 0 abandono. 

Figura P 
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Mho de adulto com mfios de crianga 

Pedir para o grupo interpretar e tentar mostrar 
que, em alguns adultos, as criangas podem 
confiar, como no caso dos educadores. 

Figura 0 

-- Menino na cama do hospital 

Motivar o debate em torno da solidariedade, 
mostrando a importincia da amizade e do apoio 
e tambrn o fato de que, coentc, o menino n~o 
pode mais estar na rua brincando normalmente 
corn os amigos; tambdm que nfo pegamos AIDS 
quando tratamos bern os doentes corn AIDS. 

Figura R 

Malandro que 6 malandro nho ddi mole praMM [ ,, AIDS! 

" Malandro que 6 malandro procura9*Mensagem: 

cuidar da safde, pede a ajuda dos adultos em
 

g quem confia, n~o cheira cola, usa camisinha

N~obAw xE quando for transar etc.
 

MA AIDSI 
Figura S 

A difusfio do material 
A distribuioo das camisetas e a utilizaqo do jogo da mem6ria pelo Centro 

Brasileiro de Defesa dos D'reitos da Crianqa e do Adolescente, ber como a 
divulgagfo do trabalho e o rastreamento dos merhlon que receberarn as 
camisetas foram as fases mais importantes do processo de difus~o. 

A distribuigo foi feita ao longo de tr ,s meses, perfodo em que era muito 
comum encontrar meninos nas ruas vestindo as camisetas. Segundo os 
educadores do Centro, a ida dos meninos Asede aumentou em funqio da 
preocupagdo corn a AIDS. 
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Tanto o jogo da mem6ria como as camisetas foram apresentados a outras 
entidades que trabalham corn crianqas de rua, como a Cruzada do Menor, que 
manifestou interesse em utilizar o material, desde que fosse retirada a assinatura 
do Centro. Durante reunido promovida pelo Minist6rio da Satdde, congregando 
todas as entidades que trabalham corn crianqas de rua no Brasil, os dois 
produtos foram aprovados em Diendrio, sendo recomendada sua utilizaqa-o nas 
vdrias regi6es do Pats. 

A Direqdo da Divis~o Nacional de DST/AIDS solicitou as artes-finais do 
material, a im de que fosse reproduzido e distribuldo nacionalmente. 

Foi decidido aguardar cinco meses antes de proceder Aavaliaqfo final do 
programa. Esta etapa, contudo, foi prejudicada pela desarticulaqfo do Centro 
Brasileiro de Defesa dos Direitos da Crianqa e do Adolescente, que perdeu sua 
sede e seus tdcnicos, precisando formar uma nova equipe. Ao mesmo tempo, os 
meninos atendidos pelo Centro dispersaram-se alguns -desapareceram e outros 
foram recolhidos a uma instituiqio de menores infratores. 

Avalia to 
A avaliaqdo final do trabalho junto aos meninos de rua deu-se atravds da 

observaqfo, devido Adificuldade para reunir novamente os grupos. 0 impacto 
do programa p6de ser aferido principalmente atravds dos depoimentos de 
pessoas que trabalham corn meninos de rua. 

Na Area onde foram distribuldas as camisetas -o centro da cidade do Rio de 
Janeiro - tornou-se comum encontrar meninos vestidos corn elas. Segundo 
alguns depoirnentos, as camisetas chainavam muito a atenqfo, tanto de adultos 
quanto de crianqas. 

"Ascamisetas desempenharam papel importanttssimo no processo, 
na medida cm que as crianqas eram motivadas a falar sobre o seu 
conte6do.Outras crianqas de rua, assim como adultos, perguntavam 
sobre o significado das hist6rias e os mcninos que vestiam as 
camisetas sentiam-se obrigados a explicar. Alim disso, as camisetas 
foram fundamentais na difusdo das mensagens, terdo em vista que 
os grupos de meninos mudam muito de regido, sendo este um aspecto 
dramAtico para se trabalhar con eles; hoje, trabalhamos corn um 
grupo, mas daqui a dois mses o grupo serA outro c as camisetas 
tambdm se foram. Na verdade, o material ti ansformou essas crianqas 
em multiplicadores. Com o tempo, foi-se instalando nelas a 
conscikncia do perigo. No infcio, consideravarn aAIDS cowo doenqa 
de gay e de prostitutas, mas, de repente, perceberam que a AIDS jA 
estava instalada entre eles. 

Apesar de ser muito dificil acompanhar um trabalho especifico corn 
essas crianqas, porque soinem sem mais nem menos, podemos 
afirmar que hoje cxiste uma nova atitude dessa populaqfo corn 
respeito AAIDS. HA algum tempo, os meninos de rua ndo pcrcebiam 
o perigo c nfo demonstravam preocupaq:o. Depois comeqiaram a 
demonstrar o medo. Hoje, estamos desdramatizando o mcdo, 
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trabalhando mais a informaqio e a solidariedade, atravds da 
utilizagdio do jogo da mem6ria e outros instrumentais. 0 jogo da 
mem6ria tem ajudado muito, porque 6 bastante aceito pelos 
meninos, prende a atenqdo, eles brincam, tiram dlividas e entendem 
as mensagens. Eu o considero excelente". 

(Depoimento de Ana Filgueiras, coordenadora do Centro Brasileiro 
de Defesa dos Direilos da Criana e do Adolescente). 
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Capitulo III 

Os homossexuais:
 
Disque AIDS para viver
 

Urn projeto de difusao de informa5es sobre HIV/AIDS e de estfmulo a sua 
prevengio, atravds do uso de preservativos, nfo poderia deixar de lado un'grupo 
social de tanta importincia neste campo como 6 o dos homossexuais. 

Para o desenvolvimento dos trabalho7 do programa junto ac universo dos 
homossexuais, contou-se com participagdo do Movimento de Emancipagdo 
Homossexual Atobd -associaoo ciAl sem fins lucrativos corn seie em Senador 
CamarS, na zona Oeste do Rio de Janeiro, que tem como otietivo combater 
toda forma de preconceito e apoiar homens e mulheres homossexuais na luta 
por seus direitos e na preservaqio de rua dignidade. 

0 Atobd jdi vinha atuz2.io . a prevencdo Adisseminaqdo do HIV e da AIDS 
junto a uma parcr.la da comunidade dc homoss -iais, tendo colabo:.ado com a 
BEMFAM na distr~iuiqfo gratuita de preservativos e em outras iniciativas 
voltadas para a prevenqdo de HIV/AIDS. Tainb6m promovia palcstras e outras 
atividades culturais e recreativas, bern como a difusdo de informaq6es fiteis 
atravds de panfletos. 

Al6m disso, jA havia conseguido un financiamento da Fundaqdo Ford para 
aimplantac~o de um serviqo de atendimento por telcfone, batizado de "Disque 
AIDS Atobd". 

0 "Disque AIDS Aiobd" destinava-se a atender qualquei pessoa que 
desejasse ob..-r informaq6es a respeito da doenqa, tirando suas dfividas ou 
recomendando, se fosse o caso, a consulta a um especialista. 
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Uma das caracterfsticas do serviqo era garantir o anonimato de quem o 
utilizasse. Bastava ligar para o ndimero indicado de segunda a sAbado, em
horhrio comercial, que o atendimento era rApido. Caso o telcfonc estivessc 
ocupado, recomendava-se aos interessados que insistissem. 

A BEMFAM decidiu colaborar para o aprimoramento do serviqo de
hot-line, organizando, juntamente corn o AIDSCOM, um seminirio sobre linha 
telef6nica exclusiva para respostas sobre a AIDS, que se realizou no periodo de 
15 a 18 de maio de 1990. 

O semindrio se destinou a capacitar tecnicamente equipe da pr6pria
BEMFAM e representantes do'Grupo AtobA, na metodologia de atendimento 
Ahot-line, e contou corn a participaqAo de 12 interessados. Nesse treinamento,
definiu-se a proposta de trabalho do Disque AIDS AtobA, seus objetivos, os 
beneffcios que podcria trazer e a metodologia a ser observada. 

o serviqo foi entAo reformulado e reinaugurado, logo ap6s esse 
treinamento, no dia 20 de maio de 1990 - Dia Internacional de Solidariedade 
aos Portadores de AIDS. 

A fim de manter uma avaliaqAo permanente do serviqo de discagern direta,
foi criado um 	modelo de ficha de controle que devia ser precnchida a cada
chamada, con Jados referentes As caracterfsticas s6cio-econ6micas do usuirio 
(origem, se .o,nivel de instruqAo e profissAo), o assunto da consulta c as 
perguntas feitas. Perguntava-se ainda a cada consulcnte como tin. obtido o 
nfimero da hot-line. 

Inicialmente, o serviqo funcionava de segunda a sAbado, das 7 As 22 horas c,
evenLualmente, aos domingos - o que acabou se revelando um horArio 
improdutivo e estafante. Em funqAo ,las dificuldades quc foram surgindo, de 
ordem financeira e gerencial, o horirio de funcionamento foi alterado. Airm 
disso, alguns dos trabalhadores voluntrios abandonaram o projeto,
tornando-se necessAria a participaqAo de maior u,mero de funcionArios 
contratados para o serviqo. 

A pesquisa explorat6ria 
Para o programa de difus~o de informaq6es sobre HIV/AIDS junto ao 

universo Jos homossexuais, o primeiro passo, como nos casos antcriorcs, foi,
atravds da t6cnica do grupo focal, levantar informaq6es sobre o comportamento, 
os valores e os desejos de um grupo, e identificar suas reais necessidadcs de
informaqdo no que se refere AprcvenqAo da AIDS. Os objetivos da pesquisa
foram os seguintes: 

* 	 Conhecer algins traqos gerais do cemportamnto de urn grupo de 
homossexua;s; 

* 	 Identificar suas ne t.ssidades de informaqAo em rclaqAo a HIV/AIDS e 
As DSTs ern geral; 

* 	 Verificar de que maneira era visto, pelo ptiblico-alvo, o uso da 
camisinha, e que raz6es apontavarm para eventualmentc nao usA-la; 
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em um 

trabalho de comunicaqfo para a prevenqdo de HIV/AIDS; 
" Identificar os principais obstdculos que seriam encontrados 

" Definir os meios de comunicaqdo mais eficazes. 

Formaram-se tr~s grupos focais compostos por homossexuais masculinos 

dos sub6rbios do Rio de Janeiro, corn idades entre 19 e 46 anos. Suas profiss6es 

eram variadas; alguns estavam desempregados. A quest~o do emprego, aliis, 

apareceu sempre em primeiro planc entre as preocupaq6es do grupo: "A parte 

sexual nfo 6 problema, o 6nico ptoblema 6 o profissional, pela falta de 

estabilidade." 

1.0 comportamento do grupo 

Vir;os integrantes dos grupos focais man,inham, al6m de relacionamentos
 
corn mulheres, embora rejeitassem o r6tulo de
homossexuais, rtdaq6cs 

"bissexuais". 

Muitos afirmaram ser homossexuais assumidos perante a sociedade, mas 

que escondiam sua homossexualidade dos familiares, corn quem afirmavam ter 

dificuldades de relacionamento, dando a entcnder, por6m, que esta nfo era sua 

preocupaqdo principal. 

Todos destacaram os preconceitos, a discriminagdo ea :ejeiqfo que sofriam 

por parte da sociedade. Relataram ainda quc esta discriminaqdo tinha 

aumentado corn a identificaqAo corrente entre os homossexuais e a AIDS. 

Mencionaram, por exemplo, que sempre que procuravam um m6dico corn 

algurn problema de safide este os via imediatamente como "aid6ticos". 

2. Conhecimento sobre as DSTs e a AIDS 

asOs grupos demonstraram pouco conhecimento sobre doenqas 

sexualmente transmissiveis, admitindo em alguns casos ignorfincia quasc total. 

A seu ver, a gonorrdia, por exemplo, "dcausada por virus, mas fica incubada". 

Os sintomas da doenqa podem desaparecer sem que a doenqa acabe, e houve 

at um participante que afirmou ter contraido gonorr6ia "s6 de ralar no muro". 

Al6m da gonoridia, foram citadas ainda a sifilis e o cancro mole, mas 

predominava no grupo a convicqco de que, corn safide fisica e mental, baseada 
uma resist~ncia major aprincipalmente numa boa alimentagfo, adquire-sc 

todas as doenqas, inclusive AAIDS. 

Quanto As vias de con(Agio, nfo acreditavam que essas doenqas pudessem
 

ser contraidas atravds do vaso sanitArio, toalhas, etc. Todos concordaram que
 

era muito importante ter conhecimento sobre as DSTs para poder evitA-las.
 

Em relaqdo AAIDS, ainda havia quern chegassc a negar sua existEncia ("6 

ura doenqa da antiga corn nome reformulado"; "6a gonorrdia corn outro 

nome"). Todos, pordm, demonstraram saber que uma pessoa aparentemente 

saudAvel podia ser transmissora do virus, afirmando que a doenqa podia ficar
 

escondida "por atd cinco anos". Tainbdm conheciam alguns sintomas, 
como
 

manchas pelo corpo, diarrdia, fraqueza e emagrecimento. 
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Sabiam ainda que a AIDS abala as defesas do organismo, e que o individuoafetado por ela fica sujeito a uma s6rie de outras doenqas que levam Amorte. 
Quanto Ais formas de contAgio, sabiam que o HIV podc ser transmitido peloesperma, pela transfusdo de sangue, pelo uso de drogas injetivcis, porinstrumentos cir6rgicos ndo esterilizados e da mde para o filho durante agravidez Sabiam tambdm que a transmissio n~o se dA apenas nas relaq6eshomossexuais, ocorrendo igualmente nas relag6es sexuais entre homens e 

mulheres. 
Disseram ainda acreditar na possibilidade de transmissdo pelo sexo oral,"quandoh alguma ferida na boca", manifestando dtividas quanto Atransmissdopela saliva e pelo beijo. No caso das relaq6es anais, acreditavam que o parceiroque 6penetrado tem muito mais risco de se contaminar do que o outro. 
Todos afirmaram ainda ter consci ncia de que a solidariedade c os cuidadoscorn doentes de AIDS n~o transmitiam a doenqa. E demonstraram saber que oadvento da AIDS havia provocado mudanqas substanciais no comportamento

sexual das pessoas. 

3. 0 uso da camisinha 
A maioria dos homossexuais dos grupos de pesquisa disse usar a camisinha 

em suas relag6es sexuais, inclusive os que afirmaram ndio acreditar na doenqa.Em muitos casos, acreditavam que o uso de camisinha nho era neccssdrionas relaq6es corn parceiros frxos, embora um deles tenha contado a hist6ria deum amigo que, por esta razio, contrafra a doenqa. Foi mencionado por partedo grupo que existe muita infidelidade, e que nao se pode confiar na const~nciado parceiro como forma de evitar o contigio. 
Todos achavam que o uso da camisinha diminufa o ricco das doenqassexualmente trausmissfveis, embora afetasse a qualidade da relaqdo sexual. Deum modo geral, o grupo tinha conscicncia da neccssidade de prevenq~o, masalguns deram a entender que achavam a camisinha "uma barreira", que aconversa sobre a camisinha "quebra o clima", indicando que era possivel que,


em certos casos, n~o a usassem.
 
Segundo a opini~o dos participantes, existe em geral urn grandedesconhecimento sobre as melhores formas de se usar o preservativo, sendodiffcil conceber um uso prazeroso da camisinha. 
Quanto Aatitude diante dos parceiros que se recusam a usar camisinha,todos afirmaram que procuravarn convenc6-los pela conversa, falando dosperigos da AIDS e lembrando a'possibilidade da infidelidade. 
Quanto A forma de difundir ainda mais o uso da camisinha, houvediscordincias: alguns afirmaram que a melhor maneira de convcncer as pessoasa usarern o preservativo era mostrar-lhes a face mais chocante da AIDS, "gentemorrendo nos hospitais", enquanto outros se manifestaram contra esta formade "lerrorismo". No entanto, todos concordararn que informaqdo 6afundamental, atrav6s de conversas, "abrindo a cabeqa das pessoas" - difundindo 
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noq6es de responsabilidade, nfo s6 entre os homossexuais, mas em todos os 

grupos da sociedade. 

4. Os principais obsticulos 
A partir do que foi dito e discutido nos grupos focais, v6de-se constatar que 

os principais obsticulos ao desenvolvimento de um trabaiho de comunicaqio 
eram algumas convicq6es arraigadas entre o grupo. 

Havia a confianga mftica em formas de prevengdo ineficazes, um certo 
fatalismo quanto ao contigio e dcividas sobre algumas formas de transmissdo do 
virus, especialmente nos casos do sexo oral e aral; a maioria acreditava que urn 
parceiro "fixo" ou "antigo" nfo representava risco e, em muitos casos, os 
parceiros recusavam o uso do preservativo - al6m de tirar o prazer, atrapalhar 
o processo de seduqfo e ser muito caro, 0;o merecia confianqa: "arrebenta toda 
hora". 

Al6m desses fatores, seria importante levar em conta ainda urn profundo 
descr6dito manifestado pelo grupo em relaqdo As campanhas de informagfo jSi 
veiculadas pelos meios de comunicagdo de massa: todos viam embutido nelas 
urn alto grau de discriminaq~o e preconceito. 

5. 0 material educativo 
Segundo a opinifo dos participantes dos grupos, um material educativo 

sobre o HIV e a AIDS deveria ser pritico, formulado em linguagem popular, 
de ficil entendimento. Deveria trazer informaq6es verdadeiras, expostas corn 
franqueza mas sem alarmismo, de forma afetuosa, explicando que a AIDS nfo 
6 apenas doenqa de homossexuais, sendo "igual para todos". 

Para os grupos, a linguagem do material deveria preocupar-se, antes de mats 
nada, com o combate Adiscriminaq:o do homossexual, procurando ressaltar, 
recorrendo ao erotismo mas sem vulgaridade, a afeiqdo que existe no 
relacionamento homossexual. 

Nas mensagens, deveria ficar claro que a intenq~o dos cuidados preventivos 
em relaqfo ao HIV e AAIDS 6 evitar perder o amigo, a pessoa amada, e nfo a 
id6ia egofsta de que cada um se deve proteger do parceiro, de que este 
representa uma ameaqa. 0 mais importante - concordarain todos - 6 que o 
material educativo ndo apelasse para o medo. 

O material deveria ser acompanhado da distribuigdo gratuita de camisinhas, 
pois "naco adianta incentivar o preservativo, se a pessoa nfo tiver dinheiro para 
comprar". Todos concordaram quanto Anecessidade de estimular o uso da 
camisinha, informando que este uso pode ser precedido por uma s6rie de 
brincadeiras e que o emprego de cremes e loq6es diminui o atrito. 

Os meios de comunicaq:o sugeridos foram panfletos, cartazes e videos, 
sempre acompanhados de discussao, que pudessem servir dc apoio ao Disque 
AIDS Atobi. 
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O programa de difusfo de informa 6es
 

Conteddo das mensagens c meios de comunicagfio 
Os grupos focais permitiram identificar os obstdculos, definir objetivos e 

traqar estratdgias para uma campanha de informaqfo, considerando que o 
pfiblico erpecifico que se pretendia atingir demonstrava, atd entdo, uma forte 
rejeiqfo ao conte6do preconceituoso das mensagens da maioria das campanhas 
de massa. 

Definiu-se que o conLeddo das mensagens procuraria atender As 
necessidades manifestadas pelo grupo, como segue: 

" Primando pelo respeitc Adignidade do homossexual e a seu direito A 
homossexualidade, sein preconceitos ou discurminac,, iunca adotando 
qualquer censura c explicitando, nas mensagens difundidas, a aceitaqdo 
das formas de sensualidade comuns ao grupo. 

" Respondendo a dfividas especificas em relaqfo ao sexo oral, ao uso da 
camisinha e .ismaneiras mais seguras de exercer a sexualidade. 

Quanto aos meios de comunicaqfo para ati~tgir este segmento, concluiu-se 
que os canais mais eficazes para uma divuigaqdo de apoio ac Disque AIDS 
AtobA seriam cartazes de parede e pequcnos cart6es impressos, ou "santinhos". 
Cartazes, porque podiam ser afLxados nos locais onde os homossexuais se 
reuniam, como boates, ruas, bares, casas de espetdculo e restaurantes, atingindo 
mais diretamente o p6blico-alvo; "santinhos", porque sio produtos tradicionais 
da cultura brasileira, discretos eficeis de guardar, podendo conter mensagens 
explicitamente s~nsuais. 

Os objetivos do programa de comunicaqfo ficaram definidos da seguinte 
maneira: 

" a longo prazo, aumentar a prStica do sexo seguro e o uso da camisinha; 

" a curto prazo, promover o uso do serviqo Disque AIDS Atobi. 

Defini~fio de estrat~gias e materiais 
A estratdgia definida para o programa foi a de desenvolver urn trabalho de 

divulgaqfo em apoio ao Disque AIDS. 

Ficou accrtado que as seguintes mensagens bfsicas deveriam ser enfatizadas 
em todo o material de divulgaqdo ligado ao Disque AIDS: 

- Voc6 pode ligar, porque 6 da gente. 

- 0 seniqo 6 confidvel. 

- A consulta 6 confidencial. 

- 0 anonimato do consulente 6 garantido. 
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0 desenvolvimento do material 
0 plano original de comunicaqo previa a produg~o de "out-doors"a serem 

expostos em locais estrat6gicos, 500 exemplares de urn cartaz de parede e 50.000 
santinhos que seriarn distribufdos em locais frequentados por homossexuais, 
segundo mapa a ser definido pelo Atobt. 

Durante a produqio dos prci6tipos, forzr- xealizadas cinco reuni6es corn 
grupos de homossexuais para a discussdo das irnsagens e das ilustraq6es. 
Durante essas reuni6es, utilizaram-se mnat-.iais de outras institui,6es e 
fotografias de revistas como id6ias que pudessern servir para a produoo de 
fotos. 

A id6ia do cartaz, examinada na primeira reunido partia da seguinte 
mensagem: "Se voci 6 daqueles que acharn que usar camisinha 6 como chupar 
bala sern tirar o papel, informe-se: Disque AIDS Atobi." 0 objetivo era 
trabalhar corn esta frase, bastante difundida entre os homossexuais, 
motivando-os a ligar para a linha especial. 0 prot6tipo, no entanto, n5o foi aceito 
pelo grupo, e a id6ia acabou sendo abandonada. 

Na reunido seguinte, apresentaram-se mais tr i id6ias de mensagens: 

- "Amar 6 perigoso? Informe-se: Disque AIDS Atobi." 

- "N6s fazemos sexo seguro. E vocd? Informe-se: Disque AIDS 
Atobi." 

- "AAIDS ndo tern cura. Mas n6s temos a solugfo. Informe-se: Disque 

AIDS AtobA." 

Ficou decidido ainda que, na produqfo dos prot6tipos, seriarn utilizadr
fotos tiradas por urn fot6grafo relacionado com o Grupo AtobA, usando modelos 
profissionais corn caracterfsticas ffsicris atraentes para homossexuais, 
transmitindo a imagem de pessoas saudtveis e felizes. 

Nas demais reuni6es, foram definidos os prot6tipos dos "santinhos", 
trazendo as seguintes mensagens c ilustrag6es: 

1.Ter urn caso fixo evita AIDS?
 

(Foto sensual de dois homens sauddveis.)
 

2. Sexo oral 6 arriscado? Se isto estA deixando voc muito ansioso, ligue para 
a gente. 

(Foto sensual de dois homens, sendo urn corn o rosto na aitura da cintura do 
outro.) 

3. 0 que 6 sexo seguro? Otlais as formas de sexo seguro ?
 

(Foto de dois homens colocando a camisinha ern penis de plistico.)
 

4. E para a camisinha nfo arrebentar? 
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E PRA CAMISINHA
 
NAO ARREBENTAR?
 

INFORME-SE 

DISQUE-AIDS ATOB4 

332-0787 
ATOBA - BEMFAM 

SEXO ORAL E ARRISCADO?
 
SE ISSO ESTh DEIXANDO
 
VOCE MUITO ANSIOSO,
 

LIGUE PRA GENTE 

DISQUE -AIDS ATOB4 

332-0787 
ATOBA - BEMFAM 
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O QUE E SEXO SEGURO?
 
QUAIS AS FORMAS
 
DE SEXO SEGURO?
 

INFORME-SE 

DISQUE-AIDS ATOB, 

332-0787 
ATOBA - BEMFAM 
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Em todos os casos, a pergunta inicial era seguida pela mensagem
"Informe-se. Disque AIDS Atobd", acompanhada do nfimero de telefone do
servigo de hot-line. Recomendou-se que as imagens das fotos fossem "nfo
pornogrdficas", e escolheu-se para os "santinhos" o formato de 7 por 11 
centimetros, em papel couch6 espesso. 

A id6ia da prLduq o do out-door foi afastada ainda na fase de elaboraqdo, 
em virtude de seu alto custo. 

Pr-teste do material 
Os primeiros prot6tipos dos cartazes foram submetidos Aapreciaq~o de

trinta homossexuais, escolhidos entre os fregueses de um bar muito frequientado
pela comunidade gay do Rio de Janeiro, no Centro. 

Os cartazes traziam as seguintes mensagens: 

- Amar 6 perigoso? Informe-se. Disque AIDS AtobA. 
- A AIDS nfo tern cura, mas n6s tcmos a soluqfo. Informe-se. Disque 

AIDS Atobi. 
- N6s fazemos sexo seguro. E voc? Informe-se. Disque AIDS Atobi. 

O primeiro cartaz nao foi aprovado. A maioria dos cntrevistados achou que
a pergunta "Amar 6perigoso?' poderia sugerir que o amor 6rcalmente perigoso,
especialmente entre homossexuais do sexo masculino, jA quc a ilustraqfo 
mostrava dois hon-'ns. 

Ji os outros dois despertaram considerivel aprovaqdo, principalmente o de
n6rmero 2. Foi questionada, por6m, a possibilidade de se estar transmitindo a
falsa id6ia de que uma cura para a AIDS havia sido encontrada. A soluqAo
encontrada foi mudar a mensagem para "AIDS se evita. N6s sabemos como." 

Dois prot6tipos dc "santinhos" foram airda apresentados a 12 pessoas. A
r'ensagem do primeiro era "Ter um caso fixo evita a AIDS?', e a do segundo,
"Sexo oral 6 arriscado?" Em resposta, os entrevistados sugeriram apenas
mudanqas nas ilustra(6es, pedindo que transmitissem mais sensualidade e 
menos indicativos scxuais. 

Os outros prot6tipos de "santinhos" nio foram pr6-testados, porque
decidiu-se csperar o. resultados do pr6-tcstc dos dois primeiros. 

A difusio do material 
O processo de difusio incluiu o lanqamento da campanha "AIDS se Evita",

de apoio Ahot-line, c um programa dc distribuiq;o do material de divulga 5o. 

A campanha de divulgao "AIDS se Evita" 
No dia 28 dc fcvcrciro de 1991, o"Disque AIDS Atobi" rtcebeu um reforqo.

Em cerim6nia reali/ada na sala de imprcnsa da Assembl6ia Legislativa do Rio
de Janeiro, o Grupo Atobi ea BEMFAM lanqaram acampanha "AIDS se Evita.
N6s Sabemos Corno'. Seu objetivo imediato era dar ampla divulgaqio i 
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existdncia da linha exclusiva. Corn o apoio das Secretarias de Safide do Estado 
corn ae do Municfpio, a cerim6nia de lanqamento da campanha contou 

participagdo de diversos deputados e autoridades da drea de safide. 

O lanqamento da campanha foi tema de reportagem dos principais jornais 
e rAdios do Rio de Janeiro, suscitando ainda o interesse de alguns prograrnas 
de televisdo. Foi ainda amplamente noticiado pelo jornal "0Caso", editado pelo 
pr6prio Grupo AtobA. 

v0 
. '.,., -

Distribuiqfio de cartazes e "santinhos" 

0 piano de distribuiqAo do material de apoio deu prioridade a zona Oeste, 

Azona Norte e ao Centro da cidade, rcgi6e., de maior influencia do AtobA. A 
zona Sul foi inch'fda de forma secunddria. 
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Para a distribuiqido do material, o Grupo Atobi montou urn esquema
especial que contava com a participaqdo de cinco voluntrios. A cidade do Rio
de Janeiro foi dividida em sete zonas: Zona Oeste, compreendendo Bangu,
Campo Grande e Pedra de Guaratiba; Zona Barra, incluindo Jacarepagu,;
Zona Norte, corn os bairros de Madureira, Lcopoldina, Penha e Ramos; Zona
Centro, correspondendo ao chamado "Corredor Cultural"; Zona Sul, incluindo 
os bairros de Botafogo, Copacabana c Ipanema; e Zona Universitdria -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pontificia Universidade Cat6lica,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro c Universidade Federal Fluminense,
locais em que o material foi submetido a debate nos cursos de Comunicaqdo. 

Em todos estes territ6rios, a distribuiqdo atenderia prioritariamente a 
saunas, bares e boates, tradicionais locais de "pegaqfo" freqiientados por
homossexuais. 

Avalia §o 
No perfodo inicial de funcionamento do Disque AIDS, problemas de ordem

gerencial e financeira exerceram considerdvel influfncia sobre a qualidade dos
serviqos prestados. Conv6m acrescentar ainda que os recursos em dinheiro corn
qLe o programa contava foram bloqueados em razfio de urn piano econ6mico
do governo federal, gerando dificuldades para a contrataqio de funcionArios.
A partir de janeiro de 1991, os serviqos passaram a contar praticamente apenas 
corn o trabalho de voluntArios. 

Ainda assim, entre maio e dezembro de 1990, o Disque AIDS AtobS atendeu 
a 2.036 chamadas, a maioria de homens jovens m(,.adores da Zona Norte doRio. As principais informaq6es solicitadas diziam respeito aos riscos do sexo
'oral, a locais para exanics de sangue, As formas de transmissdo da doenqa, aossintomas e a informaq6es sobre preservativos ('inde obt8-los, como usar e qual 
o melhor). 

A tim de avaliar o impacto do programa de divulgaqdo por meio de cartazes 
e "santinhos", utilizou-se como ponto de partida um levantamento estatistico
global, baseado nas fichas de atendimento As chamadas. 

Ndmero de liga 6es 
Nos primeiros meses de funcionamento da hot-line, ainda em 1990, o n6rmero

de chamadas por m~s apresentou grandes variaq6es: no primeiro m~s, maio,
foram 359 ligaq6es - uma quantidade excepcional, que nfo tornaria a ocorrer: 
nos meses seguintes este n~mero cairia para menos da metade. Emjunho, foram
156, em julho, 148, e em agosto, 138 ligaq6es. Em setembro, apresentou uma
queda para 115 ligaq6es, descendo nos meses seguintes, at6 dezembro, para umam6dia de 70 ligaq6cs por mfs. Em janciro de 1991, vcrificou-se uma nova queda, 
agora brusca, registrando-se 19 ligaq6es apenas. 

Em fevereiro dc 1991, corn o lanqamento da campanha "AIDS se Evita" e o
inicio da distribuiqfo dos cartazes e "santinhos", o ntamero de ligaq6es aumentou 
para 86 e, em margo, para 130. Em abril, o Grupo Atobd teve problemas na
distribuiqfo de carta/c e "santinhos"por falta de pessoal, ocorrendo uma queda 
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na procura pelo serviqo (52 ligaq6es). Em maio, com a retomada dos trabalhos
 
de panfletagem, a demanda aumentou para 211 ligaq6cs. Emjunho, as chamadas
 
reduziram-se a 172, continuando 
a cair nos meses de julho e agosto (83 e 55
ligaq6es, respectivamente). Vale ressaltar que, em junho, os ccartazcs

"santinhos" se esgotaram, encerrando-se sua distribuiqfo. Na scgunda quinzena

de agosto, as fichas de chamada deixaram de ser prcenchidas, por falta de
 
pessoal qualificado para o atendimento da hot-line, devido a problemas
 
financeiros. 

Informag6es solicitadas 
Como era de se esperar, as informaq6es pedidas ao Disque AIDS diziam
 

basicamente respeito como era de se esporar, a temas ligados Adoenqa 
- numa
 
proporqdo de dois terqos em relaqAo aos outros serviqos oferecidos pelo Grupo

AtobA (informaq6es sobre atividades do grupo, Centro de Valorizaqio da Vida
 
e outros).
 

As perguntas mais comuns so relacionavam Aquestfio do contigio, acxames
 
e serviqos associados AAIDS. Cabe saliontar quo 
a natureza das informaqcs

pedidas n~o sofreu alteraqfo corn a campanha de divulgaqio do serviqo.
 

Os usmirios
 
a) Origem
 

Antes da campanha, os usu~rios cram em sua maioria originirios das zonas 
Sul (Copacabana, Botafogo, etc.) e Norte (Tijuca) do Rio de Janeiro. A partir

da campanha, aumentou o nfrmero de chamadas de moradores das zonas Norte,

Oeste, Barra, Sul, Centro e Universitria, locais onde se concentraram os
 
trabalhos de panfletagem.
 

b)Sexo 

Os usumrios da linha cram prioritariamente do sexo masculino. Houve
 
tamb6m mulheres que se beneficiaram deste serviqo, numa proporqao que

variava m~s a m~s masse mantinha em menos da metade do nOmero de usurios
 
de sexo masculino.
 

c) Nivel de instruqfio 

O nivel de instruqio dos usudrios apresentou pequenas variaq6es. Nos 
primeiros meses do projeto - de maio a julho de 1990 - vcrificou-se a
predomindncia de pessoas de nfvol superior sobre as de nivel secundirio. Nos 
meses subseqiaentes, ocorreu uma equiparaqio entre esses dois nfveis. No 
entanto, a diferenqa no nImero de chamadas era bern nftida entre ess s niveis 
(superior e secundirio) e pessoas de nfvel primirio - indicando que poucas 
pessoas de nfvel de instruqdo mais baixo foram sensibilizadas para a utilizaqfo
do serviqo. Com a campanha, nfo notamos nenhuma mudanqa nessa tend~ncia. 

d) Profissfio 

Entre os usudirios, encontravam-se inicialmente, antes da campanha, as mais 
variadas categorias profissionais, destacando-se os estudantes, o que pode 
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indicar a major sensibilidade do p6blico jovem oferta desse serviqo. 
Seguiam-se bancfirios, comercidrios, professores e advogados. Depois da 
campanha, observou-se o predominio de estudantes c professores, o que mostra 
a resposta destes segmentos a distribuiqio do material informativo nas 
universidadcs 

e) Obtenqio do numero do telefone 

No periodo anterior 'i campanha, os usurios afirmavam terem sabido do 
serviqo principalmente atrav6s do rdio e televisdo. A partir da campanha, os 
"santinhos" passaram a se destacar como forma de divulgaqdo. 

No mids de maio de 1991, a principal fonte de obtenqdo do telefone do Disque 
AIDS foi a imprensa (109 casos), seguida dos "santinhos" (54 chamadas). Este 
resultado est, provavclmente relacionado ao esforqo de divulgaqdo que se fez 
naquele ms atrav~s da imprensa. 

Emjunho de 1991 os trabalhos de panfletagem chegaram ao auge, resultando 
num total de 172 chamadar, das quais 105 originrias dos "santinhos". 

O jornal "0Caso" 

Al6m do apoio por mcio da divulgaqio, surgiu ainda no Grupo Atobi a id6ia 
de publicar um jornal bimestral pr6prio que pudesse contribuir para dar 
continuidade ao funcionamento do scrviqo de hot-line: pretendia-se que 
obtivesse auto-suficiencia financcira, e aprofundasse o trabalho de inforniagfo 
e educaqdo na drca de prevcnqdo do contdigio pclo HIV e da AIDS. Ojornal foi 
batizado de "0Caso". 

O programa previu o apoio para a preparaq~o de tres nimrros de "0Caso", 
lanqados em setembro e dezembro de 1t)1 e em janeiro de 1992, com tiragem 
de 5.000 exemplares cada. 

Ojornal contou corn a assistcncia t6cnica da BEMFAM em sua prepara~do 
editorial: tdcnicos da BEMFAM escreveram artigos sobre as atividades 
desenvolvidas em prevenqdo de AIDS e os serviqos da hot-line, alcdm de ajudar 
na selcqd'o de textos de colaboradores e lderes dos principais grupos 
representativos da populaqfo homossexual. Veio ainda da BEMFAM a 
orientaqio para a diagramafio, fotocomposiqio e arte final do jornal. 

Para a capacitaqdo cm procedimentos de comerciali/aqdio e obtenqfo de 
recursos atrav6s da venda e da veiculaqdo de antincios, a equipe t6cnica da 
BEMFAM orientou e treinou trcs membros do Grupo Atob,. 

A distribuiqio do jornal era feita pelo corrcio, gratuitamente, nas bancas de 
jornais e pela venda directa (corn vendedores voluntdrios). 

Ap6s a distribuiqio do primeiro numero, foram conseguidas 90 assinaturas. 
No entanto, a avaliaqdo do impacto dojornal foi prejudicada, na medida em que 
o Atobi teve dificuldades para controlar sua distribuio e vendagem. 
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Vozes dos homossexuais 
Sobre a bissexualidade: 

- "Sou casado, homossexual c tcnho uma filha que, junto corn minha 
mulher, tem pleno conhccimento da minha homossexualidadc. 
Minha mulher 6crente eeu ainda digo aCla: Bcm, eu s6 dou para os 
outros o que n~o dou avoc." 

- "A casa onde moro 6 de dois andares c cu levo os garolos para a
minha casa, mas s6 para osegundo andar, ondc minha filha c aminha 
mulher n.io sobem. Elas nunca sobCm porque sabem quando Cstou 
corn urn garoto li em cima. Eu you sempre para o cinema de 
RealCngo, ondC passa filmes pornogrficos c 6 frequente a
masturbaqio dos garotos na plai6ia. Af, eu chego perto, digo que 
estou corn o carro do lado dC fora e se cICnao gostaria dC ir at6 a
minha casa. Al6m de minha muilher Cminha filha, toda avizinhanqa 
e parentes sabem." 

- "0 meu pai 6 homosscxual. Eu tenho urna esposa que sabe que
tamb6rn sou e gosta muito de mim. Eu jAi trouxe ela ao grupo e 
tamb6m jA levei auma boate gay. Ela s6 nio entende porque eu nfo 
uso camisinha corn ela. Eu me amarro nela." 

- "Fui casado esou pai de dois filhos. Me dou bern corn aminha filha, 
corn a minha ex-mulher eo marido dela. S6 me separei porque eu 
dava mais para o ineu caso do que para aminha mulher." 

Sobre o segredo: 

- "Minha familia nfo sabe." 

- "A famflia nio sabe, mas se soubesse minha mie ficaria triste emeu 
pai me colocai ia na rua." 

- "Minha familia sabe, mas nfo toca no assunto." 

- "Minha famflia sabe e aceita." 

- "Minha familia diz quo eu sou uma pessoa livre c que devo arcar com 
apr6pria liberdade, seja qual for anatureza dela." 

0 preconceito: 

- "Quern estA de fora nfo sabe oser humano que somos, asociedade 
6mais podre que n6s." 

- "As pessoas de fora deveriam respeitar c nosso problema." 
- "Para a sociedade, viado ndo presta." 

AAIDS: 
- "Eu acredito que AIDS 6 urn pouco de ignorincia. A AIDS pare 

mais por urn problema pessoal, por falta de conhecimento." 
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- "Antigamente nfo tinha AIDS. Eu nio acredito na AIDS, 6 uma 

doenqa da antiga corn um nome reformulado." 

- "A AIDS 6 a gonorr6ia corn outro nome. Foram os americanos que 
trouxerarn no Rock in Rio." 

- "A AIDS 6 a porta aberta para uma pregada de doenqas." 

- "A AIDS ndo mata, mas sim as outras doenqas oportunistas." 

Como se pega a AIDS: 

- "Numa opera .6o brega." 

- "No dentista que ndo esteriliza seu maLerial de trabalho." 

- "Da me para o filho." 

- "Com pico na veia." 

- "Attrav6s do sexo." 

- "Pela transfusdo de sangue."
 

- "Pela relaq6o entre homossexuais."
 

- "Atrav6s do esperma, mas mais pelo sangue."
 

- "N.o s6 do homem para o homem, o sexo em si 6 um risco."
 

Prevenqho e outras formas de contigio: 

- "Uma boa alimentaqro mantdm o organismo forte e, assim, menos 
suscetfvel AAIDS." 

- "Pegar AIDS, ccmo qualquer doenqa, 6 uma questdo de sorte oi 
azar." 

- "Deus 6 a melhor proteqdo."
 

- "Para mim, s6 se pega estas doenas atravds da relago sexual."
 

- "Euacredito na AIDS, por isso s6 tianso corn camisinha."
 

- "AIDS? Eu conflo em Deus!"
 

- "Os heterossexuais acham que 6 doenqa de homossexuais, o que 6
 
urn mito, pois conheci um ca.al cuja mulher pegou AIDS." 

- "Existe a possibilidade de st pegar AIDS pelo sexo oral, poils jA li 
alguma coisa a respeito. Tern muita gente que ndo gosta de usar 
camsinha para o sexo oral, diendo que 6 como se chupasse bala 
corn papel." 

- "Cuidar do doente nAo transmite ou pega AIDS." 

As mudanas de comportamento: 

- "0 heterossexual estS mais devagar, ficando mais em casa corn a 
familia." 
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- "As pessoas nio estavam mais dando valor a si mesmas e agora hA 

mais afeto, mais carinho." 

"Nesta noite de verfo, hoje eu estou aqui participando deste grupo. 

Tempos atrAs, estaria no Aterro do Flarnengo, transando corn cinco 

ou seis pcsboas sem usar nada. Agora nfo, mas antes n:o tinha nem 

papo. Hojc. tern a conversa, a pergunta quem 6 vocE, o que faz, se 

tern camisinha e etc." 

"Conheciuma pessoa, elc queria sexo corn penetragdo sem camisinha 

-

-

e eu neguei. Af, nfo houve transaoo." 

A camisinha: 

- "Eu nfo era muito preocupado em usar a camisinha por causa do 

garoto que estava comigo, que dizia ndo gostar de homossexual." 

- "Eu ndo uso camisinha porque eu tenho o meu caso." 

"Essa coisa de fidelidade ndo existe entre homossexuais, e quem-
acredita nisso dorme de touca." 

- "Comecei a usar camisinha muito antes desse ncg6cio da AIDS, 
porque tive doenqa ven6rea." 

- "Eu ndo useva a camisinha porque dificultava o Extase, mas 6 preciso. 

Tenho que dsar, mas 6diffcil porque n-o hd contato pele corn pele." 

- "Eu acho que corn ura pessoa que se gosta a camisinha 6 urea 
todos derambarreira. Se fez um teste, dois testes, tr6s testes e 

negativo, ndo hS necessidade de usar a camisinha." 

- "Eu ache, isso de usar camisinha uma coisa maluca. A gente morre, 
mas pelo menos morre feliz, pois, jd pensou, na hora fatal, vem aquele 

papo da camisinha, quebra..." 

- "A primeira experi~ncia da camisinha 6 tat,-ntica, pois 6 a s.co, as 

pessoas nfo souberam tornar a camisinha prazerosa, n~o houve 

carinho, af, tern gente que ndo se adapta Anova forma de amor." 

- "Eu conheqo muita gente informada que nio usa, acho que 6 o tipo 

da pessoa que ainda nfo se conscientizou sobre o perigo. Acho que 

s6 vai se conscientizar quando vir de perto a doenqa." 

- "Para mim 6 uma questa.o de escolha: ou usa ou morre." 

"Eu digo que transar sem nada 6 perigoso, e tento convencer que-
usar camisinha 6 uma coisa gostosa." 

- "0homossexual 6infiel, eu sou infiel, a carne 6 fraca e por isso acho 

que 6 preciso usar a camisinha." 

Como conduzir uma campanha: 

- "Para mim, nfo 6 s6 distribuindo a camisinha, dando a camisinha, 6
 

preciso informar corno usar."
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- "Mostrando a verdade as pessoas, que tern gente morrendo noshospitais; eu vi dois amigos morrendo e acho que niomostrar isso 6
preconceito bobo." 

- "Acho quc nio 6 fazendo terrorismo que se vai convercer os outros." 
- "Para mim, 6 abrindo a cabeqa das pessoas, conversando." 
- "Responsabilizando todos, n:o s6 os homossexuais, mas tc-nbdm nas

escolas, religi6es, associaqCes, governo, etc." 
- "Acho que a informaco 6 fundamental por parte de algu6m quetenha credibilidade no meio entendido, se for mddico vai serrepelido. Se for homossexual o acesso scrA mais tranqiilo, atravds

de pessoas da pr6pria comunidade dos homossexuais." 
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Acertos e erros,
 
perdas e ganhos
 

Terminado o relato do desenvolvimento do projeto, seria justo fazer urna 

andlise final com respeito As seguintes quest6es: os objetivos foram alcaniadczs? 
a realidade do p6blico-alvo?o trabalho realizado afctou de alguma forma 


Houve desdobramento das aq6es de comunicaqfo incentivadas pela pesquisa,
 

nos diferentes grupos?
 

Pode-se concluir que a metodologia adotada para identificar as formas mais 

eficientes de comunicaqfo, em cada grupo, demonstrou ser efetiva de vez que 

o material prodazido correspondeu As espectativas do ptiblico-alvo e cumpriu 

o objetivo de transmitir a mensagem de prevenqro da AIDS. Entretanto, a 

ccntinuidade das aq6es de comunicaqdo para a safide, por tipo de material e por 

grupo participante, sofreu a intervenqfo de diferentes fatores, independentes 

do estimulo e da vortadc dos grupos. Vejamos o desenrolar dos fatos por 

material e grupo a que se destinou: 

Ridio Mimoza -Por uma sdrie de conflitos de lideranqas, inerentes Apr6pria 

vida da Vila Mimoza, as transmissbes da rfidio comunitfria foram 

interrompidas, algumas vezes no primeiro semestre de 1992, prejudicando a 

continuidade do trabalho. Contudo, o desenvolvimento do projeto resultou num 

fortalecimento efetivo da Associaqfo de Prostitutas do Rio de Janeiro. 0 

funcionamento da Rfidio, al6m de favorecer a obtenqfo de recursos financeiros 

e apoio de outras instituiqbes, tamb6m despertou a comunidade para o 

conhecimento de sua pr6pria riqueza de comunicaqfo que nunca suspeitara ter. 
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Camisetas e Camisinhas 00 projeto voltado aos meninos de rua foidesenvolvido, atd setembro de 1991. Nesse m~s, o Centro Brasileiro de Defesa
dos Direitos da Crianqa e do Adolescente perdeu sua sede e a equipe que
participava do projeto foi praticamente dissolvida. Os meninos assistidos pelo
Centro dispersaram-se: alguns desapareceram c outros foram recolhidos a uma
instituiqfo de menores infratores. Atualmente, o Centro estA reestruturado etern entre suas prioridades a retomada do trabalho de prevenqdo da AIDS junto
aos meninos de rua. Assim que for possfvel, o Centro pretende reiniciar a
produqdo das camisetas e o uso do jogo da mem6ria, criados pelo projeto. 

Disque AIDS - A hot-line continua a funcionar embora de modo precArio.
O Grupo Atobi, na verdade, n:o p6de lev.r 3 iniciativa adiante, de maneira
plenamente satisfat6ria, devido a problemas ligados As dificuldades de
organizaqfo do pr6prio grupo. Al6m disso, sofreu o reflexo da politica
econ6mica do governo federal, que provocou o bloqueio de seus recursos. Noentanto, o jornal "0Caso" continuou sendo publicado e jr foram editados mais
dois ntlmeros, sem haver necessidade de assist6ncia da BEMFAM. 0 principalproblema do Grupo continua a ser a dificuldade de obtenqfao e gerenciamento
do trabalho voluntrrio inerente a esse tipo de organizaqro -dificuldade que nfo
6 exclusividado brasileira e muito menos de grupos de homossexuais - ocorre 
em todo o mundo c em qualquer forma de intervenqro social baseada em 
cooperaqio voluntAria. 

Em todos os casos, houve algum tipo de intervenqfao que os grupos nfopuderam impedir porque sua proposta, seu alcance e suas possibilidades de
reagir cram limitadas. Em tiltima anlise, petendiamnro assegurar a
perenidade de iniciativas ou do entidades mas, sim, visavam difundirinformaq6es sobre o exercicio da sexualidade de forma segura em :elaq~o A 
prevenqro da AIDS. 

Por outro lado, qualquer tipo de intervenqdo social estA nocessariamente
obrigado a convivcr com a violkncia da sociedade em algunia de suas formas. A
impot~ncia dos grupos face Arealidade mais global n5o significa, de maneira

alguma, que 
a aqro do projeto estivesse incorreta. Muito pelo contrrrio. A
interaqo corn pessoas pertencentes ao ptiblico-alvo possibilitou que, de alguma
forma, as id6ias lanqadas pelo projeto permanocessem vivas em cada grupo.
Essas id6ias estro prontas a frutificar scmpre quo existam condiq6es favorsveis. 

Os resultados obtidos, portanto, ainda que limitados, comprovam que os
m6todos adotados foram corretos. Acreditamos que poucos projetos de
comunicaqro para a sa6de falaram tao de perto ao pitblico-alvo e tiveramresultados tro positivos na transmissfo do sua mensagem. Os obstAculos, que arealidade imp6e a propostar, de aqqo comno esta, nfo devem ser motivo para que
nos conformemos corn a inaqdo ou corn projetos que preconizem caminhos mais
confort veis de decis6cs e de avaliaq6es de gabinote. Dificuldades sempre
existirao mas, corn o tempo, poderdo ser suplantadas. Aqui, o que importa 6 
conjugar o verbo porsistir. 
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ONGs de Prevenqio da Aids 

PRAIDS 	 Rua Capitao Maccdo, 470 
04021-020 Sao Paulo -SPRua Beneficiencia Portuguesa, 24 sala 518 


Santa Efigenia GIV - Grupo de Incentivo iAVida
 
01033-02f) Sdo Paulo -SP
 

Av. Sao JoAo, 1333- apto 184 
Centro de Apoio LAMBIA 01035-000 Sao Paulo -SP 

Caxa Postal 8692 Casa da Fraternidade 
01065-970 Sao Paulo -SP 

Rua Benedito da Fonseca Rondon, 298 
Rede Um Outro Olhar Jardim Santa Elias 

01136-160 Sao Paulo -SPCaixa Postal 62618 

01214-00 Sao Paulo - SP Sec. Diaconia Igre~a Presbiteriana
 

Independente Unia

Grupo Religioso de Educaqio, Apoio e 
Solidariedade Rua Amaral Gurgel, 452 - sala 25 

Rua Amaral Gurgel, 452 sala 25 01221-000 Sao Paulo -SP 

01221-000 Sao Paulo - SP Associagi-o dos Voluntirios do lospital 

Grupo Pela Vidda - SPEn ibas 

Serviio Social
Rua General Jardim, 5561 

Av. Dr. Arnaldo, 165
Vila Buarque 

Pacaembu01223-010 So Paulo - SP 
01223-000 Sao Paulo - SP 

Grupo Luz e Esperanqa 	 GAPA - Sio Paulo 

Rua Japura, 211 Rua Barao de Tatuf, 376
 
01319-030 Sao Paulo - SP Santa Cecilia
 

01226-030 Sao Paulo -SPComunicaqfio Mulher 

Rua Rocha, 119 - sala 504 Casa de Apoio Brenda Lee
 
01330-000 Sao Paulo - SP Rua Major Diogo, 779
 

Bela VistaGELEDIS 
01324-001 Sao Paulo - SP 

Instituto da Mulher Negra Grupo CandombI AIDS 

Praqa Carlos Gomes, 67 - 5o andar 
01501-040 Sao Paulo - SP Av. Almirante Marques Leao, 284 

01330-010 Sao Paulo - SP 
ALIVE 

Grupo Liberdade eVida 
Alianqa Pela Vida Av. Antenor Navarro, 78 

Rua Paulo Carneiro, 30 02224-000 Sao Paulo -SP
 
Lauzane Paulista 02224-000 Sao Paulo -SP
 
02441-080 Sao Paulo - SP
 

Centro Pastoral Sio Josi 
Casa Vida Av Alvaro Ramos, 366 

Casa de Apoio para Criani;as HIV Positivas 	 03058-060 Sao Paulo -SP 

Rua Serra de Jaire, 1433 Associaqio de Auxflio a Crianqas Portadoras 
03175-001 Sao Paulo - SP de i1IV 

Rua Capltdo Macedo, 470Centro dos Hemoffl-cos do Estado de Sfio 
04021-020 Sao Paulo -SPPaulo 
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TABS - Associaqao Brasileira de Tecnologia 
Alternativa 

Rua Blorgcs ILagoa, 503 

4038-030 Sao Paulo - SP 

Centro de Apoio av Paciente corn AIDS 

Rua Bertioga, 585 
04141-100 Sao Paulo - SP 

APA - Apoio as Pessoas corn AIDS 

Av Pompeia, 1145 

05023-000 Sao Pliulo -SP 
Projeto IEsperana 

Rua Charles Chaplin, 85/103 
05642-000 Sao Paulo -SP 
022, ,-000 Sao Paulo -SP 

Centro Pastoral Sao Jose 

Av. Alvaro Ramos, 366 
03058-060 Silo Paulo -SP 

Assnciaqfio de Auxflio a Crian~as Portadoras 
de IIIV 

Rua Capito Macedo, 470 
04021-020 Silo Paulo - SP19800-000 

TABS - Associaqo Brasileira de Tecnologia
Alternativa 

Rua Borges Lagoa, 503 
04038-030 Salo Paulo -SP 

Centro de Apoio an Paciente corn AIDS 
Rua 3ertioga, 585 
04141-100 Silo Paulo -
APA - Apoio as Pessoas con AIDS 
Av. Pompeia, 1145 
05023-000 Silo Paulo - SP 

Projeto Esperanqa 

Rua Charles Chaplin, 85/103 
05642-000 Slo Paulo - SP 

Projeto Esperanqa 

Zona Leste II 
Caixa Postal 52674 
08001-970 Silo Paulo -SP 

GAPA - Baixada Santista 

Rua Samuel acara, 5 
IBoq ucirao11055-040 Santos - SPBoqueirilo 
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(;APA - Tuuhat6 

Parque Dr Barbosa ()Oeira,. s/noRodov'i Velha 
Pay Sup la o 

12020-190 'aubatd -SP 

(;rupo de Apoio e Tratalmento AAIDS
 
Caisa Postal 5053
 

13031-970 Campina, - SP 

Grupo de Apoio e Orientatfio
 
Rua Major Rehdern, 248
 
13465-000 Americana -SP
 

Grupo de Apoio e Preven filo AAIDS - CS1 
Rua Ouvidor Freire. 2109 
Centro 

14400-630 Franca - SP 

Comunidade Sio Francisco de Assis 
Rua Tibagy, 3
15500.000 Votuporanga -SP 

Corniti Civil de Apoio e Prevenqio i AIDS 
Rua Santa Cecilia, 873 

Assis -SS 

Novimento de Orientaqio e Preparaqio em
I'rol da Vida
 

rravessa ) Pedro 1, no 20-A
 
Cidade Adernar
 

04406-000 Sio Paulo -SP 

Movimento de Apoio ao Paciente corn AIDS 
Av. Dr. Silvio Margarido, 2 
05545-130 Sao Paulo - SP 

DIET 
Grupo de Prevenqio, Apoio e Solidariedade 
em AIDS 

Rua Moras, 175 
07134-290 Guarulhos - SP 

Projeto Nornes Santos 

Rua Manoel Dias Marcelino, 29
 
Encruillhada
 
11050-040 Santos - SP
 

IEPAS - Instituto de Estudos e Pesquisas emAIDS Santos 
Av. Alfredo Porchat, 76 

ouia11055-080 Santos 
- SP
 



GAPA - Sfo Jos6 dos Campos 

Av. Francisco Josd Longo, 925
 
Jardim Sao Dimas 

12245-001 Sao Josd dos Campos- SP 


Centro de Controle e fnvestiga Ao 
Imunol6gica Dr. A. Corsini 

Rua Domingos Casoti, 176 

13080-000 Campinas - SP 


GAPA - Ribeirdo Preto 

Rua Paran, 58 
Ipiranga 
14055490 Pibeirio Preto -SP 

Gru de Esclarecimento, Apolo e Prevenfo 
AM uS 

Av. Bngadetro Faria Lima, 5544 

Vila Sao Josd 

15090-000 S~o Josd do Rio Preto - SP
 

Grupo de Educaqfio e Prevenqfio AAIDS de 
Sorocaba 

Av. Comendador Pereira InAco, 105 
Lageado 

- SP18031-000 Sorocaba 

Apoio Religioso Frente AhAIDS 
Rua Francisco Serrador, 2 

Centro
 
20031-000 Rio de Janciro - RI 


Instituto Brasileiro de Inovaqfio em Saude 
Social - IBSS 

Rua Sete de Setembro, 43 sala 710 

Centro 

20050-003 Rio dc Janeiro - RIJ 


Associa fio das Prostitutas do Estado do Rio 
de Janeiro 

Rua Miguel Frias, 71-B 
E.stscio 

20211-190 Rio de Janciro -RI 

Grupo Pela Vidda - Niter6i 

Campus GragoatA - UFF 

Bloco N -50andar
 
24210-350 Niter6i - IJ 


Comunidade S-8 
Rua do Resende, 129 
Centro 

20231-091 Rio de Janeiro - RI 

ATOBA - Movimento de Emancipagio
 
Hlomossexual
 

Rua Professor Carvalho de Melo, 471
 
Magalha s Bastos
 
21735-110 Rio dc Janeiro - RJ
 

ARCA/ISER 

Apoio Rcligioso contra AIDS
 
Rua Ladeira da Gl6na, 98
 
Gl6ria
 
22211-120 Rio dc Janeiro - RJ
 

Centro Brasileiro de Defesa da Crian~a e do 
Adolescente 

Rua Barao do Jaguaribe, 316 -apto 201
 
lpanema
 
22421-000 Rio de Janeiro - I
 

API/AIDS - Associacfio Petropolitana 
lnterdisciplinar de AIDS 

Rua Carlos Gomes, 180
 
Moscla
 
25680-)20 Pctr6polis -RJ 

AMORA 

Rua Demdtno Fragoso, 29 
Centro 
27913-280 Maca6 -R. 

Associaqo Campista Interdisciplinar de AIDS 

Rua Rocha LeAo, 2- sala 217
 
Parque Leopoldina

20050-120 Campos -RI 

Grupo Pela Vidda - RJ 
Rua Sete de Setembro, 48 - 12o andar 
20050-00 Centro - RI 

ABIA 

Rua Sete de Setembro, 48 - 12o andar 
20050-000 Centro -RI 

Turma OK 

Rua do Resendo, 43
Centro 

20231-091 Rio do Janeiro - RI 

GAPA Rio de Janeiro 
Rua Conde de Bonfim, 377 sala C-04 
Tijuca 
20520-051 Rio de Janeiro - RI 
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Grupo Interdisciplinar de AIDS Associaqfio de Preven&io e Apoio anos 
Pacientes e Portadores de AIDS
 

Av. Campos Sales, 3146
 
Bessa Rua Padre Caargo, 397
 
58035-000 Joao Pessoa -PB 80060-240 Cuntlba -PR 

ALIA - Associaqfio LondrinenseGAPA - Belbm Interdisciplinar de AIDS
 
Campus Univ. do Guama Rua ind6ia, 309
 
Vadiao Tdrreo, s/no Parque Alvorada
 
Guama
 

6075-900 Beldm -PA 86062-540 Londrna - PR
 

GAPA - Florian6polisGrupo Free 
Rua Felipe SchmidtCaixa Postal 756 
Esq. Av. RMo Branco, 1- sala 14

64001-970 Teresina - PI 
88010-000 Florian6polis -SC 

AMAVIDA - Universidade do Amazonas GAPA - Rio do Sul 

Sub-Reitona de Assuatos Comunitdrios Rua Ana Neri, 42
 
Estrada do Contorno, s/no 89160-000 Rio do Sul -SC
 
Centro Universitdrio
 
Cordado GAPA -Tubarflo
 
69077-000 Manaus - AM
 

INAMPS 
Casa de Assistincia aos Portadores de AIDS Rua Sao Manoel, 40 

88701-120°'ubatAo -SC
Rua Bahia, 493 

Jardim dos Estados GAPA - Rio Grande
 
70002-430 Campo Grande - MS Rua General Baceliar, 378 - sala 801 

Casa de Assistincia aos Portadires e Doentes Centro 
de AIDS 90200-200 Rio Grande - RS 

Rua Rio Bonito, 7 GAPA -Porto Alegre 
79052-390 Campo Grande - M. 

Rua Luis A'onso, 234 
GAPA - Distrito Federal 90050-310 Porto Alegre - RS 

SQN 313 Blo,':o I apto 433 NUANCES
 
Asa Norte
 
70774-090 Bra iha - DF 
 Caixa Postal 1747 

90201-970 Porto Alegre - RS 
Grupo Arco Iris 

Sociedade Civil Bem-Fstar Familiar 
-no BasiilBEMFAM

Assoriaqao Brasiliense de Combate AAIDS 

Av. W Norte - Quadra 701 - sala 1130
 

Av. Repfblica do Chile, 230 179 andarEdiffcio Rddio Center 
Centro70747-970 Brasilia - DF 
20031-170 Rio de lanciro -RJ 

Grupo Pela Vidda - Goifinia 

Rua X, quadra X9 lore 16
 
Bairro Jardim Brasil
 
74730410 Goiania - GO
 

Grupo Pela Vidda - Curitiba 

Rua Canada, 2108 Bloco A12
 
82500 Curitibi - PR
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A reprodugfo total ou parcial desta publicaqdo somente serg permitida corn 
a autorizagdo expressa da Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil 
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