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Resumo

Urn dos efeitos da epidemia da
AIDS foi a passagem do discurso
biomedico da esfera do privado para
do politico. As ONGs/AIDS tern grande
participacao na articulacao desse
discurso que vincula a soropositividade
a nocoes de cidadania e ativismo.
As ONGs/AIDS surgem fortemente
marcadas pe1apresenca de liderancas
gays, passando depois a incorporar
outras performances de genero/
sexuais, as quais compartilham esse
olhar, formu1ando procedimentos
normatizadores da doenca. Assim, ao
mesmo tempo em que se imp6e urn
padrao de conduta, proporciona-se a
afirrnacao de valores pr6prios desses
grupos, tornando-os passiveis de
legitimacao. 0 ativismo proporcionou
a construcao e a reartlculacao de
"identidades" pOImeio da experiencia
subjetiva da doenca e da sua
politizacao.

Palavras-chave: Identidade soropositiva.
ONGs/AIDS. Ativismo. Novos
movimentos sociais.

Abstract

One of theeffects oftheAIDSepidemic was
the shift of the biomedical discourse on
AIDSfromtheprivate sphere tothepolitical
one. The AIDS/NGOs have extensively
participated in in the articulation of this
discourse linking "Hlv-positive" tonotions
of citizenship and activism. Initially, the
AIDS/NGOs were strongly influenced by
thepresence ofagayleadership. But, later;
they incorporated other genders/sexual
performances, with whom they shares
this pointof view, formulating normative
behaviors relating tothedisease. Therefore,
at thesametimethata pattern ofbehavior
is established, the values of these groups
are affirmed, legitimating them. Activism
allowed theconstruction andarticulation of
identities bymeans ofsubjective experience
of thedisease and itspoliticization.

Keywords: HIV-positive identity. AIDS/NGOs.
Activism. News social movements.
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Ativismo Soropositivo: a politizacao da AIDS

o cenarlo inicial da luta

Este artigo efruto de urn conjunto de reflexoes suscitadas ao longo
da rninha pesquisa de mestrado, quando investiguei a relacao

entre as ONGs/AIDS e 0 Estado brasileiro'. Ao longo da pesquisa
participei de alguns encontros promovidos tanto pelas organizacoes
nao-govemamentais quanto pelas agendas piiblicas envolvidas corn
a questao da AIDS. Nessas ocasioes, tive contato corn liderancas do
chamado "movirnento AIDS"2 e corn ativistas que mantinham corn a
causa diferentes niveis de engajamento.

Ainda que, naquele momento, meu foco fosse direcionado pela
teoria dos movirnentos sociais, chamava rninha atencao nesses con
tatos a maneira como as pessoas que participavam do "movirnento
AIDS" narravam a sua "transformacao" a partir do engajamento ern
ONGs/AIDS ou sirnplesmente frequentando mais amiude encontros
e eventos promovidos pelas mesmas. Homens e mulheres que antes
de se saberem soropositivos tinham pouco ou nenhum envolvirnento
politico mais aguerrido, se viam, apos 0 diagnostico e uma fase de
adaptacao anova condicao sorologica, obrigados a conviverem corn
uma nova "identidade". Situacao quem sabe muitas vezes irnposta,
mas ainda assirn incorporada.

Reconstruir uma irnagem de si, repensar a propria trajetoria, lidar
corn os medos provocados pela ideia de morte certa que cercava a AIDS
e pelo estigma que marcava a doenca, associando seus portadores a
prorniscuidade, levou algurna dessas pessoas a buscarem construir uma
nova "identidade". Essas encontrararnnas ONGs/AIDS 0 locus para essa
reconstrucao. ou melhor, para a construcao da Pessoa soropositiva'. A
partir da assimilacao de urn novo conjunto de preceitos eticos e mo

rais apreendidos no cotidiano das ONGs/AIDS, essas pessoas passam
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a orientar a visao que tern de si e da propria doenca, formando assim

novas subjetividades.
o movimento de luta contra a AIDS possibilitou 0 surgimento dos

"ativistas de AIDS", como muitos militantes passaram a se identificar.
Nos encontros e congressos sobre AIDS nao era raro se ver pessoas
com as camisetas de suas entidades, outras estampando slogans como
"quem ama usa camisinha" ou "100% ativista". Mais do que uma in
dumentaria. as camisetas funcionavam como provas de engajamento
e participacao no movimento. Funcao que tambem tinham os bottons,
usados como medalhas, enchendo peitos com 0 laco vermelho que se
transformou em simbolo de solidariedade e de luta contra a AIDS. 0
mimero de bottons no peito anunciava 0 grau de "ativismo". indices do
mimero de eventos que 0 ativista ja havia participado, da sua rede de
relacoes com outras instituicoes ligadas a luta contra a AIDS, bottons e
camisetas materializam a trajetoria do/da ativista. Trajetoria esta que
tern, muitas vezes, seu ponto de partida na descoberta da sua condicao
de "aidetico", Deixar de ser "aidetico" para se tomar uma "ativista",
isto e, sair de uma condicao clinica para uma identiflcacao politica,
exige que se opere urn minucioso processo de subjetivacao, no qual a
superacao do estigma pode se colocar como motivacao inicial. Como
discuto mais a frente, 0 que move 0 ativista rumo ao engajamento
politico sao elementos de fundo pessoal" muito mais do que social",
diferenciando-o do militante classico, entendido aqui como aquele
ligado a partidos politicos, sindicatos e movimento estudantil, para
ficarmos com os exemplos mais eloquentes.

Trato aqui as ONGs/AIDS como organizacoes autonomas que
podem ser entendidas como entidades pertencentes ao que se conven
cionou chamar na sociologia de "novo movimento social/cultural".

A novidade dos chamados novos movimentos sociais/culturais
estaria justamente na sua busca pela renovacao de padroes sociocul
turais e sociopsfquicos que nortearam ate aqui a sociedade ocidental
modema. Estariam travando discussoes mais proximas dos nossos
problemas cotidianos e procurariam marcar certa distancia em relacao
as formas tradicionais de se fazer politica. Dentro dessa visao, a "re
volucao" deixaria de ser associada aquela na qual proletariado seria 0
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protagonista na luta pela superacao do capitalismo. A revolucao pas
saria a ser empreendida no dia-a-dia, realizada nas acoes, nas atitudes
de vida, transformando as relacoes humanas e os comportamentos,
alterando habitos e mentalidades.

o sociologo Alain Touraine, em nome da sociedade pos-industrial,
acolheu os movimentos de genero, pacifistas, ecologicos e nacionalistas
como representativos desses 'novos' movimentos sociais. 0 autor ataca
a primazia das relacoes economicas e afirma que, com a proximidade
da sociedade pos-industrial, nao so 0 movimento operario deixa de ser
personagem central da historia social, como 0 campo cultural torna
se 0 locus onde se formam as principais contestacoes e lutas (Doimo,
1995, p. 40-41).

Os novos movimentos sociais lutam contra formas de opressao que
"nao atingem especificamente urna classe social e sim grupos sociais
transclassistas ou mesmo a sociedade no seu todo" (Santos, 1997, p.
258). 0 Movimento de luta contra a AIDS,creio, se enquadra nessa dis
cussao, podendo ser classificado como urn "novo movimento social"."

Depoisde uma breve discussao na qual busca romper com algumas
categorias de analise dos movimentos sociais, Laclau procura nos apre
sentar as peculiaridades dos novos movimentos sociais. Estes seriam
novos justamente por romperem e/ou exigirem abordagens que vao alem
dos limites colocados pelos conceitos de classe, luta de classes e sujeito
como categorias que sup5em urna "unidade racional e transparente que
transmite urn significado homogeneo para 0 campo total da conduta
do individuo, sendo a fonte de suas a~5es" (Laclau, 1986, p. 43), 0 que
leva a se tratar os agentes sociais "como urna pluralidade".

Isso fornece uma chave para teorica para entendermos a peculiaridade
dos novos movimentos sociais: a caracteristica central deles [...] e
que urn conjunto de posicoes de sujeito (a nfvel de [sic] local de
residencia, aparatos institucionais, varias formas de subordinacao
cultural, racial e sexual), tornaram-se pontos de conflito e mobilizacao
(Laclau, 1986, p. 43).

Ilse Scherer-Warren interroga: em relacao a que esses movimentos
sociais seriam novos? (1987, p. 35). Seu carater inovador estaria na sua
referenda a"modernidade", no sentido, especialmente para 0 Brasil,
de construcao de uma nova cultura de base, definida sinteticamente

em tres pontos:
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1. "Reacao as formas autoritarias e de repressao politica, pro
pondo democracia direta sempre que possivel e de base ou
representativa em contextos mais gerais, alem de questionar
os proprios criterios de distribuicao de poder".

2. "Reacao as formas centralizadoras do poder, defendendo
autonomias locais e sistemas de autogestao".

3. "Reacao ao carater excludente do modelo economico adotado
no pais, encaminhando novas formas de vida mais comuni
taria". (p. 50).

Einteressante notar que os proprios ativistas das ONGs/AIDS se
autorreferem como pertencentes a urn movimento social.

Neste texto, 0 Movimento de luta contra a AIDS vai ser abordado
aproximando-o da perspectiva dos novos movimentos sociais, mas
ampliando-a a partir da visao de Silva (1999), que afirma ter esse
movimento urn novo modelo de luta, criando um campo proprio, no
qual as caractensticas dos movimentos sociais, das ONGs e dos grupos
de ajuda mutua? se encontram correlacionadas.

Aldettco nao, ativlsta: percursos na conformacao de uma
nova subjetivldade

Como escreveram Carrara e Moraes (1985), a AIDS chegou ao
Brasil com carater de "peste anunciada", vinculada, naquele momen
to, a grupos marginalizados, como homossexuais, usuaries de drogas
injetaveis, prostitutas, miches e travestis, agrupados na categoria de
"grupo de risco". Estes formavam, nesse sentido, "especies", no sentido
empregado por Foucault" ao discutir a construcao da homossexualida
de enquanto fenomeno clinico. Essa nova "especie" foi aglutinada na
categoria clinica de "aidetico" (Seffner, 1995, p. 386), atribuindo-se aos
soropositivos urna "trajetoria moralmente condenavel" (Valle,2002, p.
185). Transgressao, morte e incurabilidade, entre outras nocoes, passa
ram, entao, a fazer parte da "rede semantica'" da AIDS, que adquiriu
estatuto de peste, castigo e, portanto, de doenca moral.

Desde entao, as siglas AIDS e HIV passaram a encerrar um
mundo de questionamentos, medos e tabus milenares de epidemia,
homossexualidade e morte:
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suas vias de transmissao pelo sangue e pelo esperma sao earregadas
de ligacoes com as ideias de impureza, procriacao e reproducao social.
Ainda poueo dominada pela medicina, essa doenca muito grave vern
alem do mais se opor duramente ao saber medico, que nossa sociedade
moderna, cientffica e tecnica julgava ilimitado. (Pollak, 1990, p. 11).

Ao longo dos vinte anos transcorridos desde essa catalogacao
da AIDS, passou-se do "panico moral'?" e exclusao dos doentes para
atitudes politicamente mais ativas (passa-se a falar em "protagonismo
politico") e solidarias. Essa mudanca de atitude nao foi gratuita, mas
construida pela luta de pessoas direta e indiretamente atingidas pela
AIDS. Em lugar de sentenca de morte, autoexclusao e morte solitaria,
passou-se a adotar posturas de enfrentamento publico da questao,

A hipotese que levanto e que, ao construfrem uma identidade
politica da soropositividade, os atores sociais com ela identificados
foram capazes de articular urn discurso que possibilitou a formacao
de novas subjetividades. Estas vieram orientadas por discursos nor
matizadores, nascidos tanto organicamente no interior do movimento
como provenientes das agendas publicas nacionais e internacionais
de saiide. Assim, ao mesmo tempo em que se impoe urn padrao de
conduta, proporciona-se a afirmacao de valores proprios a esses gru
pos, tornando-os passiveis de legitimacao. 0 ativismo proporcionou a
construcao e rearticulacao de "identidades" por meio da experiencia
subjetiva da doenca e da sua politizacao. Em contrapartida, foram
instituidas uma sene de praticas reguladoras das condutas daqueles
individuos, que introjetaram, pela via da polltizacao. dispositivos de
controle nao so da sexualidade como tambem de outros comporta
mentos regulados pelo proprio movimento de luta contra a AIDS. Os
ativistas tornaram-se, assim, produtores de saberes sobre a AIDS e
sobre 0 viver com AIDS: propondo praticas sexuais "seguras", discu
tindo questoes relativas aadesao aos medicamentos, interferindo na
formulacao das politicas piiblicas como grupos de pressao,

E interessante, contudo, observar que 0 discurso que fomenta
esse processo vern assentado em ideias como cidadania e direitos hu
manos ou civis, categorias politicas proprias de urn discurso moderno,
centrado na nocao do individuo enquanto valor".
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Dessa forma, a construcao de uma subjetividade soropositiva e
tambem a construcao do individuo politico soropositivo, do cidadao,
portador de direitos civis, representante da versao modema de uma
sociedade centrada nos valores de liberdade e igualdade. Trabalhar
com a igualdade enquanto valor politico implica, de certa forma, ho
mogeneizar a diversidade intrinseca a esse novo movimento social,
representado aqui pelas ONGs/AIDSI2.

o movimento de luta contra a AIDS nasceu colado a outras iden
tidades politicas, que adquiriram relevo na decada de 1980, como gays
e profissionais do sexo, mas esta, tambem, associado aqueles que se
articulavam em tomo de questoes ligadas a saude, como os grupos
dos hemofilicos e talassemicos, 0 caminho trilhado por muitas ONGs/
AIDS aponta para a tentativa de superacao dessas especificidades,
procurando propiciar a construcao de uma subjetividade soropositiva,
capaz de abarcar todas as identidades em jogo, deixando de fora da
arena da AIDS as particularidades de cada urn daqueles movimentos.
Ser soropositivo estaria, ao menos em urn primeiro momento, acima
de ser gay,prostituta, travesti, miche ou hemofflico, urna vez que viver
com HIV/AIDS implica experimentar urna nova condicao social (Silva,
1999, p. 82) - condicao fortemente estigmatizada, dadas as questoes
morais que envolvem a doenca.

Silva argurnenta, tambem, que a dinamica politica de urn grupo
que atua na luta contra a AIDS se diferencia da que orienta outros mo
vimentos culturais, urna vez que estes nao tern que lidar com questoes
como morte, doenca e sexualidade. Mesmo nos movimentos gays e fe
ministas, nos quais a sexualidade se coloca como questao politica, essa
vern associada avida e ao prazer, nao amorte (Silva, 1999, p. 82). Dai
a diferenciacao entre "ativismo" e "militancia", associando os grupos
de luta contra a AIDS ao primeiro, como valor orientador das acoes:
"0 ativismo se aproxima da militancia nos movimentos sociais, mas a
centralidade no individuo e 0 fato de ser marcado simultaneamente
por urna doenca e urn handicap distancia-os" (Silva, 1999, p. 83). Em
sua tese de doutorado, Silva (1999) apresenta, ainda, urn esquema
que ajuda a entender essa diferenca (tabela 1).
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Tabela I

Militancia

ponto de partida: a sociedade
etica da conviccao
causa publica
altrufsrno
consenso = unidade
tempo futuro
utopia
lideranca carlsmatica
luta de classes
organizacao centralizada

Ativismo

ponto de partida: a experiencia

Ietica da responsabilidade

I
engajamento pessoal e intimo
personalizacao
Iconsenso = pluralidade
Itempo presente
urgencia
lideranca difusa
diferenca na identidade de grupo
organizacao segmentada, difusa e descentralizada

a conceito de ativismo cria urn espaco fecundo para a descons
trucao pratica e te6rica do conceito de "aidetico", assim como para a
subjetivacao dessa soropositividade. Assim, em urn entrelacamento
de saberes vindos de diversas areas (academia, movimentos sociais
e culturais, profissionais da saude), vao se articulando e ajudando
a compor urn outro lexico que passa a ser mobilizado por aqueles e
aquelas que se filiam ao Movimento de luta contra a AIDS. Esta nova
gramatica do ativismo inclui palavras que traduzem os valores e per
meiam as falas em congressos, publicacoes, discussoes publicas, Alem
das categorias "ativismo" e "solidariedade". ja mencionadas, outras
como cidadania, direitos humanos e civis sao cada vez mais presentes
nesses discursos. Esobre esses pilares que serao construfdos os espacos
de luta que permitirao aos ativistas operar a inversao do conceito de
"morrcr de AIDS" em "viver com AIDS".

Do virus moral ao "virus politico"

A primeira "identidade" vivida pelos soropositivos ea de "aideti
co": "ser 'aidetico' veio a sugerir [... ] uma identidade abrangente que
definia e agregava pessoas das mais diversas trajet6rias e experiencias
sociais, culturais e subjetivas" (Valle, 2002, p. 185). Dentre os aideticos,
havia as "vitimas" - criancas, hemofilicos, mulheres heterossexuais e
monogamicas infectadas por seus parceiros - e os "pecadores" - ho
mossexuais, prostitutas, miches, "drogados". Em comum, esses grupos
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tinham 0 fato de estarem marcados pela morte, uma vez que a AIDS
foi, nos primeiros anos e, talvez, ate hoje, associada amorte certa e
rapida: "AIDS = morte; aidetico = morto" (Valle, 2002, p. 185).

Econtra essa morte em vida que lutou Herbert Daniel, figura fun
damental na construcao da subjetividade soropositiva. Daniel evitava
a palavra vitima, pois esta, de acordo com ele, fragilizava e colocava
aqueles atingidos pela doenca em condicao de passividade. Seu dis
curso falava em vida, e nao em morte. Para ele, era preciso lutar contra
a morte civil, uma vez que todas as pessoas infectadas pelo virus da
AIDS estavam vivas e eram, portanto, portadoras de direitos civis:

Para combater a morte civil, 0 doente tern de romper com as barreiras da
clandestinidade. Acredito que todos n6s temos de nos curar da vergonha,
da culpa e do medo. Por isso, enecessario que as pessoas com Aids nao
se escondam. Mostrem-se como sao, falem de sua situacao. Formem
grupos de auto-ajuda e participacao social. Esses grupos, destinados a
combaterem a morte decretada da dandestinidade, nao servirao apenas
para a terapia de seus membros. Servirao, principalmente, como terapia
para uma sociedade que adoece com a discriminacao e que cria 0 que a
Organizacao Mundial de Saude chama de "Terceira Epidemia de Aids"
- a epidemia do panico e dos preconceitos (Daniel, 1989, p. 11).

Essas lutas tiveram inicio com a conquista dos direitos civis: de
ir e vir, a assistencia medica, aprotecao do Estado, entre outros. A
introducao da ideia de solidariedade pode ser interpretada como uma
busca por atitudes de maior aceitacao das praticas comportamentais
pr6prias de cada urn desses grupos identificados inicialmente com a
doenca. Ser solidario significaria ser tolerante para com as diferencas,
acolhendo e ajudando a pessoa soropositiva ou doente de AIDS, ao
inves de julga-la e exclui-la do convivio social.

Transformada em questao politica, a prindpio ao menos no Rio
de Janeiro, a construcao do protagonismo politico das pessoas vivendo
com HIVe AIDS passou, tambem, a ser a hist6ria da construcao de
uma nova subjetividade. Nessa medida, a "identidade soropositiva"
cresceu integrada a "identidade do ativista" de organizacoes nao
govemamentais de luta contra a AIDS:

Diferente daqueles movimentos que procuram influir nas condicoes
materiais de vida por meio da problematica da saude, em que a questao
central ea exclusao social, as ONGs/Aids e 0 movimento de luta contra a
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aids sao norteados por experiencias individuais como a soropositividade ou aids.
As reivindicacoes pela qualidade de vida nao pressupoem somente as
condicoes objetivas de vida ou mesmo uma elaboracao subjetiva das
carencias,mas urn outro tipo de carencia que afeta diretamente 0 individuo
[... ] A vivencia com aids imprime urn tom ativista as organizacoes, seja
qual for 0 seu perfil (Camara; Lima, 2000, p. 41, grifo nosso).

A experiencia de seis "pessoas vivendo com AIDS"13 servira.
aqui, para ilustrar, empiricamente, como se da esse processo de
subjetivacao provocado pela associacao entre doenca e ativismo. 0
virus se tornou, de algum modo, urn vetor de transformacao: de virus
moral, passou a ser res significado pelos ativistas, tornando-se uma
especie de "virus politico".

Viver com AIDS como mecanismo de subjetlvacao

Foi 0 fato de ser soropositivo que levou William Amaral", 34
anos, secretario geral do Grupo Pela Vidda", ONGs/AIDS carioca, a se
engajar num grupo de ajuda mutua. William - que nao tinha qualquer
militancia politica anterior, declarando-se "apenas simpatizante do
PT", e resumindo sua atividade politica a "algumas bocas-de-urna" 
tornou-se secretario geral da instituicao. Essa mudanca foi gradativa
e marcada pOI epis6dios que 0 colocaram frente a uma realidade mais
ampla do que suas emergencies pessoais. Foi ai que passou a construir,
para si, uma nova subjetividade.

William conta que, em 1992,foi diagnosticado como HIVpositivo.
Surpreendeu-se, uma vez que nao se via como homossexual: "mesmo
s6 tendo namorado homens, eu nao era passivo, nao era artista e nunca
tinha viajado para 0 exterior...", Junto com 0 resultado do exame, veio
a sentenca de morte, decretada pelo medico - dois anos de vida:

Esse prazo passou, eu nao tinha absolutamente nada. E quando chegou
em 1996 [... ] eu estava desempregado, estava pensando uma serie de
questoes na minha vida ... Resolvi trabalhar essa questao do HIY. Eu
nao morria, nao me acontecia absolutamente nada e eu estava parado.
Foi quando eu assisti urn documentario que havia sido produzido pela
ABIA e pelo Pela Vidda, no Centro Cultural Banco do Brasil, que era
o documentario "B Por Falar de Vida". A coordenadora do Grupo de
Mulheres do Pela Vidda, Daise Agra, veio falando dessa proposta, das
pessoas viverem com aids endo morrerem de aids. Eu achei muito interessante.
E no final desse curta-metragem vinham os creditos com 0 nome do Pela
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Vidda e da ABIA,e eu me lembrei que a ABIAera aquela instituicao que
eu trabalhava em frente e que distribuia camisinha. Mas nunca tinha
me dado conta de que ali se trabalhava com aids. E assim uma coisa
ate..; Totalmente ignorante da questao, de tudo (grifo nosso).

Antes daquele momento, William desconhecia qualquer forma de
organizacao politica que nao fossem os partidos politicos. Nos primei
ros tempos no Pela Vidda, William assistiu as manifestacoes politicas
reivindicando distribuicao regular e gratuita de medicamentos para
os soropositivos: "eu fiquei fascinado pela questao politica, pelo ato
politico que significava as pessoas estarem ali mostrando a cara, gri
tando pelos seus diretos. Aquilo me tocou muito, e eu fiquei tornado
por essa questao". Seu ativismo produziu urn outro olhar sobre as
questoes que 0 atingiam e, desse modo, sobre a forma de interferir
na sociedade, alterando sua percepcao de si e, consequentemente, seu
discurso. Hoje, sua fala ecarregada de jargoes pr6prios de quem atua
na vida publica; fez cursos, participou de discussoes, engajou-se em
urna disputa politica interna. Enfim, William esta vivo e acredita ter
sido ressuscitado pelo ativismo. Mesmo com 0 discurso modificado,
admite que precisa trabalhar ainda muitas questoes dentro de si.
Tornar-se urn ativista significou, assim, para William, ter uma "vida
melhor", transformar quase todos os seus pontos de vista:

Antes eu tinha uma visaomuito passiva. Acreditavaque 0 Estado tinha que
fazer.Hoje acredito que as pr6prias pessoas como cidaddspodem estarfazendo
alguma coisa, modificando a realidade que estamos vivendo. Podemos ser
solidarios a qualquer momento, independente de ter uma lnstituicao forte
por tras, de ter aids ou trabalhar com aids. Voce pode trabalhar com outras
quest6es tao urgentes quanto esta e ser solidario (grifo nosso).

A experiencia de William e emblematica, mas nao eurn caso
isolado; ao contrario, simboliza urn sem-mimero de outras vivencias,
nas quais 0 exerdcio comunicativo mostrou-se fundamental para a
reelaboracao do discurso pessoal e do dialogo de cada indivfduo com
o seu entorno.

M.AI6 era muito jovem quando ouvi seu depoimento na mesa
"Viver com HIV/AIDS", durante 0 XI Yivendo, realizado em 2002, na
cidade do Rio de Janeiro. Soropositiva ha quase tres anos. naquele
momenta buscava no ativismo 0 caminho para reorganizar sua vida,
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repensar suas praticas e ressignificar suas experiencias, M. se entendia
como uma pessoa acometida por duas doencas: 0 HIVe a dependencia
quimica, considerando esta Ultima como muito mais grave. No seu
entender, foi 0 alcoolismo que a teria levado aAIDS: certa noite, ja
bastante embriagada, meteu-se em uma confusao em urn bar, "como
sempre": alguem a retirou do lugar e a levou, com urn amigo, para
o apartamento do estranho, que la a violentou sem que ela sequer
tivesse percebido. Apenas dois dias mais tarde, seu amigo contou 0

que ocorrera, ao justificar as lesoes corporais que apresentava por ter
tentado impedir a consumacao do estupro. Poi assim, diz ela, que
contraiu 0 virus. Como havia feito 0 exame para HIV ha pouco, pois
engravidara, nem pensou em repeti-lo. No entanto, pouco mais tarde,
ela os refez e veio a surpresa.

M., que ja frequentava grupos de ajuda mutua por conta da de
pendencia quimica (tornara-se usuaria de cocaina, alem do alcool).
adquiriu, no ativismo, urn novo discurso, que reflete a forma como
passou a encarar sua condicao de duplamente "doente". Ao final de
seu depoimento, M. ofereceu sua ajuda a quem desejasse obter infor
macoes sobre tratamentos, grupos de ajuda mutua e, mesmo, sobre
"reducao de danos" 17, metodologia empregada por ONGs e pela propria
Coordenacao Nacional de DST e AIDS, do Ministerio da Sande, para
lidar com prevencao aAIDS entre os usuaries de drogas. M. considera
que essa metodologia:

e espetacular, porque respeita a individualidade da pessoa. Trata da
pessoa como individuo, e coloca essa pessoa num contexto de cidadania,
coloca a pessoa com voz ativa. Coloca a pessoa para fora mesmo. Nao e
uma coisa moralista, inquisit6ria. A pessoa pode fazer urn uso de droga
dela, sem perder 0 controle e fazer 0 tratamento dela de HIY.

M. sustenta, ainda, que "se voce encarar [tanto 0 HIV quanta a
doenca da dependencia quimica] voce ja eurn vencedor, de cara" . Ela
"encarou" e se considera uma pessoa "doente", de duas doencas para
as quais nao ha cura - 0 que significa, tambem, que seu comportamento
diante da droga nao pode mais ser alvo de umjulgamento moral, uma
vez que ela e "doente". M. nao aspira a autopiedade, nem pretende
despertar compaixao, como declarou, mas contribuir para que a socie

dade reflita sobre essas duas doencas de maneira mais responsavel.
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Jovana Baby etravesti e ativista. Considera-se urna pessoa "ins
truida socialmente". De "profissional do sexo nao instruida" a "mul
tiplicadora de informacao corn a comunidade de prostitutas e travestis
profissionais do sexo no Rio de Janeiro" (Cerezzo, Vallee Lent, 2000, p.
177), operou-se uma transformacao: ela deixou 0 mundo marginal do
travestismo para se inserir legitirnamente na esfera politica. Adquiriu,
assirn, a visibilidade que nao tinha antes da AIDS e, principalmente,
antes do ativismo. "Os travestis eram completamente esquecidos,
tratados como ... quer dizer, nao eram nem tratados, a gente nao pode
dizer que tinha tratarnento nenhum", relatou Jovana durante 0 painel
"Bstereotipo, AIDSe Bxclusao", durante 0 Prirneiro Simposio Subjeti
vidade e AIDS18

, realizado ern abril de 2000, na capital carioca.
Jovana ressalta a importancia da ASTRAL (Associacao dos Tra

vestis Liberados), da qual eurna das fundadoras, para a configuracao
de urna nova subjetividade travesti:

Houve um caso de urn medico que, em 96, foi procurado por urn travesti e
ele mandou 0 travesti proeurar urn zoologico, porque ele nao era medico
de viado. Hoje eles nao falam mais assim porque existe uma ASTRAL,
que esta completamente organizada e estruturada ebriga pela cidadania.
pelo direito asaude, aeduca~iio e todos os diretos bdsicos do cidaddo (Cerezzo,
Valle e Lent, 2000, p. 179, grifo nosso).

Nao mais 0 "viado" - excluido, corn sua identidade deteriorada,
sem direitos civis ou humanos, urna vez que nem "gente" era mas 0

"cidadao", portador de direitos. Ao mesmo tempo ern que aponta as
conquistas dos travestis, Jovana adrnite que "existem outros [traves
tis] que nao estao trabalhados, nao sao instruidos" (Cerezzo, Valle e
Lent, 2000, p. 181). Estes acabarn "se defendendo da perseguicao da
sociedade" pela unica via que, segundo Jovana, lhes resta, "afrontar a
sociedade". Para isso, exagerarn ern suas roupas, vestem urn "shortinho
bern curto, arrasando", provocando disnirbios. Para ela, 0 carninho
dessa transformacao, quase "antropomorfica't'", estaria no ativismo.
No caso dos travestis, se seguirrnos a fala de Jovana, tudo indica que
essa transformacao efortemente motivada pela luta contra a AIDS.

Gabriela Leite prefere ser chamada de prostituta, nao gosta do
terrno "politicarnente correto 'profissionais do sexo', que 0 movirnento
inventou", explica'". Quando deste depoirnento, Gabriela era coorde-
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nadora da Rede Nacional de Profissionais do Sexo, criada em 1987. A
AIDS so entrou na pauta politica da entidade dois anos depois.

Demoramos para comecar 0 trabalho de prevencao de DST/HIV/aids
porque nos assustamos com a questao da epidemia. Historicamente,
prostitutas sempreforamculpadasde transmitir doencas, Assimfoicom
a sifllis, assim foi com a tuberculose, assim foi com todas as grandes
epidemias. Quando apareceu a aids pensamos "mais uma doenca pela
qual n6s levaremos a culpa" (Cerezzo, Valle e Lent, 2000, p. 170).

o engajamento das prostitutas na questao da AIDS permitiu a
elas, de acordo com Gabriela, uma nova insercao publica. Por meio da
luta pela prevencao da AIDS,as "prostitutas [ ... ] foram donas da Histo
ria e nao mais aquela coisa antiga onde a prostituta era criminosa e era
quem passava as doencas para todos". avalia a ativista (Cerezzo, Valle
e Lent, 2000, p.170). Na fala de Gabriela, encontramos, mais uma vez,
a cidadania como categoria chave desse processo de subjetivacao:

o que e 0 estigma da prostituta e como isso chega na mulher que
esta la no meio da prostituicao e, como ela introjeta esses mesmo
preconceitos, que tambem sao dela e como isso atrapalha. nao s6 a
questao da prevencaoda aids,no particular,mas atrapalha ateaconsciencia
dacidadania (Cerezzo, Valle e Lent, 2000, p. 171, grifo nosso).

Essa consciencia passa pela introjecao nao mais de preconceitos,
mas da nocao de individuo enquanto urn valor moderno, no sentido
estabelecido por Dumont". para derivar desse valor a consciencia de
si e de seus direitos civis, isto e, de cidadao ou cidada. Assim, a pros
tituta "dona da Historia", 0 travesti "socialmente instruido", 0 gay
que se tomou "fascinado pela questao politica", a usuaria de drogas
que se ve como "uma vencedora", podem legitimar suas praticas. Ao
mesmo tempo, passa-se a conviver com urn discurso normatizador e
regulador dos "estilos de vida", que visa a instituir toda uma serie de

tecnicas sexuais e corporais envolvendo 0 uso de preservativos nas
praticas sexuais (0 chamado "sexo seguro"); formas de "reducao de
danos" no uso de drogas injetaveis: ingestao regular dos medicamen
tos antirretrovirais - alem de postular a necessidade do engajamento
politico frente adoenca.

J. R,22 declara-se uma "mulher readequada, gracas a AIDS".

Quando soube de seu diagn6stico, procurou 0 GIV (Grupo de Incen-
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tivo aVida), ONG que luta contra a AIDS, situada em Sao Paulo. No
momento da realizacao da pesquisa estava engajada em tres ONGs e
em uma Organizacao Govemamental (OG).

o diagn6stico soropositivo parece exigir uma mudanca radical
na vida das pessoas atingidas, e foi isso 0 que ocorreu com J. que,
ap6s 0 diagnostico, fez uma operacao de readequacao genital. Em seu
depoimento, em forma de texto - nao de relato, como os outros com
ponentes da mesa da qual participou no Xl Vivendo -, J. da a dimensao
desse processo de subjetivacao operado pela soropositividade:

Viver com aids para mim eantes de tudo urn aprendizado constante.
Viver com aids eurn exercicio de vida. Atraves dessa enfermidade pude
perceber limites, como pude romper com muitos limites. Vivemos num
mundo onde a individualidade de cada ser etao apregoada com tamanha
grandeza que acabamos por nos deparar com urn grande individualismo.
No entanto, situacoes comuns a n6s mortais permeiam nossa existencia
e ai despertamos para a pluralidade. A aids, nesse caso, euma situacao
comum a todos n6s. Aprendi com ela que somos todos iguais, ainda que
nao sejamos os mesmos [... ]. Pessoalmente pude perceber a necessidade
de entender melhor os mecanismos hurnanos, quer sejam culturais,
sociais, hist6ricos, politicos. Pude compreender e continuo aprendendo,
que a construcao coletiva me permite urn conhecimento mais ampliado.
Hoje entendo que tomar decisoes ou fazer julgamento partindo de urn
fragmento de urna situacao, nao eprudente e tao pouco producente. Ha
que se perceber 0 todo. [... [. Viver com aids eviver com urna patologia
que demanda toda urna reflexao. Vivercom aids eacordar para as causas
edificantes e coletivas. Eacordar para a cidadania e a democracia. E, de
fato, urn divisor de aguas para mim.

A partir da AIDS, J. decidiu resgatar urn compromisso que tinha
consigo mesma: a mudanca de sexo genital. Alem disso, contudo,
assumiu tambem compromissos sociais a partir de seu engajamento
na luta contra a AIDS. Como e1a mesma escreveu, "viver com AIDSe
acordar para as causas edificantes e coletivas".

Conslderacoes finais

o Brasil, que conheceu seu primeiro caso de AIDS em 1980,
era tambem 0 pais da redemocratizacao politica, no qual valores re
lacionados ao resgate da cidadania estimulavam a rearticulacao de
movimentos sociais e criavam espacos para que os chamados movi
mentos culturais se organizassem. Negros, mulheres, lesbicas e gays
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construiram seus discursos centrados nas nocoes de direitos civis e
protagonismo politico (ainda que esta expressao nao estivesse em
yoga naquele momento). Buscaram visibilidade e espaco de atuacao
tanto no nfvel politico partidario quanto fora da esfera da politica tra
dicional. Havia, portanto, urn ambiente propicio para a politizacao de
questoes relacionadas ao genero, asexualidade, adiversidade etnica
e sexual, e outros temas, em geral alijados da esfera da politica tradi
cional. Assim, a mobilizacao em torno da AIDS - no inicio, sobretudo
dos homossexuais masculinos - encontrou espaco para transformar
questoes ligadas a comportamentos pessoais em praticas sociais de
cunho politico. Essas praticas logo passaram a ser entendidas como
formas de consciencia politica, motivando todo urn processo de sub
jetivacao das pessoas engajadas no movimento de luta contra a AIDS,
sintetizados nas ONGs/AIDS.

Esse processo de subjetivacao dos soropositivos, representado,
de certa forma, nos fragmentos biograficos acima citados, esta ligado
a eficacia pretendida pelos formuladores do modelo preventivo em
HIVe AIDS, vigente nao s6 no Brasil como no plano internacional. A
valorizacao do indivfduo como ser autonomo, capaz de despertar em
si a consciencia moral e politica levaria, supostamente, aconstituicao
de uma cidadania efetiva. Bsta, no contexto especifico da luta contra a
AIDS,proporcionaria aos individuos envolvidos a transformacao de si, a
fim de promover uma mudanca substancial das suas praticas privadas
a partir de uma insercao politica consciente, na qual protagonismo e
ativismo seriam os vetores de transformacao,

De acordo com Armstrong (1993), estaria hoje em vigor,no campo
da Satide Publica, urn novo modelo preventivo, cujo foco estaria nao
somente centrado no corpo dos individuos e em nocoes preventivas e
higienicas de cuidados corporais, mas que se voltaria para 0 desenvol
vimento de uma "nova" consciencia politica por parte desses mesmos
individuos. Desloca-se. assim, a responsabilidade pelas doencas para a
forma como os individuos se relacionam entre si e com seu meio.

o novo modelo centra-se, portanto, no uso que 0 individuo faz
de seu corpo, particularmente em suas interacoes e "estilos de vida",
o que implicaria uma substancial extensao do modelo higienista tra
dicional para abarcar formas de comportamento em todas as esferas
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das relacoes sociais. 0 advento da epidemia da AIDS teria provocado a
extensao do modelo na direcao da elaboracao de uma estrategia com
pleta de cuidados e responsabilidades individuais, exigindo 0 "prota
gonismo" politico dos sujeitos atingidos. Avigilancia epidemiologica,
sob esse aspecto, nao seria mais externa, nem proveniente do aparelho
estatal de saude, mas estaria instalada no interior mesmo dos grupos,
principalmente aqueles considerados de "risco", por meio da promo
~ao de programas "educativos" e de "conscientizacao" - programas
que dizem respeito nao somente adivulgacao de informacoes sobre a
doenca, mas almejam mudancas de comportamento dos grupos po
pulacionais que seriam seus alvos preferenciais. 0 corpo, nesse novo
modelo, torna-se, mais do que nunca, urn fenomeno biopolitico, como
salientado por Foucault em relacao a outros fenomenos na historia
da medicina social (Foucault 2003a).

De acordo com esse enfoque, caberia ao Estado articular 0 dis
curso preventivo, promovendo sua efetivacao por meio de agendas
publicas (como os Programas estaduais e municipais em DST/AIDS)
e financiamentos a projetos geridos e executados por ONGs/AIDS e
outras organizacoes da sociedade civil, que se voltam para 0 trabalho
com os grupos considerados vulnerareis a AIDS 23. Seguindo uma
perspectiva foucaultiana, podenamos, entao, sustentar que, alem de
investirem nos corpos dos individuos, hoje, os dispositivos de poder/
saber procuram tambem transrnitir valores proprios aideologia mo
derna, a fim de promover mudancas de comportamento, criando,
dessa forma, novas subjetividades, expressas no que Parker (2002, p.
95) denominou "ativismo cultural".

o ingresso no mundo do ativismo (que nao significa somente
aderir a urn grupo, mas sentir-se ativista, no sentido acima estabe
lecido) operou, nesses indivtduos, uma mudanca de percepcao nao
apenas sobre a AIDS, como tambem sobre sua propria trajetoria - a
qual, de alguma maneira, esta associada a ter contraido 0 virus. A
homossexualidade adquiriu, assim, nuancas de "identidade politica":
a transexualidade foi assurnida como urn "compromisso consigo"; 0

usa de drogas tomou-se mais uma "doenca" com a qual se tern que
lidar. A soropositividade englobou e legitimou praticas e identidades

----_._-_.
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anterionnente existentes. 0 ativismo contribuiu para construir a Pessoa
soropositiva, normatizada por uma serie de novos procedimentos que
incidem diretamente sobre suas praticas cotidianas e estilos de vida.
Por outro lado. 0 ativismo pennitiu que a Pessoa soropositiva fosse
aquela detentora de novos lexicos e principios politicos que a vinculam
fortemente aos valores da contemporaneidade.

Notas
I 0 trabalho voltou-se para a tematica dos novos movimentos socials. considerando

como tal 0 movimento espedfico das organizacoes nao-governamentais que
trabalham com a questao da aids no Brasil (ONGs/AIDS), discutindo-se brevemente
questoes conceituais pertinentes ao tema. Como objetivo geral, concentrei-me em
estudar a relacao entre essas organizacoes e agendas ptiblicas,mais especificamente
a Coordenacao Nacional de Doencas Sexualmente Transmissiveis e AIDS (CN-DST/
AIDS), durante os anos de 1985 a 2001. Procurei reconstruir a configuracao das
quatro ONGs/AIDS enfocadas: Gapa/SP,Abia (RJ), Pela Vidda/RJ e Apta (SP).
Especificamente 0 que busquei na referida pesquisa foi: (a) verificar a relacao entre
a atuacao dessas ONGs e a formulacao de politicas publicas relativas a questao
da AIDS; (b) investigar a influencia de agendas financiadoras (especialmente
o Banco Mundial) nas suas relacoes com 0 Estado brasileiro e sua influencia
na forrnulacao de respostas governamentais e nao-governamentais para a
problematica da aids; (c) investigar como a aproximacao entre setores estatais
da saiide e as ONGs/AIDS vern ocorrendo e quais mecanismos possibilitaram essa
aproximacao. 0 trabalho dedicou-se de maneira mais detida a migracao para a
esfera do Estado de quadros organicamente formados nas ONGs/AIDS, verificando
em que medida estes tern orientado e/ou alter ado a postura das agendas piiblicas
diante das demandas vindas da sociedade.

2 Essa euma categoria formulada pelos ativistas, largamente usada durante debates,
encontros e mesmo na interacao com a pesquisadora.

3 A autoidentificacao como soropositivo e uma categoria emica, como espero
demonstrar ao longo de texto. Para mais detalhes sobre essa construcao ver
Valle (2002).

4 Refiro-me ao medo da morte, as dificuldades em enfrentar 0 diagnostico. advindas
do clirna de panico que marcou os prirneiros anos da doenca. Alem de questoes
ligadas a dlvulgacao ou nao da sua soropositividade para familiares e amigos, e
como enfrentar 0 problema no ambito profissional, entre outras questoes.

5 Ouestoes sociais seriam aquelas voltadas a reivindicacoes coletivas, a organizacao
em torno de demandas que conferirarn, posteriormente, as ONGs urn perfil de
grupo de pressao.

6 :E interessante notar que nos diversos textos consultados para elaboracao deste
trabalho, ao se falar de novos movimentos socials, nenhum deles menciona 0

Movimento de luta contra a AIDS. Refiro-me, claro, aos textos escritos ap6s os anos
de 1981-82. Foram consultados: 0 verbete "Movimentos Socials", que inclui uma
abordagem sobrenovos movimentos socials, no Dicionario do Pensamento Social do
Seculo Xs; "Movimentos Sociais na America Latina", de Ruth Cardoso, publicado
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em 1987 na Revisu: Brasileira de Cimcias Sociais; "as Novos Movimentos Sociais e a
Pluralidade do Social", de Emesto Laclau, publicado em 1986 na !?£vista Brasileira
deciencias Sociais; "AFace Oculta dos NovosMovimentos Socials", de Tilman Evers,
publicado em 1984 nos Novos Bstudos Cebrap; "Movimentos Sociais - A construcao
da cidadania", de Eunice Duhram, 1984, Novos Estudos Cebrap. Alem de diversos
artigos que comp6em 0 livro Uma RevolufaO noCotidiano? - Os Novos Movimentos Sociais
naAmerica do SuI, organizado por Scherer-Warren e Krischke, 1987; A Vez e a Voz
do Popular, de Ana Maria Doimo, 1995, editado pela Relume-Dumara/Anpocs: Pela
Mao deAlice - 0 Social e 0 Politico na Pos-modernidads, Boaventura de Sousa Santos,
1997 (Cortez) 0 Poderda ldentidade, de Manuel Castells, 1999 (Paz e Terra).

7 De acordo com Silva (1999), grupos de ajuda mutua sao espacos de encontro
entre pares, nos quais se cria um ambiente propido averbalizacao dos problemas
especfficosdo grupo por cada pessoa que dele se acerca. "as grupos de ajuda-rmitua
tomam-se espacos que levam ao restabelecimento e amanutencao da saude pessoal.
[...] Assim, os grupos de ajuda-rmitua levam a um fenomeno mais amplo, ajuda
mutua entendida como 'l'instlct de solidariete humaine' [instinto de solidariedade
humana] (Romeder et al., 1989, p. 139). [...] Urn dos passos caracteristicos dos
grupos de ajuda-rmitua e a ausencia de rupturas entre quem presta services e
quem os recebe, assim como hciuma recusa da superioridade que a competenda
profissional poderia conferir (Godboult, 1999). [...] A ajuda mutua e entendida
aqui como 0 encontro entre pessoas que se aproximam e se associam com objetivos
comuns, visando uma interacao e buscando resolver suas questoes individuais a
partir das relacoes de Interdependenda estabelecidas. Urn grupo de ajuda-rmitua
propicia ajuda individual, mas tambem atualiza sua pr6pria dtnamica. Segundo
Rodomer (1989, p. 130), os grupos de ajuda-rmitua se diferenciam dos grupos de
auto-ajuda" (Silva, 1999, p. 79-80).

8 Foucault discute a homossexualidade como categoria patologizada pelo discurso
medico do seculo XIX. Escreveque, a partir da caca e classificacao das sexualidades
perifericas, 0 homos sexual se torna uma personagem. Assim se passa tambem com
algumas travestis (uma vez que muitas de1as se entendem como homossexuais),
com sua "anatomia indiscreta" e sua "fisiologia misteriosa". "Nada daquilo que
ele e", afirma Foucault falando dos homossexuais, "escapa asua sexualidade. Ela
e presente nele todo: subjacente a todas as suas condutas" (2003a, p. 43).

9 Good (1980) refere-se a"rede semantica da doenca" como 0 processo por meio do
qual a experiencia da doenca e significada e articulada aos valores culturais comuns
aos grupos de referenda do sujeito, que atualiza essa experiencia sob a forma da
sua "narrativizacao". Aqui, estamos nos referindo apenas a valores difundidos no
senso comum.

10 Expressao cunhada fora do campo da aids, mas utilizada por autores que
trabalharam com 0 tema (por exemplo, Watney, 1986), associando essa atitude
principalmente a aids e ao homossexualismo nos pafses do hemisferio norte. A
expressao remete para a assodacao, feita no inkio da decada de 1980, entre peste
negra e a aids - sendo esta ultima uma especie de "praga do final do seculo XX".

11 A ideia de Individuo como valor maior da sociedade ocidental modema foi
construida, segundo Dumont, a partir de uma sene de desdobramentos hist6ricos,
que levaram a uma marcada tensao entre sociedade e indivfduo, entre as partes e 0

todo. Essa tensao seria fruto do confronto de valores construidos e da realidade que
se imp6e: nao hcihumanidade fora do ambiente social e 0 indivlduo s6 pode existir
enquanto ser social, mas, em nossa sociedade, adquire tamanho relevo quepassa
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a ser visto como se sobrepondo ao todo social, podendo agir de forma autonoma,
Ainda de acordo com Dumont, "quando falamos de 'indivfduo', designamos duas
coisas ao mesmo tempo: urn objeto fora de nos e urn valor. [... ] de urn lado 0 sujeito
empfrico que fala, pensa e quer, ou seja, a amostra individual da especie humana.
tal como a encontramos em todas as sociedades; do outro, 0 sermoral independente,
autonomo e, por conseguinte, essencialmente nao social, portador de nossos valor
supremos, e que se encontra em primeiro lugar em nossa ideologia moderna do
homem e da sociedade." (Dumont, 1985, p. 37).

12 Quando falo de "diversidade intrinseca" refiro-me ao fato das ONG/AIDS terem se
constituido sob 0 signo da "diferenca", uma vez que em sua genese 0 movimento de
luta contra a aids foi formado por pessoas engajadas ao movimento gay;ampliando
logo seu leque para os hemofilicos reunidos em associacoes: militantes de outros
movimentos das chamadas minorias. como as prostitutas; politicos de partidos
mais aesquerda, alem de pessoas sem qualquer engajamento anterior, pertencentes
a diversas classes sociais: homens, mulheres, [ovens, senhores e senhoras, pais e
parentes de pessoas vivendo com HIV/AIDS.

13 Duas dessas pessoas nao foram entrevistadas por mim, seus depoimentos foram
registrados em livro e ocorreram durante 0 I Simp6sio Subjetividade eAids, realizado
em abril de 2000, na cidade do Riode Janeiro. Para maiores especiflcacoes consultar
as referencias bibliograficas.

14 Todosos depoimentos de William Amaral aqui citados foram extraidos da entrevista
concedida aautora na sede do PelaVidda,na cidade do Riode Janeiro, em 31 de maio
de 2000. Seu cargo no Pela Vidda e sua idade referem-se aepoca dessa entrevista.

15 0 nome do grupo eurn acrostico concebido por Herbert Daniel, urn dos fundadores
da ONG. Significa "Valorizacao, Integracao e Dignidade do Doente de Aids".

16 Optei por usar apenas as iniciais do nome da ativista porque nao consegui
estabelecer contato a fim de obter uma autorizacao formal para 0 uso de seu nome
neste trabalho. Julguei mais etico proceder dessa maneira, ainda que as declaracoes
aqui reproduzidas tenham sido feitas a uma plateia aberta durante 0 XI Vivendo. 0
mesmo se aplica aativista J.R., citada adiante.

17 De acordo com 0 Manualde Redufiio de Danos (2001), publicado pelo Ministerio
da Sande, RD "orienta a execucao de acoes para a prevencao das consequencias
danosas asaiide que decorrem do uso de drogas, sem necessariamente interferir
na oferta ou no consume".
'~s acoes de reducao de danos constituem urn conjunto de medidas de saude
publica voltadas a minimizar as consequencias adversas do uso de drogas. 0
principio fundamental que as orienta e0 respeito aliberdade de escolha. amedida
que os estudos e a experiencia demonstram que muitos usuaries. por vezes nao
conseguem ou nao querem deixar de usar drogas e, mesmo esses, precisam ter 0

risco de infeccao pelo HIVe hepatites minimizado" (p. 11). Deacordo com a mesma
fonte, a primeira tentativa de se fazer trocas de seringa entre Usuaries de drogas
injetaveis (UDIs) aconteceu em Santos, Sp' em 1989, mas foi frustrada, uma vez
que houve intervencao judicial.

18 Esse encontro resultou em uma publicacao, de onde retiramos todas as {alas de
Jovana Baby aqui apresentadas. Para maiores especiflcacoes, ver as referencias
bibliograflcas.

19 Tratada antes como "veado", "bicha", ou seja, alguem fora da categoria do
humano, Jovana tornou-se pelo ativismo cidada, sendo assim portadora de direitos
humanos.
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20 Depoimento feito durante 0 painel "Bstereotipo, AIDS e Bxclusao", durante 0

Primeiro Simposio Subjetividade e Aids, realizado em abril de 2000, na capital
carioca. Como ja mencionado na nota anterior esse encontro deu origem a uma
publicacao, de onde retiramos as falas de Gabriela Leite.

21 Vernota 11.
22 Depoimento feito durante a mesa Viver com HIV e AIDS, realizada durante 0 XI

Vivendo, realizado pelas ONGsPela Vidda/Rl e PelaVidda/Niteroi, no ano de 2002,
na cidade do Rio de Janeiro.

23 Nos manuals editados pela Coordenacao Nacional de DST/AIDS, do Ministerio
da Saiide, "vulnerabilidade" e definida como "a pouca ou nenhuma capacidade do
individuo ou dogruposocial decidir sobre sua situafiiode risco, podendo variar segundo
a posic;~o e -situac;ao em relacao acondicao de genero, raca, fatores e condlcoes
socioeconornicas, acesso aos services e insumos de saude, fatores politicos e ate
mesmo biol6gicos" (www.aids.gov.br.grifo nosso).
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