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Fruto da colaborac;ao entre urn grupo de medicos e outro de etnopsiquiatras,

comandado por Tobie Nathan, 0 livro e uma reflexao sobre a relac;ao que os

doentes de Aids, de origem africana ou caribenha imigrados na Franc;a, estabelecem

com 0 sistema medico frances na hora de enfrentar e tratar sua doenc;a. 0 objetivo

inicial do projeto de pesquisa, que deu origem a obra, e conhecer a forma como

estes enfermos entendem seu mal em func;ao de suas pr6prias concepc;6es culturais

acerca das doenc;as e da morte. Os primeitos capitulos apresentam as hist6rias de

vida narradas por seis dos doentes entrevistados, que sao fundamentalmente

elaboradas tendo como ponto de referencia a doenc;a e sua interpretac;ao. A

homogeneidade demonstrada nos relatos, ou quando menos a versao deles

oferecida no livro, deve-se as menc;6es a bruxaria, que se converte assim no ponto

chave das interpretac;6es.

A explicac;ao que os autores oferecem desse fato centra-se em dois pontos.

Urn de1es mostra como a interpretac;ao causal fornecida pe1a biomedicina - a Aids

eprovocada por urn virus - e aque1a dada por outros sistemas de conhecimento

- a doenc;a e causada por bruxaria - nao sao incompativeis no pensamento dos

doentes, como poderia parecer na perspectiva do pensamento cientifico ocidental.

Os dois tipos de sistemas terapeuticos se re1acionam atraves da ideia dos niveis de

causalidade, ainda que 0 tenno naoseja utilizado explicitamente no livro, ja
delineado por Evans-Pritchard em sua obra Witchcraft, Oracles and Magic among the

Azande e desenvolvido posteriormente por outros antrop610gos, segundo a qual

a bruxaria eentendida como a causa ultima do mal, enquanto 0 virus da Aids, nesse

caso, representa apenas a causa imediata que produz a desgrac;a, 0 instrumento do

qual se serve 0 bruxo para alcanc;ar seus maus designios. A razao dessa causa Ultima,

os conflitos que levaram em Ultima inscincia ao desenvolvimento da doen~a, e
procurada nas re1ac;6es sentimentais dos doentes, em sua re1ac;6es sociais,

especialmente nas familiares - dai que os autores reservem alguns capitulos do livro
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a exposic;:ao dos sistemas de parentesco nos quais estao inseridos os pacientes

estudados.

Essas considerac;:oes levam aos pesquisadores ao segundo ponto: uma das

diferenc;:as fundamentais entre a biomedicina e outras terapias tradicionais e a

concepc;:ao da pessoa e sua relac;:ao com a enfermidade, ja que enquanto a

biomedicina trabalha com urn conceito de individuo que enfrenta sozinho sua

doenc;:a, os sistemas tradicionais aos que referidos no livro consideram a pessoa

inserida numa serie de relac;:aes definidas, especialmente pelo parentesco, membro

de urn grupo que pode ataca-la atraves da bruxaria, mas que tambem a defende

e protege. Dessa forma, 0 sistema tradicional fornece ao doente uma rede de

cuidados, protec;:ao e ajuda da qual carece a medicina ocidental.Esse fato, parecem

pensar os autores, e 0 que dota os sistemas tradicioilais de efidcia e sentido frente

ao sistema medico ocidental, que rejeita qualquer considerac;:ao sobre as relac;:oes

sociais como elementos implicados nas doenc;:as.

Em ultima inscincia, 0 estudo serve aos pesquisadores, nao tanto para refletir

sobre a forma de lidar com os comportamentos eo entendimento que os enfermos

de Aids provenientes de outras culturas tern, quanto para propor a questao da

relac;:ao entre a ciencia medica e as ciencias sociais e para argumentar sobre as

vantagens de uma abertura da medicina a sociedade, especialmente aos pacientes,

em vez de se apresentar como um nudeo fechado e inacessivel. A doenc;:a e urn fato

nao apenas biol6gico, tal como e representado pela alopatia, mas tambem social

e psicol6gico. 0 aspecto social da doenc;:a desdobra-se em dois sentidos: por urn

lado, a desordem que acontece durante '?-ffia enfermidade nao e apenas de carater

biol6gico, nao afeta apenas ao corpo, mas tern' implicac;:oes e fatores causais

emocionaise psicol6gicos, que remetem, em Ultima insdncia, as relac;:oes sociais do

doente e aos conflitos que essas podem envolver; por outro, quando uma pessoa

esci doente adentra-se em uma rede de gestao da doenc;:a e da terapia controlada

e definida pelo sistema medico em conjunto (medicos, hospitais, burocracia...)

nesse ponto os autores referem-se exdusivamente a medicina, mas a mesma

reflexao poderia ser feita a respeito dos outros sistemas terapeuticos -, e adquire,

em muitas.ocasioes, especialmente no caso da Aids, urn novo status, dentro e fora

da familia, que redefine, as vezes de forma drasrica e dramatica, suas relac;:oes com

a sociedade.
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Nesse sentido, 0 caso dos emigrados na Europa constitui urn exemplo claro

de como a doen~a tern implica~oes alem do biol6gico com as quais a medicina

ocidental nao se preocupa, repercutindo essa falba na eficacia dos tratamentos e da

preven~ao.Na realidade, nao se trata apenas de melhorar a eficacia mas tambem

de realizar urn esfor~o de compressao e tolerancia para com as culturas com as

quais a europeia ocidental, nesse caso a francesa, esta em contato cada vez mais

estreito. Esta atitude relativizante leva os autores a criticarem a antropologia por

usar 0 conceito de "representa~aoda doen~a", j:i que consideram que tal no~ao

implica a ideia de que a realidade e aquela definida pela biomedicina, e de que as

outras terapias tradicionais apenas representafJ/, de uma forma mais ou menos

acertada e eficaz, essa realidade. Argumentam ainda que as representa~oes sao

apenas 0 resultado de a~oes, de forma que a unica forma coerente de abordar

metodologicamente os fenomenos estudados e considera-los em termos dessas

ultimas. No entanto, muitos trabalhos antropol6gicos consideram que a

biomedicina e urn sistema de conhecimento entre outros e que ela tambern

representa e constr6i, como os outros sistemas de conhecimento, sua pr6pria

realidade. Por outra parte, a rela~ao entre representa~oes e a~oes e muito mais

complexa que aquela implicada por urn simples prindpio de causalidade. 0 livro

todo e urn estudo da forma em que as pessoas, com paradigmas diferentes da

cultura cientifica ocidental, constroem suas representa~oes sobre a Aids. Enfun,

essa e a ideia que subjaz aobra, a qual nao est:!. tao distante da antropologia como

se pretende.


