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RESUMOS: TEMAS l.1IVRES E PÔSTERS 
4001 . 
CARACTERÍSTICAS SOCIO·COMPORTAMENTAIS DOS VOLUNTARIOS DO "PROJETO 
RIO" COM HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
AUTOR (ES): SOUZA, CTV; LUZ, BT; STARLING, P; NEVES, SMFM & SUTMOLLER, F. 

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE PESQUISA HOSPITAL EVANDRO CHAGAS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:AV. BRASIL 4365 - RJ CEP:21045-900 

resumo 
Objetivo da Pesquisa: Descrever e ava liar carac terísticas sócio-demográficas e 
comportamentais dos voluntârios do Projeto Rio que mencionaram história de violência 
sexual (H .V.S.) de forma comparativa com relação aos demais voluntários que não 
informaram esta experiência . 
Material e Métodos: Para os voluntários inQressarem no Projeto Rio tinham que observar 
os seguintes critérios de admissão: ter praticado sexo com outros homens nos últimos 6 
meses, ter de 18 a 50 anos de idade, apresentar sorologia negativa para o HIV e 
concordarem (com)~ assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. aprovado 
pela Comissão de Etica da FIOCRUZ. Aval iaram-se através do questionário questões 
sócio-demográficas (idade , escolaridade, renda mensa l, etnia, e estado civil), 
comportamentais (vulnerabilidade à infecção pelo HIV, mudanças para práticas sexuais 
mais seguras após o advento da AIDS) e referentes a H. V.S.(in fluência na sexualidade 
e principais tipos de V. S.) quanto à entrevista inicial dos 675 voluntários que ingressaram 
nesta coorte no periodo de 1994 a julho de 1999. Verificamos também a prevalência de 
sífilis e hepatite B no grupo sob estudo, Quando ingressaram na coorte. Realizou-se 
análise estatística univariada, com a confecção de tabelas de contin9ência e a utilização 
de testes qui•quadrado ou teste exato de Fisher para a comparaçao de freqúências e 
testes T para a comparação de médias. Os testes foram considerados estatisticamente 
significantes quando p < 0,05. 
Resultados: Observamos que 173 (25.6%) dos participantes do Projeto Rio informaram 
H.V.S., sendo que 161 (93,0%) ocorreram no período da infância e adolescência . As 
diferenças entre os dois grupos quanto ao conjunto de variáveis sócio-demográf icas 
menc ionadas anteriormente , não se mostraram esta tisticamente significantes . 
Observamos que os voluntários que sofreram V.S. se auterpercebiam mais vulneráveis à 
infecção ao HIV do que aqueles que não tiveram H.V.S (p=0,002). Verificamos, também, 
que aqueles que tiveram H.V.S informaram mudanças comportamentais de práticas 
sexuais mais seguras após o advento da AIDS (p=0,024). Em relação a prevalência de 
sífilis, de todos os voluntár ios da coorte. observamos que 190 (28, 1%) apresentaram 
sorologia positiva para sífilis e 228 (33,8%) para hepatite B de todos os voluntários. 
Observamos que aqueles que não relataram H. V.S apresentam ma is soropositividade 
para sífilis (p=0.007) e hepatite B (p=0.04) do que aqueles com H.V.S. 
Discussão e Conclusão: MANN et ai. , na publicação AIDS no Mundo li, de 1996, 
reaval ia ram a questão da vulnerabilidade ao HIV/AIDS, e redimensionam a questão 
dos direitos humanos na realização de diagnósticos de estratégias de intervenção e de 
redução da vulnerabilidade. As questões sobre violência sexual estão inseridas neste 
contexto social. enfatizando a relevància de se investigar as repercussões psicossociais 
da H.V.S .. princ ipalmente nos aspectos que envolvem a sexualidade. identidade, 
assertividade, controle de impulsos e relações interpessoais. Nossos achados sugerem 
que os voluntários do "Projeto Rio" com H. V.S., por se perceberem mais vulneráveis a 
infecção pelo HIV, mudaram suas prát icas sexuais com o advento da AIDS, 
consequentemente contribuindo na prevenção de 0STs. Devemos ressaltar que MANN 
et ai. (1996) enfatizaram os direitos humanos como fonte de critér ios objetivos para 
avaliar desde situações individuais até a situação global da epidemia e defendem o 
potencial de maior objetividade às análises e intervenções sobre a vulnerabilidade. 
Financiamento: CN-DST/AIDS , UNAIDS, PIAFI/FIOCRUZ, e CNPq 
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A FAMÍLIA FRENTE AO DOENTE DE AIDS 
AUTOR (ES): PINHEIRO, PATRÍCIA NEYVA C.; BARROSO, MARIA GRASIELA T. 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDE_RAL DO CEARÁ . 
ENDEREÇO ~ARA CORRESPONDENCl,4\ : RUA ALEXANDRE BARAUNA, 1115, 
RODOLFO TEOFILO - FORTALEZA, CEARA. 

resumo 

A Síndrome da lmuno Deficiência Adquirida(AIDS) é uma das doenças que mais tem 
preocupado a população nas últimas décadas. Além de ter contaminado milhões de 
pessoas, a AIDS mexeu com várias questões nortendoras para sociedade. Com isso, o 
portador/doente de AIDS que além de enfrentar os vários problemas de ordem física , 
psíquica e biológica, poderia não contar com a família , agravando em alguns casos o seu 
estado. Sendo a familia um sistema, onde as pessoas interagem e compa rtilham 
sentimentos e valores, objetivou-se identificar a reação da familia frente a um dos seus 
componentes doente de AIDS. Trata-se de um estudo de caso, com enfoque etnográfico. 
A amostra foi composta por uma família com quatro integrantes que tiveram nomes fictícios. 
Utilizamos como instrumento a observação part icipante e como apoio a entrevista semi
estruturada. Observando e analisando os dados referentes a amostra selecionada, 
aplicamos a entrevista, e obtivemos através dos resultados os seguintes temas culturais 
pré-definidos: Reação da Familia e Fatores que Levam ao Abandono . Dentre as falas 
agrupadas aos temas culturais, as mais significativas foram : Não sei como definir. a gente 
fica chocado com isso (Antônio e Joana); Pensei muito na minha família (Maria). Num 
ato de desespero abandona /Maria); Abandonar é uma grande covardia/Antônio). 
Concluímos que as famílias tem reações diferentes em relação ao HIV, mas percebemos 
que na maioria das vezes, ela apoia o doente de AIDS. 

4002 
ADOLESCENTES: CONHECIMENTO E USO DO PRESERVATIVO 
AUTORES: Marja do Socorro de Azevedo Pimentel; Lucilane Maria Sales da Silva 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA. GUSTAVO BRAGA, 257 RODOLFO 
TEÓFILO CEP· 60430-120 

Na busca de participar da luta pelo controle das DST/AIDS, objetivou-se com este trabalho 
verificar o nível de conhecimento e uso do preservativo entre adolescentes escolares, 
relacionando-o as condições sociais e econômicas destes. Pesquisa descritiva e exploratória 
desenvolvida em um colégio público estadual na cidade de Quixeramobim-Ce, envolvendo 
40 adolescentes do sexo masculino na faixa etária de 16 a 21 anos, cursando 3' ano do 2' 
grau no período noturno. A pesquisa de campo foi realizada em abril de 1999, com a 
aplicação de um questionário. Os resultados revelaram que a maioria dos adolescentes 
haviam iniciado atividade sexual; destes 32 não utilizavam camisinha nas relações sexuais 
e 12 utilizam; apenas 7 dos adolescentes estavam inscritos no programa de prevenção em 
DST/AIDS do mun icípio, que fornece camisinha de graça; 37 dos alunos afirmaram saber 
usar o preservativo, tendo aprendido a técn ica de uso com profissionais da saúde. Os 
jovens apresentavam uma situação sóckreconômica baixa com renda variando entre menos 
de um a três salários mínimos e que, segundo os mesmos, é um impeditivo para a aquisição 
da camisinha. Concluímos que só a informação não é suficiente para motiva r os jovens 
ao uso do preservativo, sendo necessário um trabalho de epucação em saúde ma is 
especifico, intenso e de acompanhamento capaz de mudar os hábitos e as atitudes destes, 
para a utilização do preservativo como meio de prevenção das DST/AIDS. 

4004 
ANÁLI SE EPIDEMIOLÓGICA DA AIDS NA MICRORREGIONAL DE SAÚDE DE SOBRAL· 
CEAílÁ· BRASIL 

AUTORES: XIMENES NETO, F. R. G." ; MAGALHÃES, M. L. R ... ; SOUSA, M. J.""" ; 
ESCÓCIO, F. L. M."""" 

• Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú· UVA e Gerente 
da Microrregional de Saúde de Acaraú• Ceará; •• Gerente Microrregional de Saúde de Sobra~ 
Ceará; ··• Coordenadora do Programa de DST/HIV/AIDS da Microrregional de Saúde de 
Sobral• Ceará; •••• Coordenadora da Célula Técnica da Microrregional de Saúde de Sobral
Ceará. 

Rua Sebastião Miranda S/N', Centro, Cariré• CE., CEP: 62.184-000, Fone: 088 99611198, 
646 1197 

A AIDS· Síndrome da Imunodeficiência Adquirida caracterizava-se como uma doença de 
pessoas econômica e culturalmente abastardas, onde se teve um investimento na prevenção 
(baseada na utilização da mídia) e pesquisas. Na atualidade, a AIDS começa a mudar seu 
pertil , caminhando, a uma "pauperização, à feminil ização e à interiorização da epidemia" 
(Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS- ABIA, jan.-mar., 2000). No Nordeste 
do Brasil, em especial no interior Ceará, a presente realidade configura o deslocamento 
espacial, devido ao êxodo rural e interna migração, onde a procura de emprego no Sudeste 
e Centro-Oeste do País, faz com que esta caminhada da doença, para os rincões da Nação 
Terceiro Mundista seja de disseminação rápida. Com isto, realizou-se a presente investigação, 
que objetiva analisar a epidemiologia dos casos AIDS da Microrregional de Saúde de Sobra~ 
Ceará• Brasil. O estudo teve como base, todos os casos de AIDS dos vinte e quatro municípios 
que compõem a Microrregional. A coleta de dados deu-se através da ficha de investigação 
epidemiológica e do atestado de óbito. A amostra compreende 87 indivíduos, com idades 
variando entre 17 e 61 anos, 26% anattabetos, 91 % foram a óbito, 49% tinham relações do 
tipo heterossexual, 71 % realizaram dois teste Elisa e um de lmunofluorescência para 
confirmação do diagnóstico; e 32% com parceria sexual múltipla. O presente estudo mostra 
a deficiência do sistema de informação com 45% dos diagnósticos de causa de "mortis" 
ignorada, e o tempo de vida curta desde a notfficação até o óbrto. A necessidade de detecção 
precoce com a confirmação de diagnóstico e realização de tratamento, faz-se mister, para 
que assim se possa aumentar a expectativa e a qualidade de vida das pessoas com HIV/ 
AIDS. 
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO NO DIA DOS NAMORADOS, EM ARACAJU 

AUTOR: SANTANA, JOSÉ ALMIR 

INSTITUIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E GAPNSE 

ENDERENÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA ARMINDO GUARANÁ , 495 
BAIRRO SANTO ANTONIO- AJU/SE- CEP: 49060-030 

RESUMO 

INTRODUÇÃO : As campanhas de prevenção das DST/Aids devem ser realizadas duranle 
o ano, porém com intensificação em momentos estratégicos como a Dia dos Namorados. 

OBJETIVO: Divulgar informações sobre prevenção das DST/Aids para a população 
aproveitando a mobilização que anualmente ocorre durante o '"Dia dos Namorados· 

METODOLOGIA: Em locais estratégicos, são colocadas faixas na cidade, com mensagens 
relacionando o namoro e uso da camisinha. Foram criados Folders específicos com 
linguagem adequada, principalmente ao jovem e outros materiais como para- sol, display 
da camisinha ( camisildinha), out - door e display da ·camisona"( 1 metro). Foram feitas 
intervenções em bares da Orla , divulgação em escolas e na mídia, havendo também o 
envolvimento dos motéis. 

RESULTADOS: Aumento na procura pelos preservativos nas unidades de saúde e maior 
envolvimento dos jovens nas ações de prevenção. 

DISCUSSÃO : As campanhas de prevenção devem ser bastante criativas 

CONCLUSÕES: O período correspondente ao Dia dos Namorados e um momento 
importante para divulgar a prevenção principalmente a população jovem que está bastante 
mobilizada. 
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P ROGRAMA DE ORIENTAÇÃO EM SEXUALIDADE DE 0ST/Al0S E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS 

AUTOR (ES):JO& AuGusro MESSIAS ; LUIZA MAR A F. CAOMACK ; DuLCE MA, .. F AUSTO DE CASrno 
: MAAGARETH ATTIANEZI ; ANDRÉ Luls DOS SANTOS MEDEIROS ; F .4.TIMA e. KAE.zER DOS SANTOS ; FERNANDA 

R EIS DE L IMA ; KÁTlA CILENE R. S tLVA ; RAPHAEL L EONARDO C . A RAUJO 

INSTITUIÇÃO: Programa de Atenção Primária- Núcleo de Estudos da saúde do Adolescente 
-NESN Uunivers idade do Estado do Rio de Janeiro 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. 28 de Setembro n• 109 Fundos .Pavilhão 
Floriano Stoffel Vila Isabel -Rio de Jjaneiro / RJ . Cep : 20551 -030 
Fone : (021) 269-2083 587-6570 fax(021 ) 284-4183 
E-MAIL: nesaprim@esquadro.com.br 

INTRODUÇÃO: O Programa de Orientação em Sexualidade e Prevenção de DST/AIDS e 
Distribuição de Preservativos funciona desde de 1994 , como projeto de exlensão 
universnária. Tem a participação de alunos de diferentes faculdades (Instituto de Psicologia, 
Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Ciências Médicas), desenvolvendo atividades 
assistenciais, de ensino e de pesquisa. Atividades estas desenvolvidas no ambulatório de 
adolescentes do NESA (estes vindos de lugares variados), na comunidade do Morro dos 
Macacos em Vila Isabel, em escolas públ icas do mesmo bairro e no campus avançado da 
UERJ em Vila Dois Rios-Ilha Grande. Nos últimos anos devido ao aumento do n• de casos 
de AIDS em adolescentes e a falta de orientação adequada sobre a forma de prevenção de 
gravidez indesejada , das DSTs , reconheceu-se a necessidade de uma maior atuação na 
área de sexualidade em atenção primária , promoção e prevenção de doenças. 
OBJETIVO: Facilitar o acesso dos adolescentes às informações e orientações sobre 
sexualidade, prevenção de DST/AIDS bem como ao preservativo masculino, seu uso e 
prática de sexo mais seguro. 
METODOLOGIA: Atividades de grupo com intervenção em comunidade e sala de espera 
do ambulatório. No atendimento individual , realizado principalmente no ambulatório, é 
feito um questionário semi estruturado como facili tador da discussão e orientação em 
sexualidade. Os questionários são usados ainda como fonte de dados para a pesquisa. 
São realizadas atividades individuais e de grupo. Desenvolvidas na com unidade (centro 
comunitário, escolas) e sala de espera no ambulatório. 
RESULTADOS : Dos 1033 adolescentes assistidos no período de 1994 à julho de 1999; 
no programa 529 (51,21%) são do sexo masculino e 504 (48,79%) são do sexo feminino. 
Em relação a atividade sexual destes, 835 (80.8%) têm vida sexual ativa e 198( 19,2%) 
não têm . Cerca de 290 adolescentes retornaram ao programa , o que corresponde a 31 , 
07% dototal. 
DISCUSSÃO: Cabe ressaltar que a pequena procura dos adolescentes ao programa antes 
do inicio da atividade sexual remonta ao clássico papel dos serviços de saúde como local 
para tratamento das doenças. 
CONCLUSÃO: Necessidade de maior d ivulgação e intervenção do programa com 
profissionais do NESA e instituições que lidam com adolescentes, para ampliar a 
abrangência do programa. Importância da criação de programas semelhantes que facilrtam 
o acesso ao adolescentes. Necessidades de análise e desenvolvimento dos resultados 
das pesquisas das comunidades 
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PROGRAMA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS DO MUNICÍPIO 
DE SAO PAULO: DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 
AUTOR(ES): GRYSCHEK, ALFPL · ; DOMINGOS,Jc·· : FIGUEIREDO,CRDL ·· : ILKlu,s··: 
ICHIKI, LKM""; JEREMIAS, SA"" ; OSÓHIO,LM" "; SOARES, CL"" . 
INSTITUIÇÃO: • Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - Programa de DST/AIDS 
• Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
•• Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo- Programa de DST/AIDS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Brigadeiro Luís Antonio, 4805 - Térreo. 
CEP 01401 -002-SP-SP. Telefone (011) 3885 8400- Ramal 236 FAX 38851765 
Introdução: O Programa Municipal de DST/AIDS de São Paulo, existe desde 1.987, sendo 
que a partir de 1.996, com a nova caracterização da Secretaria Municipal da Saúde de 
São Paulo, adquiriu outra dimensão. 
Objetivo: Realizar um diagnóst ico situac ional do Programa Municipal de DST/AIDS de 
São Paulo. 
Metodologia: Buscou-se levantar junto às Unidades do Programa Municipal de DST/ 
AIDS do Município de São Paulo, dados de produtividade, recursos humanos e assistência 
que pudessem diagnosticar e reflet ir a situação atual desse Programa. 
Resultados: Atualmente, contando com 2.304 funcionários de diversas categoriais 
profissionais, distribuídos em 05 Centros de Orientação e Apoio Sorológico responsáveis 
pela realização gratuita e anônima de testes para detecção do HIV e sífilis; 15 Centros de 
Referência em DST/AIDS realizando atendimento nas modalidades de Serviço Ambulatorial 
Especializado, Assistência Domiciliar Terapêutica e Hospita l Dia e 02 Laboratórios de 
Referência; localizados em Admin istrações Regionais de Saúde distintas, englobando, 
dessa forma diversas regiões do Município de São Paulo. Encontram-se implantados 11 
Laboratórios Tipo 1, com menor complexidade e 02 Laboratórios de Referência em 
Bioquím ica, Hematologia , Bacteriologia e Imunologia, sendo que um deles também em 
Biologia Molecular. São reali zados mensalmente 40.000 exames dos quais 4.000 testes 
para detecção do HIV. 800 exames de carga virai (com possibilidade de aumento deste 
quanlitativo) e 1160 exames de CD4/CD8 em parceria com os Laboratórios da Rede do 
Ministério da Saúde. Vários treinamentos de capacitação foram real izados, desde 1.996, 
inclusive, na Equipe de Enfermagem, com a parceria do Ministério da Saúde e Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo. Foram distr ibuídos respectivamente nos anos 
de 1.998 e 1.999, 1.858.064 e 1.918.504 un idades de preservativos mascu linos, 
objetivando a prevenção das DST/AIDS. Em maio de 2.000 havia 5.623 pacientes 
cadastrados no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, 4.913 pacientes 
recebendo medicação anti-retroviral e 15.000 clientes matriculados nas diversas Unidades 
do Programa Municipal de DST/AIDS. 
DISCUSSÃO: Constata-se que ao longo de seus 13 anos de existência o Programa 
Municipal de DST/AIDS teve um expressivo crescimento. Atualmente oferecendo várias 
modalidades de atendimento no que se refere à educação e prevenção às DST/AIDS e 
mais especificamente aos clientes portadores do HIV e da AIDS. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que o Programa Municipal de DST/AIDS de São Paulo tem 
contribuído de maneira efetiva para a prevenção, assistência e tratamento às DST/AIDS 
em nosso município. 

4008 
Prevenção e Controle de DST e AIDS nas força armadas - a experiência do Ceará 

Autor(esJ: Nogueira, O.M. C; Martins, T. A ; 
INSTITUIÇAO: Secretaria de Saúde do Estado 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AV. Almirante Barroso, 600 - Praia de 
lracema 

Introdução: A partir de um projeto de cooperação técnica entre a Coordenação Nacional 
de DST/AIDS e o exército brasileiro, a Secretaria de Saúde do Ceará iniciou em janeiro de 
2000 trabalho de parceria com o exército, para um trabalho de prevenção junto a 08 
corporações militares. 
Objetivo. : Implantar ações de prevenção junto a população em geral (conscritos), seu 
efetivo temporário ( recrutas) e prof issionais mil itares e seus fam iliares. 
Metodologia: Inicialmente oficiais militares participaram de um treinamento promovido pela 
coordenação, visando a formação dos multiplicadores estaduais. Em seguida a coordenação 
estadual de DST/AIDS enviou correspondência a direção médica da 10' Região Militar, 
que indicou seus representantes para participar dos treinamentos estaduais. As estratégias 
utilizadas nas capacitações dos profissionais militares foram as oficinas e seminários. 
Resultados: De janeiro a maio de 2000 foram formados 20 mu ltiplicadores (sargentos) 
das seguintes corporações: Hospital Geral do Exército, Parque de Manutençâo/1 O, 1 O" 
Grupo de Artilharia de Combate, Colégio Militar de Fortaleza, 10" Cia de Guarda, Cia 
Comando, 1 o• Região Mil itar e 23" Batalhão de Caçadores. A Secretaria de Saúde/ 
Coordenação Estadual de DST/AIDS realizou 4 palestras para 60 militares, total izando 
240 pessoas informadas sobre prevenção e transm issão de DST/AIDS, ét ica e 
epidemiologia. Os mult iplicadores treinados estão desenvolvendo palestras dentro de suas 
corporações. 
Foi produzido como material educativo para subsidiar as intervenções um folder específico 
cujo título é "Esteja sempre de prontidão para se proteger das DST/AIDS". 
Discussão: O trabalho educativo em curso tem mostrado sua viabilidade e um bom 
alcance de metas. Temos evidenciado o interesse das autoridades militares pela 
realização do projeto nas diversas corporações, porém o desenvolvimento de um 
metodologia mais dinãmica tem sido dificultada pelas diretrizes e normas, que ocupa 
grande parte do dia dos militares, faltando-lhes tempo para as tarefas educativas. 
Mesmo assim observa-se um grande interesse dos multiplicadores e oficiais médicos 
em desenvolver o trabalho o qual se propuseram. 
Conclusão: O trabalho em curso necessita ser ampliado para os conscritos, por se uma 
população de adolescentes, carentes de informações e por isso bastante vulneráveis as 
DST/AI DS. Esta ampliação de cobertura se dará a partir de julho de 2000. 

Modalidade de apresentação (assinalar): 

( ) oral 
( ) póster Equipamento audiovisual necessário: 

( ) retroprojetor ( ) projetor slides 
( ) vídeo cassete 
( ) outros: __________ __ _ 

DATA : ------------- ASSINATURA: 
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Intervenção comportamental em DST/AIDS junto a população carcar6ria no Ceará. 

AUTOR tES): Nogueira, OMC; Amaral , GI ; Saleta; Martins AT 
INSTITUIÇAO: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Secretaria de JuRtiça 
ENDEREÇO PARA CORRESPOND~NCIA: Av Almiranta Barroso 600 - Praia de lracema 

Introdução: Este projeto que iniciou em 1995, é parte de um trabalho de parceria realizado 
entre a Secretaria de Saúde do Ceará e Secretaria de Justiça do Ceará, com o apoio financeiro 
da Coordenação Nacional de DST/AIDS - Ministério da Saúde. 
Objetivo: Promover as Ações de Prevenção e Controle de DST/AIDS junto a população 
carcerãria do Ceará, visando reduzir os riscos de disseminação das doenças sexualmente 
transmissiveis e a AIDS. 
Metodologia: As atividades do Projeto incluem a formação de agentes multiplicadores entre 
os profissionais de saUde das penitenciarias (auxiliares de enfermagem). agentes 
penitenciários, presidiários e monitores (presidiários). São realizadas oficinas sobre noções 
básicas em DST/AIDS, sexualidade (auto estima e sexo seguro), teste ant i-HIV, higiene 
corporal e elaboração e produção de materiais educativos dirigidos a esta população. 
O trabalho educativo utiliza a estratégia de educação dos pares e distribuição de materiais 
educativos e preservativos pelos presidiários multiplicadores, supervisionados pelos 
coordenadores do projeto. 
Resultado: O trabalho abrange 07 presídios no Ceará. sendo 4 em Fortaleza, 01 no município 
de Amanari e 01 em Juazeiro do Norte e 01 no Crato. A população carcerária beneficiada 
com o Projeto é cerca de 1.885 pessoas. sendo 1.785 homens e 100 mulheres. Durante o 
período de 95 a maio de 2000 foram realizadas 20 oficinas, 04 seminários e 180.000 
preservativos masculinos distribuídos. Foram treinados 122 mult iplicadores, sendo 107 
homens e 15 mulheres. Alguns materiais educativos (cartazes e camisetas} foram criados 
pelos próprios presidiários. Um vídeo educativo adaptado a realidade da penitenciaria foi 
produzido durante o projeto. As mulheres do presídio feminino participaram de oficinas de 
teatro e produziram uma peça educativa. que está sendo apresentada em eventos destinados 
a população carcerária. 
Discussão: O trabalho educativo realizado tem sido fundamental para a disseminação 
destes conteúdos educativos, principalmente porque envolve o próprio presidiário como 
agente multiplicador. A remissão da pena de 01 dia por cada 03 dias trabalhados, tem 
estimulado a panicipação dos presidiários. A implantação de atendimento para o diagnostico 
das DST no Hospital Penal Professor Otávio Lobo e no Presidio Auri Moura (penitenciaria 
feminina) facilitou o acesso desta população ao atendimento médico, anteriormente 
dificultado pelo grande aparato que requer o atendimento do preso na rede básica de saúde. 
Conclusão: Apesar de algumas dificuldades ainda enfrentadas pela equipe de saúde para 
realização deste trabalho com a população carcerária. temos tido grandes avanços o que 
nos estimula a ampliação do trabalho para todo o Sistema Penitenciário do Ceará. 

4011 
A INFLUÊNCIA DO HÁBITO SEXUAL E O RISCO DE INFECÇÃO PELO HIV: 

CONHECIMENTO DE UNIVERSITÁRIOS RECÉM-INGRESSOS NA UFAC/ANO 1999. 

AUTOR {ES): GADELHA, L. DE M.; LOPES, C. M. 
INSTITUIÇAO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
Endereço para correspondência: 
PROF. dA. CRESO MACHADO LOPES 
rUA DAS PALMEIRAS 0-7; C- 20 OU N9 598 JARDIM TROPICAL li 
69.910-540 • AIO BRANCO -ACRE - BRASIL 
E-MAIL: creso@ufac br 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo, desenvolvido junto a 550 alunos, 
representando 76.9% da população de 715 recém-ingressos, matriculados em 21 Cursos 
de Graduação da Universidade Federal do Acre, no ano de 1999, com o objetivo de verificar 
os conhecimentos da influência do hábito sexual e o risco de adquirir DST/ Aids. Para a 
coleta de dados, fez-se uso de uma Escala Likert, adaptado de GIR et ai (1994). Como 
resultado destaca-se os 56,4% que eram do gênero feminino, seguid~s por 44,4% 
masculino. A faixa etária mais significativa esteve compreendida entre 20-24 com 42,4%, 
seguida pela de 17-19 com 30,6%. Quanto ao estado civil, 40,6% eram solteiros e 18,9% 
casados. Nas respostas para o Fator 1 - Sexo Oral, houve concordância entre os 
Especialistas e Universitários de Ribeirão Preto. onde consideraram de Médio Risco, 
enquanto que para os Universitários do Acre, foi para Alto Risco. O Fator li - Sexo 
Promiscuo, as três categorias consideraram de Alto Risco. Para o Fator Ili - Sexo com 
Preservativo, as respostas obtidas pora ambos foram para o Médio Risco. Por sua vez, 
para o Fator IV - Auto-Estimulação, as respostas encontradas para ambas as categ0<ias, 
foi para o Baixo Risco. Quanto ao Fator V -Contato Boca-a-Boca. tanto os Universitários 
de Rio Branco quanto os Especialistas a consideraram com sendo de Médio Risco, ao 
contrário dos Université.rios de Ribeirão Preto, que assinalaram como sendo de Baixo 
Risco. Para o Fator VI - Estimulação Manual, houve divergência entre os respondentes. 
onde os Universitários do Acre consideraram com sendo de Médio Risco, os de Ribeirão 
Preto como de Baixo Risco e os Especialistas foram para o Alto Risco. A seguir o Fator VII 
- Sexo com Penetração, os três segmentos responderam como sendo de Alto Risco. Já 
para o Fator VIII - Itens não incluídos como Fatores, representados pelas alternativas: 
escolha de parceiros para relação sexual; lavagem intestinal antes da relação; masturbação 
a dois; freqüência de relações sexuais e relação sexual com animais, também houve 
divergência nas respostas, sendo de Ato Risco para os do Acre, Médio Risco para os de 
Ribeirão Preto e de Baixo Risco para os Especialistas. 
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T ÍTULO : EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS NO ESPAÇO ESCOLAR 

AUTOR (ES): SONIA MARIA BARBOSA FERREIRA 

Instituição: . 
SETOR DE DOENÇAS SEXUALMENTE TAANSMISSIVEIS • MtP/CMB/CCM 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · CAMPUS 00 VALONGUINHO OUTEIRO 
SÃO JOÃO BATISTA S/N , CENTRO , NITEROI-RJ-BRASIL · CEP: 24210-150 
TELEFONE: ( 21 ) 717 6301 FAX: (21 ) 719-2588 
E-MAIL: mipmaur@ vm.uH.br HOME PAGE: http://www.uH.br/dsV 

Endereço para correspondência: 
SETOR DE DST-UFF 
CAMPUS 00 VALONGUINHO OUTEIRO 
SÃO JOÃO BATISTA SIN , CENTRO , NITEROI-RJ-BRASIL · CEP: 24210-150 

Objetivo: Este estudo tem por finalidade reunir dados sobre conhecimentos, atitudes e 
práticas da sexualidade de adolescentes de um colégio estadual de 1• e 2° graus em 
Nrterói- RJ. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa com uma amostra 
aleatória. estratificada. que correspondeu a 41 .5% (125 respondentes) dos alunos da faixa 
etária de 15 a 19 anos dos turnos matutino e noturno do Colégio Estadual Luciano Pestre 
(CELP). situado no bairro Caramujo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um 
questionário com 18 questões Os alunos de ambos os sexos responderam o questionário 
individualmente nas salas de aula, sob a coordenação das professoras do Setor de DST
UFF, Eva Mila Miranda Sá e Vandira Pinheiro. Resultados: O resultado da análise feita 
revelou que os adolescentes iniciaram a atividade sexual precocemente e as relações 
se xua is priorizadas se deram com parceiros fixos e, em segunda opção , com 
simultaneidade de parceiros fixos e ocasionais em ambos os sexos. A maioria das alunas 
declararam não usar método para prevenção de gravidez. em contraposição aos alunos. 
O preservativo é usado pela maioria dos estudantes. principalmente pelos rapazes. As 
práticas sexuais que mais gostam de fazer são: sexo vaginal , anal e oral. Enfatizam a 
importância das instrtuições de saúde e da escola no processo informativo sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. Conclusão: Os adolescentes estudados apresentam 
conhecimento fragmentado e superficial sobre sexualidade e Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Estas questões necessitam serem mais trabalhadas em conjunto pelos 
membros das equipes de educação e de saúde que atuam na escola. Sugere-se também 
a continuidade do trabalho de educação em saúde sexual já iniciado pelo CELP, com 
assessoria, se necessária, dos profissionais de saúde, dentre eles os do Setor de DST· 
UFF. 

4012 
ADOL_ESCENTES E PROSTITUIÇÃO: POTENCIALIDADES E RISCOS FRENTE À 

INFECÇAO PELO HIV/AIDS 

AUTOR (ES): 
Eliany Nazaré Oliveira; Lyciiane Maria Sales da Silva; Maria Socorro Carneiro 
Linhares2 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA. GUSTAVO BRAGA, 257 RODOLFO 
TEÓFILO CEP- 60430-120 

Discutir a prostituição de adolescentes no Brasil é ampliar a percepção sobre qualidade 
de vida, é refletir sobre o acesso à escola e emprego digno, é questionar até que ponto 
esse sistema excludente facilita e impulsiona jovens a ingressar nesta profissão. Também 
seria imprescindível averiguar que tipo de políticas públicas estão sendo pensadas para 
o próximo milênio. O fenómeno da prost ituição (adulta, adolescente, infantil e de luxo) 
não pode ser visto com desdém. merecendo um olhar mais acurado, por remeter a vários 
fatores que contribuem para o agravamento da banalização da infecção do HIV (vírus da 
Imunodeficiência humana) e explosão da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência adquirida 
) entre as adolescentes, em todo o país. Este trabalho objetiva discutir a prost ituição de 
adolescentes e as potencialidades e riscos frente à infecção pelo HIV/AIDS, a partir dos 
depoimentos de prostitutas, tomados quando do trabalho preventivo com elas realizado. 
e que permitiu que fossem detectadas situações de risco. sinalizando a exposição desse 
grupo a um cotidiano marcado por violências, implicando, muitas vezes, na determinação 
do ingresso na prostituição. A necessidade de sobrevivência torna a vida dessas 
adolescentes vulnerável quanto à aquisição de doenças, dentre elas, em especial a 
AIDS. 
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INFECÇÃO POR HIV E DST EM PROFISSIONAIS DO SEXO EM FLORIANÓPOLIS 
NOTA PRÉVIA 

VERDI, JULIO CESAR; WAINSTEIN , SUZANA; TEIXEIRA, JANE BORGES; 
CHRISTAKIS, SANDRA 

AMBULATÓRIO DST/AIDS-SECRETARIA DA SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Laurindo Januário da Silveira 5125 casa 
06 cep 88062-200- Florianópolis- Se. E-mail: verdi@mbox1.ufsc.br 

INTRODUÇÃO: O Ambulatório de DST/AIDS da Secrelaria Municipal de Florianópolis é 
o único serviço especializado em diagnóslico e tratamento das Doenças Sexualmenle 
Transmissíveis no município, atuando também como referência para diversos municípios 
vizinhos, integrantes da Grande Florianópolis. Em virtude destas características presta 
assistência a um grande número de WProfissionais do Sexo" que buscam seu serviço 
atraídos também pelo sistema de pronto atendimento ali desenvolvido, o que agiliza 
sobremaneira os tratamentos uma vez que em uma única consulta o paciente recebe o 
diagnóstico etiológico através da realização de exames de bacterioscopia e a fresco e 
também a medicação, de forma gratuita . 
Com a finalidade de conhecer com mais detalhes a situação destes usuários iniciou-se 
em abril deste ano um trabalho de acompanhanhamento desta população. 

OBJETIVO: Levantar a ocorrência de DSTs e infecção por HIV nos "Profissionais do 
Sexo" que fr<aquentam o Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS 
da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. 

METODOLOGIA: Todos as pacientes peertencentes a este grupo de "profissionais" que 
procurarem o ambulatório serão incluídos na pesquisa e além de realizrem sorologia 
para Lues e HIV serão também submetidas a exame de secreção vaginal onde serão 
realizados os seguintes exames: bacterioscopia pelo Gram. a fresco, pesquisa de 
chlamydia trachomatis por imunofluorescência e cultura para gonococo em meio de Thayer 
Martin. O estudo terá a duração de um ano, para que se possa acompanhar a grande 
variação sazonal que ocorre na cidade, que por se localizar no lrtoral e próximo ao Uruguai 
e Argentina, atrai um grande número de turistas daqueles países. além de outros estados 
brasileiros. 

RESULTADOS: A proposta do trabalho é de apresentar os resultados parciais. obtidos 
até o final do mês de julho. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: De posse dos dados preliminares obtidos nos quatro 
primeiros meses do estudo será discutida a prevalência das DSTs encontradas bem 
como da infecção pelo HIV. Tentaremos evidenciar a existência de associação entre maior 
prevalência dde DST e de HIV bem como comparar a prevalência deste com a de outros 
grupos populacionais. Verificar-se-á ainda a prática do uso do preservativo como meio 
de proteção por parte destes profissionais. 

4015 
TÍTULO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A ENFERMAGEM : INTERVINDO NA 

PREVENÇAO DAS DST/AIDS COM MULHERES DA ZONA RURAL 
AUTOR (ES): Lucjlane Maria Sales da Silva; Neiva Francinelly Cunha Vieira; 

Eliany Nazaré Oliveira. 
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço para correspondênc:a: rua. Gustavo Braga, 257 rodotto Teófilo CEP- 60430-
120 

O trabalho objetivou realizar uma sessão educativa em saúde, com mulheres da zona 
rural , enfocando as Doenças Sexualmente transmissíveis e AIDS, bem como discutir 
sobre os determinantes para a contaminação pelo HIV, de forma a sensibilizá-las para 
uma conduta livre de riscos. Foi realizado em janeiro de 1999, com 20 mulheres na fa ixa 
etária de 15 a 50 anos, na comunidade Zé Lourenço em Chorozinho-Ceará. O trabalho 
partiu da necessidade do próprio grupo que através de reuniões com representantes da 
associação de moradores, relataram o desejo de serem assistidas em alguns problemas 
presentes na comunidade, entre estes no tocante as DST e AIDS. Utilizou-se como 
referencial teórico o método de educação para adultos de Paulo Freire e o cuidado com 
o corpo físico, social e psicológico, na visão de Boff ( 1995). Utilizamos, ainda, materiais 
como: folhetos informativos, álbuns seriados, televisão e vídeo. A partir dos relatos 
percebemos que ao corpo físico o grupo relacionou sua percepção quanto as DST/ 
AIDS, falta de serviço e profissional de saúde para atender as necessidades da 
comunidade; ao corpo social foram discutidos aspectos como: desemprego, falta de 
lazer, baixa renda, o trabalho das organizações sociais, como da associação de 
moradores, entre outras. Ao corpo psicológico foram relacionados stress, preocupações 
gerais com filhos, discussões com marido, entre outros. Quanto a sexualidade foram 
discutidas algumas características do próprio grupo como: idade para seu exercício, 
machismo que impera nas relações e a fragilidade das mulheres quanto a exposição as 
DST/AIDS por conta das relações extraconjugais dos parceiros. Concluímos que o 
trabalho foi válido por ter despertado no grupo reflexões acerca do cuidado preventivo 
para as DST/AIDS. 
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AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES PARA O 

Trata-se da avaliaçlo ._....,, mães somposrtivas para o HIV como prática 
para manutenção da ..-, .. e bem estar. O estudo objetiva principalmente 
identificar as áJ9a.s -dr 1e1 110 das necessidades de assistência à saúde. 
Pesquisa eXJ)loralõna. ,.11:za .. ruma:nblAalório para o HIV da rede pública no município 
de Fortaleza-Ce. aul!Slaoriláno com perguntas abertas referentes as 
necessidades de ~ •--cio e sexualidade. A amostra caracterizou-se por 1 o 
mulheres ~ 20 a 30 anos. A análise nos mostra que os 
sujertos participanles in:.-=-m os a.dados de higiene tornando-os rotinas a partir 
da descoberta da sorop,lSCMC.,,11:;oercede ser soropositivas o estudo também revelou 
que os sujeitos pamc,pances de=onsi:rai-am interesse em modificar seus hábitos 
alimentares e implemerlar adequada; a dura realidade de serem portadores 
do vírus HIV adotaram o ~ aimo uma única opção de proteção, evitando o 
avanço da pandemia e ~ o airnpo,tamento de risco por comportamento de 
prevençãn. Conclumos""' a, isll0C.w,ào d da pessoa no processo do atendimento 

. de suas necessidades rellçioc,cm o de vida de cada sujeito, com seus valores, 
sua forma de auto-conuole e. a de perceber e interagir com o mundo. 

4016 
O USO DE DROGAS E O HIV/AIDS; CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE ESTUDANTES 
DE NÍVEL MÉDIO 
AUTORES: XIMENES NETO, F. R. G.•; MORAES, F. s.••;MORAES, J. A. E.•••; 
MORAES,A.S. •••• 

• Docente do Curso de Enle:magem da Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA e 
Gerente Microrregional de Saúde de Acaraú- Ceará, •· Professora da Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Marieta Car s- Cariré- Ceará, ••• Diretor da Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Cefisa Aguiar- Cariré- Ceará. •••• Acadêmica do Curso de História 
da UVA. 

Rua Sebastião Miranda Sit-1', Centro, Cariré- CE., CEP: 62.184-000, Fone: 088 99611198, 
646 1197. 

RESUMO 

A prática de utilização de drogas e o não uso de preservativos nas relações sexuais tem 
sido cada vez mais freqüente em jovens escolares: tais fatos se inserem num contexto 
social escolar de total despreparo e falta de vontade da grande maioria dos professores, 
como também das fam ílias destes jovens e sua banalização pela mídia. Na atualidade 
evidencia-se, constantemente, o encontro das drogas ao HIV/AIDS, que segundo a 
Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 1999) sua 
associação está mais !recuante e que cerca de 27% dos casos de AIDS estão relacionados 
ao uso de drogas injetáveis. Contudo, o presente trabalho objetiva investigar as práticas 
e o conhecimento de estudantes de nível médio relacionados às drogas e o HIV/AIDS. O 
estudo foi realizado numa escola pública estadual do Município de Cariré- Ceará, com 
todos os alunos de nível médio que estavam presente no ato da pesquisa; para coleta de 
dados utilizou-se um questionário. A amostra compreende 107 alunos com idades 
variando entre 14 e 31 anos, 58"k do sexo feminino, 92,5% solteiro, 37% fizeram uso de 
algum tipo de droga (lícita/ilícrta), 28% usaram drogas por influência de amigos. quanto 
a associação das drogas oom o HIV/AIDS evidenciou-se que: "quem usa drogas não liga 
para se prevenir", ·o uso de drogas injetáveis pode contaminar as pessoas", ·a pessoa 
drogada pode fazer o ato sexual sem camisinha". Com os resultados, nota-se que a 
aquisição de HIV/AIDS e o drogas está associada às drogas injetáveis, perpassando as 
outras formas de transmissão, o que nos leva a perceber a necessidade de um trabalho 
educativo mais focalizado e contínuo. 
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OPINIÔES_DE. MEMBROS DE AGÊNCIAS DE VIAGEM SOBRE AS AÇÕES DE 
PREVENÇAO AS DST / HIV E AIDS AOS TURISTAS 
AUTOR (ES): LOPES, K.Z.; LOPES, C.M.; COSTA, A. D. M. da.; NASCIMENTO, R.C. 
do 
Instituição: Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Prelo- SP 
Endereço para correspondência: 
KARINE ZAMARA LOPES 
Av. Caramurú 2100, Apt• 1402 
Bairro Alto da Boa Vista 
14030-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP 
.E:MAU.;_zamara@netsite.com.br 

Este estudo contempla a análise de 39 sujeitos de agências de viagem de Ribeirão 
Preto - SP. com o objetivo de verificar a opinião das ações às DST's / HIV e Aids junto 
aos turistas. Esclarece-se que 82% dos sujeitos estavam na faixa etária de 20-39 anos, 
41 , 1% tinham de 1-5 anos de serviço e 87,4% possuíam do terceiro grau incompleto ao 
completo. Destaca-se os 88,6% que mencionaram as DST's como sendo adquiridas por 
via sexual, sendo as mais citadas a Aids, Gonorréia e Sífilis, e que 65 ,8% citaram o 
preservativo como medida de prevenção, enquanto que 94,8% não receberam nenhum 
tipo de informação sobre as DST's em áreas de turismo e nem desenvolvem este tipo de 
prevenção com os turistas. 

4019 
CONHECIMENTO DOS PRESIDIÁRIOS SOBRE ÀS DST/HIV E AIDS E MEDIDAS 

DE PREVENÇÃO, NUM SISTEMA PENITENCIÁRIO 

AUTOR (ES):FRANÇA, A.C. N.; FRANCO, D.S.; SILVA, M.A. C. DA. ; SOUZA, R. F 
DE,; LOPES, C.M.; 
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
PROF. DR. CRESO MACHADO LOPES 
Rua das Palmeiras Q-7; C-20 ou N' 598 
Jardim Tropical li - Bairro São Francisco 
69910-540- RIO BRANCO - ACRE - BRASIL 
E-MAIL: creso@ufac.br 

Trata-se de um estudo piloto, desenvolvido junto a 18 detentos de um Sistema 
Penitenciário de Aio Branco - Acre- Brasil , com o objetivo de verificar o conhecimento 
dos presos sobre as DST / HIV e AIDS e medidas de prevenção. Os resultados revelam 
detentos jovens, solteiros e com menos de um ano de prisão. As doenças mais citadas 
foram a Gonorréia, AIDS, Sífilis e Hepatite, onde ressalta o baixo uso de preservativo 
nas suas práticas sexuais. Os presos gostaram desta experiência, se sentiram 
estimulados, motivados e até se prontificaram a participar de campanhas internas de 
prevenção, junto a programas de extensão universrtária. 
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA PREVENÇÃO ÀS DST/AIDS JUNTO A CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES QUE VIVEM NAS RUA DA CIDADE DE SANTOS/SP. 

AUTOR tES): BERSANl,_MA; REBOUÇAS, MC _ _ 
INSTITUIÇAO: ASSOCIAÇAO SANTISTA P_ESQUISA PREVENÇAO EDUCAÇAO EM 
DST/AIDS • PROJETO PEQUENO CIDADAO 
Endereço para correspondência: RUA DA LIBERDADE, 155 - APTO.13 EMBARÉ -
SANTOS/SP CEP 11025-030 

Introdução: As polílicas de prevenção às DST/Aids da cidade de Santos direcionadas 
para jovens não contemplam satisfatoriamente as crianças e adolescentes que vivem 
nas ruas, pois não consideram a sua vulnerabilidade as drogas, prostituição, violência 
exercida por traficante e policiais e outros. Através de Projeto Atenção a Saúde da Criança 
e do Adolescente em Situação de Rua - Projeto Pequeno Cidadão - desenvolvido pela 
ONG Associação Santista de Pesquisa , Prevenção e Educação em DST/Aids com apoio 
do Ministério da Saúde desenvolve ações que promovem prevenção às DST/Aids 
através do resgate da Cidadania utilizando-se da arte e da cultura. 
Objetivo: Prevenção e Assistência as DST/Aids junto a crianças e adolescentes em 
situação de risco social e pessoal. 
Metodologia: Este projeto possui 04 Assistentes Sociais, 01 Psicólogo, 03 Educadores 
e 08 jovens que viveram nas ruas e que trabalham como agentes de saúde. O projeto 
realiza intervenções sistemáticas nas ruas, promovendo a discussão sobre DST/Aids 
através de atividades lúdteas como: oficinas de dança, música, capoeira , pintura, jogos, 
rap e outros. 
Resultados: Aproximadamente 300 crianças e adolescentes que vivem nas ruas 
receberam informação sobre as formas de prevenção e transmissão da Aids, at1avés 
das at ividades artísticas e cultura is desenvolvidas pelo Projeto. 
Conclusão: : Para discutir os processos de prevenção e transmissão da Aids com 
estas crianças e adolescentes que moram nas ruas, se fez necessário adotar como 
estratégia metodológica atividades que estimulam a in formação sobre a Aids aliadas 
com brincadeiras e jogos, para atingir a prevenção as DST/Aids e o resgate da cidadania. 

4020 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) 

NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDtO (HUWC) DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ (UFC)- JAN - DEZ/1988. 

AUTOR tES):FROTA,HG; DINtZ,DCS; COÉLHO,ICB. 
INSTITUIÇAO: SERVIÇO DE DST DO HUWC DA UFC 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:R. ALEXANDRE BARAÚNA, 949, 
PORONGABUSSU, FORTALEZA-CE. 

resumo 

Devido a falta de conhecimento sobre a real prevalência e incidência das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis no Estado do Ceará, foi criado em 1992 o ambulatório de 
DST no HUW/UFC, no intuito de suprir essa deficiência e melhorar a formação dos 
profissionais de saúde neste campo e traçar o perfil dos pacientes atendidos no serviço. 
Os dados colhidos !oram pesquisados nos 1375 pacientes atendidos no ambulatório de 
DST do HUWC/UFC. De janeiro/98 a dezembro de 1999, eram 70,9% do sexo masculino 
e 29, 1 % do feminino. Procediam de Fortaleza na maioria dos casos(96%), sendo 
Maracanaú a segunda mais prevalente. A faixa etária mais atendida ficou entre 23 e 
31anos. Quanto às doenças mais prevalentes, o Condiloma Acuminado foi o mais 
encontrado(426 casos), seguido pela Sífilis(261), Candidíase(116), Uretrites não 
Gonocócicas(99), Uretrite Gonocócica(91 ), Herpes(87), Escabiose(66), Vaginose 
bacteriana(34) , cervicite(29) , tinea(11), cancro mole(9), donovanose(6), linfogranuloma 
inguinal(5) ,infecção pelo HIV(4), DIP(4). molusco contagioso(3) e Os diagnósticos foram 
feitos baseados na história clínica, exame físico e laboratorial do paciente, na dependência 
dos sintomas apresentados. As informações deste trabalho refletem dados das DST mais 
prevalentes em pacientes atendidos em um serviço Terciário, especializado em DST, 
portanto não pode ser generalizado para a população, no entanto pode servir corno 
referência 
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PREVENÇÃO EM DST/AIDS PARA ADOLESCENTES EM SANTOS 

AUTOR (ES):Lopes, A. Xavier, A; Justo, T.; Campina, N.; Lobarinhas, M.; Marçal, 
MC. 
INSTITUIÇÃO: Programa Municipal de DST/Aids de Santos 
Endereço para correspondênCIA: Rua Manoel vitorino n' 15 ap 12 
BAIRRO: GONZAGA CEP: 11060-430 SANTOS- S.P. 

Introdução: O Município de Santos vem apresentando altos índices de incidência em 
Aids por anos consecutivos. A cidade está na rota internacional de tráfico de entorpecentes. 
O numero crescente de adolescentes e adultos jovens soro positivos para o HIV e o 
desconhecimento entre eles sobre o assunto, avaliado em 60% de erro, foi verificado 
através de pesquisa aplicada, no ano de 1990, em 2087 alunos com idade entre 1 O e 18 
anos , em três escolas de Santos, situadas em bairros que apresentam alta incidência 
em casos de Aids. Isto posto, a Prefeitura de Santos vem desenvolvendo desde 1992, 
em parceria com o Ministério da Saúde, um programa preventivo em DST/Aids visando 
pré adolescentes e adultos jo.....,,s, utilizando-se de profissionais de educação capacitados 
em DST/Aids, sexualidade e drogas. 

Objetivo: Reduzir a infecção pelo HIV entre adolescentes e adultos jovens ao faze-los 
refletir sobre o uso do preservativo em todas as relações sexuais, perceber os riscos da 
droga-dependência e observar as normas de biossegurança. 

Metodologia: Promovem-se encontros sistemáticos, dentro do ambiente escolar. São 
elaboradas técnicas diferenciadas, aplicadas em oficinas, de acordo com a faixa etária, 
onde se criam espaços para esclarecimento de dúvidas, questionamentos e criticas 
promovendo a reflexão sobre a responsabilidade com o seu próprio corpo e com o do 
outro. 

ResuHados: Em 8 anos cerca de 65.37 4 adolescenles e adultos jovens foram atingidos, 
além de 6.800 pais e 3.500 educadores capacilados que interagem com o público alvo. 

Conclusões: A intervenção em DST/Aids junto a adolescentes e adultos jovens necessita 
de profissionais com capacitação específica, em intervenções sistemáticas e abordagem 
diferenciada, haja vista o comportamento deste grupo populacional que se expõe a riscos 
de infecção pelo HIV. Acreditamos que esses adolescentes sejam os protagonistas da 
prevenção em DST/Aids. Uma vez que este projeto é desenvolvido através do exercício 
da cidadania, permite que estes se tornem agentes transformadores de opiniões e 
condutas. 
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Rompendo Preconceitos, O Sistema Local De Saúde De Sobral Busca Parceria Com 
As Trabalhadoras Do Sexo Para Prevenção Das Dst's/Aids 

AUTORAS: Unhares, Maria Socorro Carneiro;. Cavalcante, maria de Jesus Guilherme; 
Santos, Micheline Gomes; Oliveira . Eliany Nazaré. 

INSTITUIÇÃO: Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Sobral-Ce 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua desembargador Moreira da Rocha, 
394, CEP 
SoeRAL- CE E-MAIL socorro@sobral.ce.gov.br 

Sendo a prostituição uma das mais antiga das profissões e entrando no segundo milênio, 
esta profissão ainda não foi reconhecida. O preconceito, a discriminação e a violência 
ainda recaem sobre as mulheres que praticam a prostituição. O processo de 
democratização e promoção da cidadania e de saúde como qualidade de vida 
desenvolvidos pelos poderes constituídos tem evoluído ainda, muito, centrado nas 
definições exclusivas do Estado. A exemplo da transmissão das doenças sexualmente 
transmissíveis, cabe até hoje, a responsabilidade à prática da prostituição. Com o 
avanço da AIDS, o que se observa é que as mulheres prostitutas passaram a ser um 
alvo vulnerável à inlecção, tanto em função de fatores bio-fisiológicos da transmissão 
do HIV quanto de fatores sociais, como vem demonstrado a discussão sobre gênero 
em nossa sociedade. A partir de 1976, em alguns países da Europa, as prostitutas 
iniciaram um movimento de organização da classe. No Brasil. em 1979, em uma área 
de prostttuição de São Paulo foi dado o primeiro passo para a busca do reconhecimento 
e respeito das profissionais do sexo. No Ceará, em 1990, foi criada a Associação da 
Prostitutas do Ceará - APROCE, que até hoje tem procurado desenvolver um trabalho 
educativo para prevenção de DST e resgatar a auto estima das trabalhadoras do sexo 
em parceria com instrtuições públicas. como a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. 
Nesta perspectiva. em fevereiro de 2000, a Secretarias de Saúde e de Cultura, Desporto 
e Mobilização Social de Sobral, sentiram a necessidade de se envolverem na luta desse 
grupo de trabalhadoras e com o apoio da APROCE, promoveram o 1 .• Encontro 
Sobralense de Trabalhadoras do Sexo, com objetivos de iniciar uma parceria entre o 
setor público e trabalhadoras do sexo, promover saúde e cidadania, prevenir doenças 
sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada, resgatar a auto est ima, estimular a 
organização do grupo de trabalhadoras do sexo e minimizar o preconceito e 
discriminação em relação as mesmas. Para a realização do Encontro, todos os 
prostíbulos de Sobral foram mapeados e vis itados pelo grupo de profissionais 
responsáveis pela elaboração do evento. Durante as visitas foi feita uma sensibilização 
para a participação todas profissionais do sexo. O Encontro teve a duração de lrês dias 
e contou com uma programação voltada para as temáticas propostas ao alcance dos 
objetivos. Houve uma grande participação de trabalhadoras do sexo e profissionais do 
Programa Saúde da Familia, proporcionando o estrertamento de vinculo entre as partes. 
Após o Encontro foi criado a Associação das Trabalhadoras do Sexo de Sobral-ASTRAS, 
que hoje, tem servido de elo nas discussões entre os serviços de saúde e o grupo de 
trabalhadoras. do sexo. 
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"PREVENILDO", O BLOCO QUE DEU CERTO 

AUTORES: COSTA, Silvinha de Sousa; SOUSA, Francisca Lopes; FERNANDES. 
Margarida Magalhães; MELO, Maria Giovane Barreto de Araújo; ALVES. Valcides José 
Pio. 

INSTITUIÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE SOBRAUCENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS/CENTRO DE 
ORIENTAÇÃO E APÓIO SOROLÓGICO 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA- Rua Gel Monl'Alyerne 286 Centro Sobral 
-Ce Cep· 62011 210 E-maj l · mgiovana@sobral.com.br...QlLmgiovana @bol.com.br~ 

A AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis são problemas de saúde pública que 
atingem o mundo inteiro, Sobral, a quarta maior cidade do Estado do Ceará, com 
aproximadamente 150.000 habitantes. não encontra-se dislante desta realidade, uma 
vez que, ocupa o segundo lugar em casos de AIDS no Estado. Sabendo que a associação 
de informação e prevenção é a principal forma de luta contra as DST's/ AIDS. a equipe 
Municipal de Saúde envolvida nesta área adotou estratégias diferenciadas. que 
proporcionasse a inlormação, prevenção e sensibilização da população, dentre estas 
estratégias foi criado em outubro de 1998, o bloco "PREVENILDO", com o objetivo de 
levar informação e prevenção de maneira alegre e descontraída. É formado por 
profissionais de saúde, universitários e voluntários. tendo como protagonistas dois 
bonecos em formatos de condons masculino e leminino. O bloco desfila nos dias que 
acontece a segunda maior micareta do Estado "O Camabral", executando paródias. com 
temas re lacionados as DST's e AIDS e distribuindo preservativos. uma vez que . neste 
período há uma invasão de turistas, ocorrendo a duplicação da população do município, 
associado ao uso abusivo de drogas licitas e ilícitas e aumento do número de parceiros 
sexuais levando assim a maior liberação do comportamento de risco. O bloco obteve 
boa aceitação popular, repercussão na mídia, e a presença dos bonecos tornou-se 
indispensável em todos os eventos locais ligados à Saúde. 

4024 
A SALA DE ESPERA EM DST - Um modelo de Aconselhamento grupal. 

AUTOR (ES): MARTINS, Ricardo Barbosa; WOLFFENBÜTTEI ; Karina ; 
CERNICCHIARO Maria Filomena; BUSANELLO Judit Lia; ASSIS-Dirce -Cãndida -de; 
PRADO Bianca Marques Cardoso. 
INSTITUIÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO EM DST/HIV/AIDS. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Sanla Cruz, 81 , São Paulo - capital -
cep 04121-000 

apresentação: O lrabalho tem como tema o aconselhamento grupal realizado em sala 
de espera no ambulatório de dst em um serviço público de saúde. discute-se a importância 
dessa atividade de grupo com os pacientes, como sendo a primeira fase do fluxo no 
atendimento interdisciplinar no cumprimento dos objetivos epidemiológicos, psicossociais 
e educacionais. dentre os principais objetivos do grupo d& sala de espera podem-se se 
destacar: 1) Acolhimento do paciente e situá-lo no serviço; 2) Promover o fortalecimento 
do paciente frente ao tratamento e prevenção das dst; 3)Quebra da cadeia de transmissão 
das dst; 4) Rebaixamento de ansiedade e stress; 5) Estimular possíveis demandas; 6) 
Ajudar o paciente encontrar recursos para a prevenção e cuidados com as dst; 7) Discutir 
e demonstrar o uso de preservativo. 

OBJETIVO O objetivo do trabalho é demonstrar a importância e magnitude da sala de 
espera como uma metodologia de aconselhamento grupal promotora de saúde, 
considerando os diversos fluxos existentes no serviço e suas especificidades temáticas. 

METODOLOGIA A atividade de grupo aqui a ser discutida é realizada diariamente por 
um profissional de saúde com grupo de pacientes que estiver aguardando atendimento. 
há uma primeira exibição de filme educativo com a finalidade de introduzir os temas 
relacionados com as dst e em seguida o profissional que coordena a alividade propõe 
alguns temas que visa antecipar possíveis demandas dos pacientes tais como: dst, 
exames realizados, práticas sexuais, uso de preservativo etc. a condução dos temas é 
fe ita a part ir das demandas que o grupo for trazendo e o profissional os relaciona com a 
prevenção, auto cuidado, controle e tratamento das dst. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO Nota-se que o paciente que participou do grupo de sala 
de espera passa a refletir sobre vários temas ligados à sua sexualidade que não tinha , 
até então. encontrado oportunidade de fazê-lo. este paciente respaldado pela equipe de 
saúde tende a assumir uma posição mais autocrítica e de maior autonomia sobre sua 
saúde geral, principalmente , das questões ligadas à sua sexualidade. nota-se também 
que a atividade de grupo em sala de espera desperta a experiência de pertencimento do 
paciente, na medida em que ele pode se identificar uns com os outros no tocante à 
questões que o trouxe ao serviço de saúde. isso faz com que diminua a culpabilidade e 
vergonha dos pacientes estarem em um serviço especializado em dst. 
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Sífilis Congênita em Fortaleza, Melhoria da Notificação 
AUTOR (ES): Maria do Socorro Cavalcante, Mónica Cardoso Façan:,a, José Rubens 

Costa Lima, Alicemaria Ciarlini Pinheiro, Maria de Fátima F. Guerreiro, Maria Zélia 
Rouquayrol. 
INSTITUIÇÃO: Secretaria MuniciP!'I De Desenvolvimento Social (SMDS) 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: Av. Desembargador Moreira, 2875- 42 andar 
- Dionísio Torres-CEP: 60.170-002 
e-mail : socorroc@secrel com br 

As DoençP.s Sexualmente Transmissíveis, inclusive a Sífilis, vêm aumentando em 
todo o mundo nos últimos anos. Uma das conseqüências desse aumento é o crescimento 
do número de casos de Sífilis Congênita. No entanto, este aumento não é detectado nos 
registros oficiais de Fortaleza, provavelmente devido a subnotificação e subdiagnóstico. 
Para minimizar esse problema foram implantados inicialmente, em 4 serviços de pré
natal e em raatemidades Grupos de Investigação de Sífilis Congênita (GISC), cuja missão 
é garantir que se realizem os exames de VDAL nas gestantes e parturientes para detecção 
dos casos. Esses serviços cobrem um terço dos partos de Forta leza, portanto, nossa 
meta no atual estágio é identificar 400 casos de sífilis congênita esperados nessas 
unidades a cada ano. 
OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo, demonstrar a melhoria do diagnóstico e a 
notificação dos casos de sífilis congênita em Fortaleza. 
METODOLOGIA: As informações para análise foram obtidas através dos Relatórios 
Trimestrais dos Grupos de Investigação de Sífilis Congênita e das fichas de notificação e 
investigação de sífilis congênita do SINAN. 
RESULTADOS: Entre 1995 e 1999 foram notificados 197 casos de sífilis congênita em 
Fortaleza. Até 1997, a média de notificações era muito baixa, em torno de 20 casos 
anuais. A partir da implantação dos Grupos de Investigação de Sífilis Congênita, nota-se 
um incremento para uma média anual de 70 notificações. Essa melhoria é nitidamente o 
resultado do implemento das notificações dos Grupos nas 4 unidades implantadas que 
notificaram 109 casos após a sua implantação, com o implemento de 17 vezes na 
freqüência de notificações em relação ao período anterior. Apesar disso, a média de 80 
notmcações anuais em Fortaleza comparada a meta de 400 casos esperados a cada ano 
somente nessas unidades, mostra·se extremamente baixa com uma subnotificação 
estimada em 80%. Uma análise complementar dos dados disponíveis no SINAN, mostra 
que dos dados disponíveis, o fato de não ter tido nenhuma consulta de pré-natal ou ter 
tido 4, 5 ou 6 consultas não causou impacto na redução do número de notificaçoes de 
sífilis congênita. 
CONCLUSÕES : Apesar do implemento dos Grupos de Investigações nessas 
maternidades, observa-se ainda a subnotificação de casos, que depende do diagnóstico 
e por sua vez da disponibilidade dos recursos laboratoriais. 
O Serviço de pré-natal não está causando o impacto necessário e previsto, possivelmente 
devido as falhas na disponibilidade dos recursos necessários e profissionais não 
sensibilizados para o diagnóstico e notificação dos casos. 
RECOMENDAÇÕES: Sensibilizar os gestores para o problema de Sáude Pública a fim 
de intensificar a vigilância no momento do parto, disponibilizar os reagentes para a 
realização do VDAL em todas parturientes, ampliar o número de maternidades à rea lizar 
o exame em parturientes garantindo o tratamento imediato da mãe e do recém-nasc ido, 
sensibilizar os profissionais a notificar os casos de sífilis em gestantes e congênita. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E SOROLÓGICO DE SÍFILIS NO AMBULATÓRIO DE 

DST DC HOSPITAL UNIVEASIT ÁAIO WALTER CANTÍDIO (HUWC) DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ (UFC) - JAN./98 A DEZ./99. 

AUTOR (ES):FROTA,HG; DINIZ,DCS; COÊLHO,ICB. 
INSTITUIÇAO: SERVIÇO DE DST DO HUWC DA UFC 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCI A:R. ALEXANDRE BAAAÚNA, 949, 
PCAONGABUSSU, FORTALEZA-CE 

resumo 
A Síf ilis é uma pandemia, com prevalência nos pafses em desenvolvimento como 
o Brasil, cujos registros têm mostrado um grande aumento no número de casos 
nos últimos três anos. A região Nordeste está entre as regiões brasileiras que 
aparecem com maior número de casos e1 neste contexto, o Ceará tem um especial 
destaque, ~ ndo a população economicamente ativa a mais acometida, visto que 
estas pessoas apresentam-se na fase mais produtiva da vida (de 25 a 50 anos), 
representando prejuízo para economia do país, uma vez que perde-se mão-~bra, 
aumenta-se as aposentadorias e as condutas hospitalares e ambulatoriais, 
implicando em ônus para o sistema financeiro, já tão sacrificado e abalado.Segundo 
Williams & Wikins, a triagem sorológica de rotina para Sífilis é recomendada para 
mulheres grávidas e para pessoas com prática sexual com múltiplos parceiros, 
haja v isto o aumento no número de casos da doença nos últimos anos e a 
morbidade da mesma. Observa-se, então, a necessidade do diagnóstico da doença 
antes da dissemi naç ão da mesma, d iagnost icando o s casos que são 
verdadeiramente posit i vos e excluindo-se os falsos posi t i vos, v isto esta 
possibilidade ser possível, pois o exame util izado (VIDRL) não é específico para 
esta doença. Foram estudados pacientes atendidos no serviço de DST que v ieram 
encaminhados de bancos de sangue com VDRL positivo. Foram analizados um 
total de 642 prontuários referentes a pacientes novos atendidos no Ambulatório 
de Doenças Sexualmente TransmissíveisDST) do Hospital Universitário Walter 
Cantídio(HUWC) da Universidade Federal do Ceará(UFC). Desses pacientes, 85 
foram encaminhados de Bancos de Sangue Regionais com sorologia reagente 
para sífilis pelos testes de triagem utilizados nestes serviços, o VDRL, um teste 
não Treponêmico que é utilizado para rastrear pacientes, pelo baixo custo do 
exame, ser de fácil interpretação, não precisando de mão de obra tão especial izada, 
sendo o teste muito sensível(95%), mas pouco específico. Dos 85 pacientes que 
vieram com sorologia reagente, somente 27 (32%) eram de lato portadores da 
doença (Sífilis), sendo o restante, 58 (68%) pacientes, dividiam-se em duas 
categorias: 44 (52%) tinham o que se chama cicatriz sorológica, ou seja, o paciente 
já teve a infecção anteriormente, está curado, porém permanecem anticorpos que 
circulam na corrente sangüínea por tempo indeterminado comtítulos abaixo de 
1:16; os outros 14 (16%) pacientes tiveram um falso resultado, ou seja, eles não 
tinham Sífilis, mas mesmo assim a sorologia para tal doença deu reagente por 
Reação Cruzada com algumas patologias como: Gravidez, Doenças Auto Imunes( 
Doenças do Colágeno: Artrite Reumatóide, Lúpus Eritematoso Sistêmico, etc), 
alguns quadros virais e bacterianos, alguns medicamentos, etc.O alto percentual 
de falsos reesultados positivo tem trazido sérios problemas para esses pacientes, 
pois mesmo sendo um teste de triagem, o estigma que cerca as doenças de 
transmissão sexual pode trazer se/rias complicações legais e até policiais. A 
introdução de outros testes mais específicos para o rastreamento da doença, como 
é o caso do FTA.Abs, até com titulação de anticorpos lgM e lgG, mesmo sendo 
mais caro e de precisar de um pessoal maia capacitado. 
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TESTAGEM ANTI-HIV EM GESTANTES: PERC EPÇÃO DOS ENFERMEIROS 
AUTOR(ESJ : ARAGÃO, RF; SILVA, LMS. 
INSTITUIÇAO: Universidade Estadual Vale do Acaraú 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Doutor Guarany, 480/62040-730 Sobral
CE 

A crescente progressão da AIDS entre a popu lação feminina traz consigo várias 
conseqüências para o exercício da sexualidade e da reprodução, produzindo desafios para 
os profissionais da saúde. A identificação das gestantes HIV-positivas torna possível reduzir 
a transmissão vertica l estabelecendo a terapêutica anti-retroviral e intervenções pertinentes. 
A pesquisa objetivou identificar a percepção dos enfermeiros quanto à testagem anti-HIV 
como rotina no pré-natal, no sentido de poder contribuir para as reflexões destes profissionais 
em torno da transmissão vertical do vírus. Trata de uma pesquisa descritiva com abordagem 
qualitativa , desenvolvida com 05 enfermeiros que realizam consulta pré-natal na Unidade 
Mista de Saúde Dr. Thomaz Correia Aragão, localizada em Sobral-Ceará. Os dados foram 
colhidos no mês de maio de 2000, através de um questionário composto de 11 perguntas 
abertas versando sobre a percepção da prática de solicitação da sorolog ia para o HIV no 
pré-natal. Os dados foram analisados e discutidos a partir de análises temáticas. Os 
resultados revelaram que os enfermeiros concordam com a realização da sorologia para o 
HIV no pré-natal, no sentido de diminuir a transmissão vertical. Não há crnérios estabelecidos 
para a solicitação do HIV nas gestantes, tendendo para aquelas que referem comportamento 
de risco. As dificuldades na solicitação do exame são quanto à abordagem e a inexistência 
do preparo profissional nas questões específicas do HIV/AIDS e as mulheres. Concluímos 
que o enfe,meiro, que realiza pré-natal, desempenha papel importante no controle da 
transmissão vertica l do HIV, necessitando, portanto, de uma melhor qualificação nesta 
área. 
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PAOJET_O EDUCAÇÃO PELA VIDA li: FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA 

PREVENÇAO DE DST/AIDS 
AUTOR (ES): Teixeira AMB, Bacelo J, Debacco MS, Granzoto E, Daltoé T, Pedrollo D 

e lsolan T. 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Medicina Social 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA : Faculdade de Medicina. Depto. de 
Medicina Social. Av. Duque de Caxias 250, Fragata. Pelotas, AS. CEP: 96010300 
Fone/Fax: (53) 2712442, 2712645. E-mail: althen@zaz com tx 

Introdução : em março de 1996 iniciou o Projeto Educação pela Vida: formação de 
multiplicadores para prevenção de DST/AIDS. junto ao Departamento de Medicina Social, da 
UFPel, financiado pela CN de DST/AIDS. Neste período capacitou e acompanhou 270 
profissionais da rede básica de saüde e das escolas de ensino médio e fundamental do munk:iptO, 
através de 1 O cursos de 40 horas, encontros mensais de supervisão e 5 eventos de atualização 
Para marcar seu encerramento foi organizado, em abril de 1998, o I Encontro Regional de 
Prevenção de DST/AIDS com 540 inscritos. O interesse da comunidade pelo projeto e as 
modificações que 0e0rreram em termos de prevenção e de assistência no município motivaram 
a continuidade do mesmo. 
Objetivos :1.Formar novos multiplicadores na rede básica de saúde, sensibilizados e 
instrumentalizados Quanto a aspectos de epidemiologia, prevenção, quadro clínico, manejo e 
vigilância à saúde em DST/AIOS, sexualidade e uso de drogas, para renovar pessoal e reforçar 
os multiplicadores já treinados. 2. Capacitar docentes das séries iniciais (1 11 a 411 séries do 
ensino fundamental) como multiplicadores de ações prevenção em DST/HIV/AIDS e 3. Fortalecer 
a rede de multiplicadores contemplando aspectos de formação e informação em HIV/AIDS, 
mantendo o grupo atualizado e estimulado no desenvolvimento de ações de prevenção e de 
assistência. 
Metodologia: Para novos multiplicadores: •cursos· de 40 horas com exposições dialogadas 
sobre AIDS, DST, Epidemiologia, Aids em Crianças, AIDS em Mulheres, Prevenção Pessoal e 
Profissional; Oficinas sobre Drogas, Sexualidade, Preconceitos-Perdas-Morte e AIDS e Oficina 
~e Planejamento utilizando Lista de Problemas, Diagrama de lnterrelações, Árvore de Prob'emas, 
Arvore de Objetivos e Matriz de Operações. Para multiplicadores já capacitados: "Encontros de 
Atualização" de 16 horas com exposições dialogadas, oficinas e mesas-redondas, abordando 
temas solicitados pelos próprios multiplicadores. Nessas atividades a comunidade em geral 
também é convidada a participar. Também acontecem MAeuniões de Reencontro· com grupos 
de multip{icadores para acompanhamento periódico das atividades por eles desenvOWidas. 
Resultados: a partir de setembro de 1999, 4 cursos de 40 horas realizados, totalizando 130 
novos multiplicadores. Um curso especificamente para professores de séries iniciais. Cinco 
encontros de atualização com um total de 1102 participantes entre multip{icadores e comunidade 
em geral. Jornais, rádios e TVs locais, engajados nas atividades do Projeto. Grande número de 
participantes em todas as atividades do prOjeto, sempre acima do número de vagas oferecidas. 
Multiplicadores realizando novas atividades, equipe do projeto como referência para prevenção 
na região sul. 
Discussão: a metodologia adotada nos cursos e encontros possibilita a reprodução do processo 
de construção do conhecimento nos diversos espaços de trabalho de onde se originam os 
participantes, caracterizando com isto a ação multiplicadora de iniciativas preventivas de DST/ 
AIDS. 

Conclusões: O Projeto Educação pela Vida ultrapassou a estrutura de cursos para formação 
de multiplicadores e se consolidou como um estudo de intervenção, desencadeando um 
movimento social à partir das Escolas de primeiro e segundo graus, dos seiviços da rede básica 
de atenção à saúde e se ampliando com a implantação do Serviço de Assistência Especializada 
em Pelotas, constituição da ONG Vale a Vida, instituição do projeto de educaçeo continuada 
de médicos na atenção às DST/AIDS e nos cursos de Treinamento em Abordagem Sindrõmica: 
manejo de casos de DST. 
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A PERTINÊNCIA DA CONSULTA GINECOLÓGICA NOS CENTROS DE TESTAGEM 
ANÔNIMA DO VIRUS DA IMUNODEFICIENCIA HUMANA 
Autores: Ribeiro-Filho, AD; Giraldo, PC. 
Instituição: Universidade Estadual de Campinas 
Endereço: Rua Alexander Fleming, 101 , CEP 13083-970 

Constata-se atualmente a alta incidência de infecção pelo HIV entre mulheres. A transmissão 
heterossexual é a via mais importante da contaminação feminina. Fatores de risco 
comportamentais e ginecológicos (vulnerabilidade biológica) já foram identrticados. Apesar 
do papel primordial, a vulnerabilidade biológica não é ainda enfaticamente abordada nos 
CTA, estrutura já existente na estratégia mundial da luta preventiva contra a AIDS. A 
pert inência da presença rotine ira de um ginecologista otimizando os objetivos do CTA 
através da determinação da prevalência de vulnerabilidade biológica nestas mulheres foi 
questionada. Para isso, pesquisou-se a concordância da presença do risco comportamental 
com a presença da vulnerabi1 idade biológica em 253 mulheres sob risco da infecção pelo 
HIV consultantes no CTA de Campinas. Realizou-se um check upque incluiu: anamnese, 
exame ginecológico com colposcopia a vulvoscopia, Papanicolaou, pesquisa de Candida 
sp., Mobiluncus sp., Cardnerella vagina/is, Trichomonas vagina/is, Streptococcus 
agalactiae, Ureap/asma urealitycum, Mycoplasnna hominis, Chilamydia tracliomatis, 
Neisseria gonorrhoeae, flora vaginal, pH vaginal, teste de aminas, processo inflamatório 
vagina a sorologias para HIV, sífilis e hepatites. Pelo menos uma alteração genital 
representativa de vulnerabilidade biológica a pelo menos uma atitude representativa de 
risco comportamental foram identificadas em 79, 1 o/o e 79,8% do grupo, respectivamente. 
Utilizando-se uma pontuação de escore para classif icação dos riscos, não encontrou-se 
nenhuma concordãncia estatística entre risco comportamental e vulnerabilidade biológica. 
A ausência de associação entre perceber o próprio risco e praticar o sexo seguro, junto à 
ausência da associaçêo entre risco comportamental e vulnerabilidade biológica faz concluir 
que a oferta da consulta ginecológica no CTA é pertinente para todas as mulheres lá 
consultantes. 
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PROJETO DE PREVENÇÃO ÀS OST/AJOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

AUTOR (ES): CARVALHO, R.F.M. 
INSTITUIÇÃO: COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST/AIDS 
Endereço para correspondência: 
Cel. Med. Ricardo Fernando Mendelsohn de Carvalho 
Diretoria de Saúde do Exército. QG do Exército Bloco G 2" andar 
SMU - Brasília- DF. Telefone: (61) 415.6536 / fax (61) 415.5069 

Justificativa: No Brasil, anua lmente, cerca de 700.000 jovens do sexo masculino com 
idade de 17 a 19 anos alistam-se para o serviço militar obrigatório no Exército. Desses, 
70.000 são incorporados por um período de 1 ano. Além desses, existem 140.000 milrtares 
na ativa. Pela vulnerabilidade a que estão sujeitos, e pela oportunidade fornecida pelo 
ambiente militar, esse é um contingente prioritário para o desenvolvimento de ações de 
prevenção às DST e AIDS. Projeto: O Projeto é real izado pelo Ministério da Saúde em 
parceria com o Exército Brasileiro e tem como objetivo promover a adoção de práticas 
sexuais seguras entre os membros da comunidade militar, no âmbito do Exército, por meio 
do acesso à informação e educação em DST e aids. Foram capacitados 161 oficiais como 
agentes multiplicadores de prevenção às DST/aids, com a perspectiva de atingir 
aproximadamente 64.000 militares/ano. Também foram capacitados de 47 profissionais 
da área de educação que desenvolvem atividades nas escolas e colégios mil itares, como 
agentes multipl icadores de prevenção às DST /aids, para que atinjam 3.000 alunos/ano. 
Produção de material de informação, educação e comunicação dirigido a essa população. 
Distribuição regular de preservativos. Resultado: 208 oficiais/civis capacitados, no período 
de um ano, desenvolvendo trabalhos de prevenção às DST/aids em suas Unidades Milrtares. 
Produção de tablóide e "gibi" (DST/aids na Mira) com distribuição de 2.800.000 de cópias. 
Distribuição de 1.000.000 folders. Distribuição de 14.500.000. preservativos. Avaliação: 
A aceitação do Projeto tem sido bastante boa, e os militares envolvidos estão bastante 
sensibilizados·e motivados para garantir a continuidade das ações de prevenção em suas 
Unidades. Observou-se a necessidade do desenvolvimento de estudos que caracterizem 
melhor essa clientela, para um enfoque mais efetivo das ações a serem desenvolvidas. 
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A CULTURA DOS CAMINHONEIROS DE ROTA CURTA DA CIDADE DE SANTOS-

S. P. E SUA RELAÇÃO COM AS DST/AIDS 

AUTOR (ES):VILLARINHO, L ; BEZERRA, 1.; PAIVA, V.; LATORRE, M.R. ; LACERDA, 
R. ; STALL, R.; HEARST, N. 
INSTITUIÇÃO: As. Sentista de Pesquisa, Prevenção e Educação em DST/AIDS 
(ASPPE) 
Endereço para correspondênCIA: av. ALMIRANTE COCRANE N• 388 
BAIRRO: ESTUÁRIO CEP: 11040-000 SANTOS 

-S.P. 
RESUMO 

ln\rodução: Diversos estudos foram realizados com caminhoneiros de rota longa na África 
e lndia, o que insoirou uma pesquisa em 1996, na cidade de Santos, localizada no litoral 
do estado de São Paulo, onde há o maior porto da América Lat ina com circu lação diária 
de 2000 a 4000 caminhões. Os estudos sugerem que a longa permanência fora de seus 
lares, acaba por expô-los às DST/Aids pois praticam sexo desprotegido com diversas 
parceiras e usam drogas. Em Santos numa amostra de 300 caminhoneiros foi encontrado 
1,3% de portadores do HIV e alto índice de sífilis através dos testes FTA-ABS 13% e 
VDRL8,3%. 

Objetivo:Dentro deste contexto, a pesquisa realizada com caminhoneiros chamados de 
rota curta , ou seja, aqueles que circu lam dentro do estado de São Paulo em cidades 
próximos ao porto de Santos e possuem moradia na Baixada Santista. Esta é a primeira 
pesquisa na América Latina a estudar esta população, levantando a hipótese da questão 
cultural ser o principal fator de vulnerabilidade para infecção às DST/Aids e não o tempo 
de permanência fora de seus lares. 

Metodologia: Este é um estudo transversa l, onde foram recrutados e entrevistados 279 
caminhoneiros de rota curta em 1999, nos seus locais de concentração, ou seja , na área 
portuária e proximidade, sindicatos e associações de classe, em uma amostragem do tipo 
"snowball". O questionário aplicado investigava conhecimentos, práticas e atitudes em 
relação à prevenção das DST/Aids, contando com 85 perguntas fechadas e 2 abertas 
sobre descrição de cenas da vida do caminhoneiro e seu comportamento frente a situações 
de risco em relação ás DST/Aids. · 

Resultados: Dos 279 entrevistados, 64% tem menos de 40 anos. 81 o/o são casados ou 
unidos, a maioria possui baixa escolaridade e 72% são católicos. Num período de 6 meses, 
29% dos caminhoneiros tiveram mais que uma mulher como parceira sexual. O sexo 
vaginal é o ma is praticado, sendo que as parceiras fixas são as menos protegidas (5.7%), 
seguida das parceiras freqüentes (56.6%) e das parceiras casuais (82, 7%). Esta tendência 
se repete no sexo oral, porém no sexo anal que é o menos praticado, a parceira freqüente 
é a mais procurada (74%), e o uso do preservativo é proporcionalmente semelhante com 
a parceira freqüente ( 34%) e com a parceira casual (35,4%). 

Conclusões: É preciso investir na prevenção através de intervenções educativas em 
comunidades masculinas, considerarido seu universo e suas características próprias. A 
transmissão heterossexual merece especial atenção sendo que a atuação nos locais de 
trabalho tem se mostrado uma boa opção para acessar a população. 

5032 
ASPECTOS AVALIATIVOS DA METODOLOGIA EMPREGADA EM OFICINAS DE DST 

E AIDS PARA ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE 

AUTOR (ES) : FAUTH, S.; LIMA, AWDBC; MAIA, KM; FAÇANHA, MC 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FACULDADE DE MEDICINA, 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Pinheiro Maia, 180 Cid. Dos Func., 
Fortaleza-CE , Telelone:2793162, e-mail : slauth@uot.com.br 

A epidemia de AIDS e a inexistência e imprevisibilidade de cura remete a questão 
prioritária ao combate a infecção pelo HIV, através da disseminação de informações 
educativas e da adoção de prát icas preventivas. A AIDS, atualmente, acomete em maior 
número as pessoas entre 25 e 39 anos de idade. Isto significa que, se o período de 
incubação da AIDS está em torno de 1 O anos, a infecção pelo HIV está ocorrendo em 
adolescentes e adultos muito jovens. Considerando que o estudante de medicina encontra
se na fa ixa de maior risco, ele precisa saber como se proteger da infecção. Além disso o 
médico, como formador de opinião precisa ter esse tipo de conhecimento, além de saber 
como abordar seu paciente no que diz respeito a relação de seu comportamento sexual 
com o possível diagnóstico que possa ter. Foi com esse objetivo que realizamos com 
estudantes da área da saúde oficinas sobre sexo mais seguro. As oficinas foram 
elaboradas com dinâmicas como uma forma alternativa de discutir sobre as práticas de 
sexo mais seguro, de sensibilizar para a importância da transmissão sexual do HIV e de 
demonstrar o uso correto do preservat ivo. Para avaliar a receptividade, a sedimentação 
do conteüdo e a eficácia do método utilizado formamos grupos focais com um número 
de 6 a 1 O alunos que em conjunto analisaram as oficinas e expressaram suas opiniões. 
O espaço foi aberto a criticas e elogios. O grupo focal foi dirigido através de uma entrevista 
pré·estruturada e as perguntas foram inicialmente feitas e seguidas por discussões sem 
maior interferência a fim de que todos expressassem opinião. O resultado foi gravado 
em fita cassete para análise posterior. Dentre as opiniões positivas expressas, foram 
destacadas pelos grupos: a possibilidade de esclarecer dúvidas e ret ificar informações, 
a importãncia da informação como arma para a prevenção e a valorização da metodologia 
adotada, embora tenham relatado dificuldade para descontrair-se e part icipar das 
dinâmicas. Os alunos também reivindicaram maior abrangência de outras DSTs que 
não a AIDS, pois referem carência de informação a respeito e avaliam como fa lha a 
transmissão dos riscos de outras DSTs pelas campanhas de prevenção. Os alunos 
incentivaram a vinculação das oficinas às aulas como fator de atração, pois, de outra 
forma, não teriam interesse por esse tipo de informação por julgá-la já conhecida e por 
esta ser repassada por um colega de faculdade. Essa impressão, anterior a oficina, não 
corresponde a opinião após a mesma, já que os alunos relataram ter sido uma expertência 
enriquecedora, que adicionou novas informações e que tem bom conteúdo. Com essa 
análise podemos observar que num grupo de estudantes com boa fonte de informação 
desenvolve-se um desinteresse pela prevenção e informação sobre AIDS e DSTs 
proveniente da concepção de que esse tipo de informação é supérfluo ou repetitivo, 
mesmo que esses alunos não sigam as instruções preconizadas ou que não tenham 
bem alicerçado este tipo de conhecimento. 
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CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ASSISTtNCIA ÀS DST NO 

AMAZONAS · AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E IMPACTO (1994-2.000) 
AUTOR (ES):LOUREIRO,N.C.;PRADO,M.G.;CRIPPA,M.A .;CAMILLO,A .C.A .C; 

JARDIM,L.F.S.; OUTRA JUNIOR, J.C.S.;BENZAKEN,A .S. ;SARDINHA,J.C.G. 
INSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO "ALFREDO DA MATTA"· FUAM 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDtNCIA: RUA CODAJÁS NO 24 · CACHOEIRINHA · 
MANAUS- AMAZONAS- CEP-69.065-130 

Introdução: A ausência, na rede pública, de recursos humanos qualitaliva e 
quantitativamente capacitados, bem como a má distribuição da existente, para assistência 
aos portadores de OST, historicamente tem sido reconhecida como um dos principais 
entraves ao controle destas alecções, e do HIV. Decorrência desta percepção a CNDST/ 
AIDS do ministério da saúde através de sua unidade de treinamento implementou centros 
de capacitação em vários municípios brasileiros. No Amazonas a "Fundação Alfredo da 
Malta" é a mais antiga parceira da CNDST/AIDS, particularmente na função de capacitar 
recursos humanos. Para assistência, com ênfase na abordagem sindrômica desde 1994, e 
neste estudo os autores pretendem expor e analisar o desempenho e o impacto obtido com 
os treinamentos oferecidos sistematicamente desde aquela data . 
Material e métodos:_ Os dados do presente estudo foram obtidos dos relatórios de 
treinamentos, arquivados na FUAM, bem como inquérito real izado por telefone com os 
treinandos, no período de 01/05 à 30/05 do corrente ano. A analise estatística tem por base 
banco de dado no Epi-inlo criado especificamente para o estudo. 
Resultados: Entre abril de 1994 e abril de 2000 foram programados 30 e realizados 
100°k dos treinamentos. Foram oferecidas 480 vagas e utilizadas 80% das vagas. As 
categorias profissionais que foram treinadas distribuíram-se da seguinte forma : 
médicos - 177 (46,1%) ; enfermeiros -174 (45 ,3% ) ;assistentes sociais - 13 
(3,4%);psicól'>gas - 18 (4,6%); farmacêutico bioquímico - 01 (0,3%) e técnico da 
CNDST/AIDS - 01 (0,3%). Do total de treinandos 296 (77,1 % ) eram oriundos do 
amazonas destes 279 do município de Manaus e 17 de outros municípios do 
Amazonas; 84 (21 ,9%) de outros estados; 04 (1 ,0%) de outros países. Dos oriundos 
do Amazonas 210 (70,9%) foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Manaus (SEMSA), 1 O (3,4%) da Secretaria Municipal de Manacapuru, 56 (18.9%) da 
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SUSAM) e 20 (6,8%) das universidades. 
Do total de treinandos, 139 (36,2%) foram inquiridos por via telefônica e desIes 89 
(23,2%) continuavam a atender pacientes portadores de DST na rede pública e 22 
(5,7%) também na atividade privada. Dos que continuavam a atuar na rede pública 
com DST pela abordagem sindrõmica 77 (55,4%) afirmaram utilizar o diagnóstico; 82 
(59%) o tratamento; 60 (43,2%) a notificação do caso;77 (55,4%) notificação do 
parceiro ; 84 (64.4%) oferta sistemática do teste Anti -Hiv; 91 (65,9%) solicitação do 
VDRL e 96 (69, 1 %) orientação para o uso de preservativo para os seus pacientes. 
Conclusão: O baixo percentual de treinados que ainda atuam com dst na rede demonstra 
que o investimento humano e material no processo de capacitação é desperdiçado se não 
houver (como não há na região) empenho das autoridades no estabelecimento de condições 
m ínimas para implantação de programas efetivos de controle. 

5035 
Secreção de proteinase e losfolipase por cepas de Candida albicans isoladas de mulheres 
HIV positivas sob efeito de terapia antiretroviral 

Ribeiro ' , Maricel i A.: Paula', Claudete R.; Miranda', Angélica E. B. & Lima', Betina M. C. 
' Universidade Federal do Espírito Santo; ' Universidade de São Paulo; 'Centro de 
Referência DST/AIDS, Vitória, ES 
Corresooodêocia· mariceli.vix@zaz.com .br 

Infecções túngicas, incluíndo as candidíases têm se tornado menos comum em pacientes 
in fectados pelo HIV (Human lmmunodeficiency Virus) após a introdução de drogas anti
HIV direc ionadas contra a proteinase virai. O sucesso da terapia antiretroviral tem sido 
atribuído não só à melhora do estado imunológico dos indivíduos infectados pelo HIV, 
como também, à direta inibição de um dos principais fatores de virulência da Candida 
albicans, a secreção de asparti l-proteinases, enzimas pertencentes à mesma classe da 
proteinase virai. 
As amostras foram coletadas com swab. As leveduras foram is~ladas em placas de agar 
Sabou raud Dextrose e CHROMagar e identificadas por parâmetros fisiológicos e 
morfológicos (Kurtzman & Fell, 1998). Proteinase foi pesquisada segundo Ruchel et alii , 
1982 e Foslolipase, segundo Prince et alii, 1982. 

este estudo foram incluídas 70 cepas de C. albicans isoladas de mucosa oral e vaginal 
de mulheres HIV positivas. Foi observado que as cepas obtidas de mulheres sem terapia 
antiretroviral apresentaram índices mais elevados de produção de proteinase in vitro. No 
grupo de mulheres com tempo mais prolongado de terapia, estes índices foram, em geral, 
mais baixos, aproximando-se daqueles encontrados em mulheres não infectadas pelo HIV. 
Foi constatado também que algumas cepas de C. albicans isoladas de diferentes sít ios 
anatômicos da mesma mulher apresentaram índices diferenciados de secreção de 
p,oteinase. O mesmo lato foi também observado em relação à foslolipase. 
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DST - 1999 - SANTOS 
AUTOR ([S): NOGUEIRA, RCM; RAHABANI, ME; BERSANI, MA; HAYDEN, RL. 
INSTITUIÇÃO: Programa Municipal <!e DST/Aids • Santos 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: Rua Vahia de Abreu , 153 Apto.92/B Santos 
SP 

INTRODUÇÃO- As D.S.T estão entre os problemas m~is comuns de saúde pública em 
todo o mundo. Nos países industrializados ocorre um caso novo de DST para cada 100 
pessoas/ano. Nos países em desenvolvimento as DST estão entre as cinco principais 
causas de procura dos serviços de saúde. No Brasil a previsão para 1994 era de 3,5 milhões 
de novos casos de DST/Ano . Em Santos cidade com 450.000 habitantes a estimativa é de 
4% da população sexualmente ativa tenha uma DST/ano (MS.). Além da importância 
pelas graves consequencias para a população (aborto, esterilização, gravidez utópica) não 
se pode esquecer sua associação com a AIDS, segundo alguns autores pode aumentar em 
até 18 vezes o risco pela infecção do HIV. OBJETIVO: A Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos desde 1995 em parceria com a ONG ASPPE vem promovendo treinamentos para 
prof issionais e técnicos de saúde em abordagem sindromica em DST. No período foram 
realizados, treinamentos com 133 participantes .O treinamento por si só não representa 
um avanço para a quebra da cadeia de transm issão às DST. Para verificar se de fato os 
treinamentos estavam surtindo o resultado esperado foi realizado uma pesquisa com todos 
os participantes. METODOLOGIA: A pesquisa loi letta através de questionário auto aplicável 
onde os participantes dos treinamentos informavam sua situação atual e da sua unidade 
básica quanto a aconselhamento, distribuição de preservativos e medicamentos. 
RESULTADOS: Dos questionários enviados (121) foram respondidos 78 sendo que do 
total de pessoas treinadas 47% ainda trabalham no atendimento às DST. Na análise dos 
questionários ficou comprovado que apenas fazer o treinamento não alerta os profissionais 
para o atendimento às DST. Para isto criou o serviço de notificação compulsória das DST. 
um grupo de discussão, após uma jornada sobre a sífilis congênita, onde compareceram 
101 profissionais, não só dos serviços básicos de atendimento ambulatorial mas também 
dos hospitais e maternidades municipais, e, destes, 34 se prontificaram a participar do 
grupo de discussão, realizou jornada sobre o HPV com 134 participantes e uma semana 
de atendimento às DST nas 24 policlínicas da cidade, onde foram detectados vários casos 
de DST. tratados e notificados. CONCLUSÕES: Investir na prevenção às DST reduz gastos 
com tratamentos e previne a transmissão do HIV/Aids. E necessário que haja além de 
treinamentos, supervisão dos profissionais treinados, acompanhamento dos atendimentos 
realizados nas unidades de saúde, grupos de discussão sobre o assunto. jornadas e 
seminários para reciclagem 

5036 
CAPACITAÇÃO EM ACONSELHAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA 

REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO MATERNO INFANTIL 

AUTOR (ES): SILVA,M.A; AMORIM, A S. 

Instituição: CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO DST/AIDS-CRT-DST/AI DS 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: R: PERO LOPES,63, 09170-300-S. ANDRÉ 
-SP 

INTRODUÇÃO : O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do CRT-SP atende, 
entre seus usuários, gestantes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
para testagem anti-HIV. O aconselhamento é um instrumento importante para a quebra da 
cadeia de transmissão das DST/HIV/AIDS, pois olerece um espaço de escuta ativa e 
acolhimento centrado na pessoa, possibilitando a reflexão sobre os riscos e necessidades 
de prevenção. Com relação à transmissão perinatal, o aconselhamento à mulher grávida 
pode ser um instrumento privilegiado para redução desta via de transmissão. 

OBJETIVO: Sensibilizar Profissionais de Saúde, sobre a importância do aconselhamento 
pré e pós-teste em DST/HIV/AIDS à gestantes atendidas em serviços de pré-natal. 

METODOLOGIA: Foram selecionadas 5 UBS pertencentes ao Núcleo V da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo, que apresentavam maior demanda no atendimento de 
pré-natal .. As atividades foram desenvolvidas em dois dias, divididos em aulas teóricas 
sobre transmissão matemo-infantil e dinãmicas de grupo abordando aconselhamento. A 
avaliação foi realizada através de questionário ao linal das atividades. 

RESULTADO: Participaram da sensibi lização 61 profissionais: psicólogos, médicos, 
assistente sociais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agertes de saúde. Com relação 
a contribuição da at ividade para a atuação profissional ,74% referiram ter contribuído para 
sua prática profissional. Quanto aos aspectos positivos da atividade 74% consideraram a 
atualização de informação como fator positivo. Com relação as solicitações de sugestões, 
foi referido a necessidade de realização de treinamentos e reciclagem com mais freqüência. 

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: A experiência revela a importância da criação de espaços 
para discussão e de educação continuada para Prolissionais de Saúde visando maior 
conhecimento sobre a prática do aconselhamento em DST/HIV/AIDS em unidades básicas 
de saúde e, conseqüente melhoria da qualidade da assistência e redução das taxas de 
infecção matemo-infantil. 
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ASPECTOS BIOMOLECULARES DA INTERAÇÃO ENTRE CHLAMYDIA TRACHOMAT/S 
E POLIMORFONUCLEARES NA REPLICA:;:ÃO DO HIV 
AUTOR (ES): DUARTE G, COSENTINO LA, MONCADA J, KROHN M, GUPTA P. 
SCHACHTER J, LANOERS DV. 
INSTITUIÇÃO: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, 
Magee-Women's Research lnstitute • l,!niversity of Pittsburgh. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: Hospital das Clinicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto. CEP: 14049-900, Ribeirão Preto - São Paulo 

INTRODUÇÃO: Estudos epidemiológicos tem demonstrado que a infecção genital por 
Chlamydia trachomatis (CT) é um fator de risco para a infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) . Leucócitos polimortonucleares (PMN) o trato genital inlerior 
em resposta à infecção clamidiana. Também tem sido demonstrado que a CT pode aumentar 
a replicação do HIV in vitro. 
OBJETIVOS: Avaliar se existe sinergismo entre CT e polimorfonucleares sobre as taxas de 
repl icação do HIV in vitro. . 
MATERIAL E MÉTODOS: Para análise da replicação virai foram utilizadas células 
monociticas pré-infectadas pelo HIV. Para os ensaios bacterianos foram utilizados corpos 
elementares de CTsorotipos L, e D, derivados de isolados clínicos. Os PMN. provenientes 
de doadoras clínica e laboratorralmente normais, foram previamente separados com ficoll
hypaque. As células U1 foram co-incubadas com os diferentes sorotipos de CTisoladamente 
e/ou em combinação com PMN, durante 96 horas. A repl icação do HIV foi determinada 
aferindo-se a produção do antígeno p24 recuperado do sobrenadante. No sobrenadante 
também loram dosadas IL-6, MIP-1b e MIP-1a (citocinas bloqueadoras dos receptores 
CCR-5 e CXCR-4) . Análise estatística utilizou o método de "Tukey's hinges", considerando 
como significativos os aumentos de p24 superiores a 100%. 
RESULTADOS: Ourante as 96 horas do período de incubação, a CTsorotipo D aumentou 
a replicação do HIV de 4,4 a 25 vezes. Na presença de PMN este aumento foi de 8,6 a 92,6 
vezes. Para o sorotipo L, o aumento da replicação do HIV não loi estatisticamente 
significativo, apesar de ser ligeiramente potencializado por PMN. Na presença de PMN 
houve aumento da IL-6, MIP-1 b e MIP-1 a. lnterteron-d não se mostrou aumentado neste 
processo. 
DISCUSSÃO: A CT sorotipo D aumentou significativamente a replicação in vitro do HIV, o 
que não ocorreu com o sorotipo L2, indicando que a CT "DM possui a capacidade de induzir 
isol~damente a replicação desse vírus. Na presença de PMN, observou-se que a taxa de 
replicação do HIV induzida por CT "D" sofreu um incremento sinérgico, sugerindo que as 
quimiocitocinas IL-6 , MIP-1b e MIP-1a estejam envolvidas neste processo. Para a 
confirmação da responsabilidade absoluta das citocinas sobre a replicação virai serão 
necessários ensaios utilizando inibição seletiva dessas citocinas. 
CONCLUSÕES: Os resultados deste estudo permitem concluir que a CT sorotipo D aumenta 
a replicação in vitro do HIV independente da presença dos PMN e que esse aumento foi 
potencializado de forma sinérgica na presença de PMN. Estes dados sugerem que o 
sinergismo da CT e dos PMN na replicação do HIV sejam mediados por citocinas Estes 
resultados dão sustentação aos achados epidemiológicos do aumento da disseminação da 
infecção HIV entre mulheres com infecção genital por CT "D", fornecendo subsídios de 
caráter experimental que embasam científicamente os programas de controle das doenças 
sexualmente transmissíveis 

5039 
Rastreamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e do Câncer do Colo do 

Útero através da Abordagem Colposcópica de Mulheres Provenientes do Programa "Viva 
a Mulher" no Município de Redenção - Ceará. 

AUTOR (ES): Araújo, DH; Leal , GME; Távora, FRF; Caminha, I; Silva, JB. 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: R. ANDRADE: FURTADO, 1399 APTO 901 , 
BAIRRO COCÓ, CEP 60.190-070, FORTALEZA - CEARA 

resumo 

O Câncer do Colo do Útero representa a segunda causa de mortalidade feminina por câncer 
no estado do Ceará. O rastreamento primário limita-se à realização de colpocttologia oncótica 
pela técnica de Papanicolaou. Sabe·se da literatura mundial, que em até 40% dos exames, 
o resultado poderá ser falso negativo, por erro de amostragem ou dificuldade técnica para 
a leitura citológica . A associação do Câncer e OSTs , sobremodo com ação do Virus do 
Papiloma Humano (HPV), tem sido alvo de inúmeras pesquisas cientificas. Considerando 
o significativo percentual de citologia fa lso-negativas e a importante associação descrita, 
os autores pretendem demonstrar a importância da avaliação colposcópica como método 
primário de rastreamento do Câncer e das DSTs. Com este obje~vo, foram avaliadas 84 
mulheres, entre 18 e 85 anos, provenientes do Programa "Viva a Mulher" do municipio de 
Redenção - Ceará. Após os devidos esclarecimentos em palestra, todas foram submetidas 
a colposcopia mediante o uso de teste do Ácido Acético a 5% (TAA) e ao Teste de Schi ller 
(TSch). Os resultados preliminares revelaram que, em 21 pacientes (25%), os TAA foram 
positivos, e que, em 34 (46.6%) de um total de 73 que real izaram o TSch, o resultado fo i 
positivo. Foram realizadas 09 biópsias ( 1 O, 7%) dirigidas e detectou-se que o conteúdo 
vaginal era patológico em 40 pacientes (47,6%). Foram detectadas lesões sugestivas de 
HPV em 6 pacientes (7, 1 %). bem como foram encontradas em 6 mulheres (7, 1 %) formações 
típicas de mosaicismo. Considerando os resultados obtidos, os autores concluíram que a 
colposcopia , por ser um método inócuo, de fáci l execução e boa acuracidade, deveria ser 
implantada de rotina nos programas de rastreamento do Câncer Ginecológico; e detecção 
e seguimento dos portadores de OSTs. 
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Projeto de Prevenção das DST / AIDS com Adolescentes dos CIES 
AUTOR (ES): BRAGA, V. M. 8. 

INSTITUIÇÃO: Coordenação Municipal de DST/AIDS de Fortaleza . 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. Desembargador Moreira, 2875 • 42 Andar 

~ 
Estatísticas apontam o aumento de casos de AIDS em adultos jovens que se 

contaminaram na adolescência . 
Em Fortaleza foram notificados 633 casos de AIDS na fa ixa etária de 15 a 29 anos, no 

período de 1980 a 1999. 
Considerando que esta população se expõe ao risco na adolescência . surge a 

necessidade de real izar um trabalho de intervenção com adolescentes. Para Ianto, foram 
contemplados alunos das escolas públicas municipais nos Centros Integrados de Educação 
e Saúde (CIES). 
~ 

Proporcionar, ao adolescente, o conhecimento das informações básicas de preve~ão 
às DST/AIDS. almejando menor exposição ao risco de infecção pelo vírus da AIDS (HIV) 
Metodologia· 

Foi utilizada a metodologia de formação de multiplicadores profissionais que trabalham 
com adolescentes direta ou indiretamente, a formação de multiplicadores adolescentes 
para atuarem na educação de pares, reun iões de planejamento de at ividades educativas 
de acordo com a realidade de cada CIES, a realização de Oficinas lntinerantes e a realização 
de eventos. 
Resultados· 

Foram envolvidos seis Secretarias Executivas Regionais (SER) e 24 CIES. 
Foram rea lizadas seis oficinas formando oitenta e um multiplicadores profissionais, onze 

oficinas formando duzentos-e dezoito multiplicadores adolescentes, quarenta e oito oficinas 
de Painéis lntinerantes repassando informações para doze mil, trezentos e dezessete i 
adolescentes dos CIES. 
Discussão: 

O projeto teve boa aceitação pelas SER e escolas e postos de saúde dos CIES. No 
entanto sentimos d~iculdade no recrutamento dos profissionais lotados nos CIES por serem 
ç;essoas que trabalham com atendimento e não podem, muitas vezes, se ausentar do local 
de trabalho. Este fato proporcionou a abertura de inscrições para agentes de saúde da 
Fundação Nacional de Saúde e estes profissionais deram grande contribuição ao projeto. 

A atuação dos adolescentes, supervisionada pelos profissionais é a parte mais rica e 
grarnicante do projeto. Estes demonstraram grande interesse pelo assunto e disponibilidade 
para o repasse de informações. 
Conclusões· 

O trabalho em parceria com profissionais de Educação, Saúde e Ação Social que lidam 
direta ou indiretamente com adolescentes dos CIES, facilita o desenvolvimento das 
atividades planejadas, bem como a integração destes profissionais. 

Os adolescentes multiplicadores conseguem repassar informações para os colegas de 
forma mais prática e criativa por conhecerem a linguagem deles e terem a confiança dos 
colegas. ' 

5040 1 
PERCEPÇÕES E ATITUDES DE CAMINHONEIROS ACERCA DAS DOENÇAS 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
AUTOR(ES): CÃNDIDO, MARIA ROSILENE BERNARDO; ARAÚJO, LILIANE CARTAXO: 
MENDES, MESSIAS DE JESUS 
NOME DA INSTITUIÇÃO: Prefeitura Municipal de Penalorte 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Bela Vista, 360 - Centro 
Penaforte-CE - CEP: 63280-000 

RESUMO 

O ser humano, em muitos aspectos, é um reflexo daquilo que o se_u meio lhe proporciona 
por referência, e como tal , tem a peculiaridade de influenciar e ser influenciado pela 
adversidade desse meio. Enquanto alguns homens procuram melhorar suas qualidades 
de vida com perspectivas no futuro, muttos não as têm asseguradas no presente. Atualmente 
as doenças sexualmente transmissíveis (OST) têm sido consideradas patologias que 
atingem o homem contemporâneo de forma generalizada. Tal problemática nos levou a 
desenvolver investigações sobre as percepções de caminhoneiros em relação às OST, as 
situações de risco às quais estão expostos e as atitudes frente ao tema em questão. A 
pesquisa, de caráter descritivo e análise qualitativa , teve como metodologia para coleta de 
dados a aplicação de questionários real izados com caminhoneiros que tiveram como ponto 
de parada o Posto Fiscal da Fazenda do Município de Pena forte-CE, na rodovia BR-116. 
durante o mês de maio de 2000, mediante a permissão dos sujeitos. A análise e 
interpretação dos resultados revelou um satisfatório nível de conhecimento desses 
caminhoneiros acerca das DST. Toda via, encontrou·se cerca contradição nos 
questionamentos quanto aos métodos preventivos utilizados, interesse em descobrir se é 
portador de doenças como a AIDS e adotar medidas para evitar sua transmissão e, 
principalmente, sobre o comportamento dos mesmos, revelando o estigma que essas 
doenças trazem , a discriminação que comumente as envolvem. a promiscuidade sexual e 
o nível de conhecimento e interesse da população acerca do tema em questão. 
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NÍVEIS DIFERENTES DE SÍFILIS E INFECÇÃO PELO HIV ASSOCIADOS AO NÍVEL 
SÓCIO ECONÔMICO E CUIDADO GINECOLÓGICO 

AUTOR (ES): Lacerda,R., Gravato,N., Bastos, FI. , Landman,C, Castilho,E., Chequer,P. 

INSTITUIÇÃO: Programa Municipal DST/AIDS• Santos; CN DST/AIDS; FIOCRUZ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Praça Rui Barbos 23149 andar /Santos 

Introdução: Desde 1994, um grupo de agentes de saúde treinados tem desenvolvido um 
programa de prevenção entre trabalhadoras do sexo(TS) na cidade de Sanlos. Uma amostra 
de trabalhadoras do sexo foi selecionado alravés de uma investigação epidemiológica, neste 
Estudo examinamos as possíveis diferenças da presença de sífilis e in fecção pelo HIV em 
relação ao nível sócio econômico, e a frequência de consultas ginecológicas. 

1 Metodologia: uma amostra de conveniência de 697 trabalhadoras do sexo maiores de 18 
anos foram selecionadas , incluindo aquelas que fazem programas nas ruas, ou em boates, 
bares. hoteis etc. Dados demográficos, comportamenlais, e sócio económicos foram coletados 
, além da realização de sorologia para sífilis e HIV. A inlecção pelo HIV foi detectada alravés 
de 2 lesles ELISA e confirmadas através de W.Blol. Em relação a infecção por sífilis o 
TPHA foi utilizado. A variável " salário mensal", foi usada como indicador sócio econômico. 
O cuidado ginecológico foi considerado regular quando pelo menos uma consulta por ano 
foi referida. Análise mult ivariada foi processada através de multi regressão logística. 
Resultados: As duas variáveis independentes ( nível sócio econõmico e regularidade ao 

, cuidado ginecológico) foram ambas fortemente associadas ao HIV e a infecção por sífilis. 
As trabalhadoras do sexo com baixo nível sócio econômico mostram uma significante alta 
prevalência de infecção pelo HIV(13%), duas vezes a proporção encontrada (6,4%) entre 
as TS com renda mensal >R$500 (p=0.005).Um índice similar foi enconlrada para a sífilis. 
No grupo considerado como baixo rendimento, a proporção de TS infectadas foi 40,9% , 
quase duas vezes a proporção(22,8%) encontrada no grupo com melhor nível sócio 
econômico(p=0,000). Análise por estrato do nível sócio econômico e HIV, estratificando- se 
pela regularidade de frequência de cuidados ginecológico, deram diferenles resullados. 
Para aquelas que frequentam regularmente o ginecologista, os efeitos da infecção pelo HIV 
não leram eslatisticamente diferentes de zero (p=0.399). Contudo, para as lrabalhadoras 
do sexo que não tinham pelo menos uma consulta ginecológica anual, a diferença de salários, 
ainda persiste, a prevalência do HIV foi significantemente mais alta no grupo com baixo 
nível sócio econômico (19.8%,8.1%,p=0.OO0) Resultados da análise de multi regressão 
logística "stepwise" mostram que nível sócio econômico (OAR=2 .2. p=0.000), regular,dade 
a consulta ginecológica (AOR=1 .5,p=0.030) e a idade na primeira relação sexual (p=0.027) 
foram todos considerados relevantes preditores da infecção pelo HIV, nesla amostra . 
Conclusões: Neste grupo constituído por TS tanto o baixo status sócio econômico . e o 
reduzido acesso ao cuidado ginecológico eslão fortemenle associados a infecção pelo HIV 
e sífilis . Os resultados sugerem que a combinação de oferecimento de programas de 
assistência ginecológica, associados a oportunidades de promoção social , podem ser 
importantes estratégias a serem associadas aos programas de prevenção oferecidos as 
trabalhadoras do sexo. 
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OE JANEIRO. 
AUTOR (ES): CARELLI DILM A; POATELlA JANE; CHAVES, "1ARIA OE BETANIA. 
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RESUMO 

Introdução: Há 500 anos atrás, a população indígena do Brasil era de cerca de cinco 
milhões de pessoas, dividida em apx mil etnias. Hoje, esta população está reduzida a cerca 
de 320.000 indivíduos. divididos em 215 elnias. Esles grupos, independenlemenle do grau 
de integração que mantenham com a sociedade envolvente, preservam a sua identidade 
étnica, se auto-identificam e são identificados como índios. O avanço do processo 
civili zalório, a introdução de hábitos e costumes da sociedade envolvenle. a violência, o 
uso de álcool e alguma doenças , constiluem-se ao longo dos anos como causas de redução 
dessa população. Entre as lanlas doenças que afetam a população ind ígena . algumas Dst 
e a Aids influenciam esla estatística. Dada a falta de notificação de Dst na população indígena 
de um modo geral e, a ocorrência de casos de Aids junto a essa mesma população. e , 
considerando-se fatores de vulnerabi lidade internos e externos de exposição, procurou-se 
dar ênfase aos cuidados de prevenção às Dsl, principalmente pela sua capacidade de 
potencializar o risco de transmissão do HIV. As oficinas inter e intra-etnicas fazem parte de 
um Projelo Experimental de Prevenção de DsVAids com os índios Guarani residenles nas 
aldeias siluadas nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, no Eslado do Rio de Janeiro. 

Objetivo: Eslimular e efeluar ações loco-regionais de prevenção em DsVAids junlo aos 
índios Guarani, através de oficinas supervisionadas, para multiplicação de informações e 
produção de material educalivo. 

Metodologia: As oficinas supervisionadas contaram com recursos de aula expositiva para 
fixação dos temas, dado pelos supervisores e por índios já treinados ( em português e 
guarani) e trabalho de produção de material pelos próprios índios , utilizando-se álbum 
seriado de Dst, massa de modelar, lápis cera, papel pardo para confecção de desenhos.,com 
supervisão dos técnicos . 

Resullados: Desenhos e malerial escrito para confecção de material educalivo e repasse 
de informações sobre prevenção para membros de oulras duas aldeias da mesma etnia . 

Discussão e Conclusão: A discussão que se propõe é a de apropriação cullural dos 
conceitos de prevenção a partir da realidade da pcpulação trabalhada, portanto, mais que 
trabalhar os conceitos de prevenção para o lrabalho de m ulliplicação junlo aos seus pares, 
o desenvolvimento das oficinas alravés de um lrabalho cuidadoso e respeiloso, 
considerando-se os valores da população trabalhada, procura i incentivar a construção 
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Introdução: Chlamidia trachomalis (clamidia) e Neisseria gonormoeae(gonococo) estão 
entre as bactérias mais com uns que infectam o trato genital inferior. Elas são responsáveis 
por infertil idades, doenças neonatais e infantis, gravidez ectópica, câncer anogenital e morte. 
Nos últimos anos foram desenvolvidas técnicas de biologia molecular para gonococo e 
clamídia que não necessitam da presença de microorganismos íntegros, mas detectam 
seus produtos específicos. São métodos mais sensíveis e mais específicos, com possibilidade 
de colheita menos invasiva para os pacientes (amostra de urina, swab vaginal) . Um 
inconveniente importante é que esses métodos são caros, limitando o uso a estudos 
epidemiológicos. O LACEN-Ce implantou uma lécnica PCR para o diagnóstico da clámidia 
e do gonococo. Se apresenla resultados preliminarios de um esludo da prevalência da 
clamidia e do gonococo em mulheres grávidas do Ceará 
Objetivo : Estimar a prevalência de Chlamidia trachomatis e Neisseria gonorrheae, em 
mulheres Gravidas do Ceará pelas técnicas de Biologia Molecular. 
Material e Métodos : As amostras foram colheiladas de mulheres grávidas que assistiram 
a primeira consulta pré-natal em duas unidades de saúde de Ceara : o Hospital Gonzaga de 
Messejana (Fortaleza) e o Centro de atendimento da Mulher de Aracati . As amostras da 
primeira urina foram colhidas em frascos estéreis, guardadas numa geladei ra e 
posteriormente enviadas ao Laboralório Cenlral de Saúde Pública do Ceara (LACEN-Ce). A 
técnica Amplicor PCR (Roche, Suiça) foi ulilizada para a realização do diagnostico 
laboratorial. 
Resultados: Das 142 amostras procedentes de Messejana, 123 (86.6%) resullaram 
negativas, e 19 (13.4 %) posit ivas. 16 amostras foram positivas para clamidia (1 1.26%), e 4 
(2 .8%) foram positivas para gonococos, uma paciente apresentou um resultado positivo 
para as duas bactérias. 
A análise das 103amostras de Aracati , mostrou 93 (90,3%) exames de PCR negalivos e 10 
posilivos (9.7%). A prevalência de amostras positivas para clamidia foi de 7.8% e para 
gonococo de 2,9%, 1 amoslra foi posiliva para os dois microorganismos. Globalmente, são 
29 mulheres portadora de pelo menos uma das bacterias, o seja uma prevalência de 12,8%. 
Discussão : A técnica de PCR foi realizada com amostras de urina nas mulheres gravidas 
o que representou uma vantagem de não precisar ter uma amostra do colo do útero que 
implica uma coleta mais invasiva. A aceitação da colheita por parte das pacientes foi excelente. 
A pesar da distancia, é possível realizar pesquisa desle lipo em unidades de saúde do 
interior. A PGR mostrou se uma técnica interessante para realizar este tipo de trabalho. Os 
resultados preliminares deste estudo mostram uma prevalência de Chlamfdia trachomatis 
e Neisseria gonorrhoeae elevada . 
Conclusão : Se estes resultados preliminares são confirmados implicaram preocuparse 
com um problema de saúde pública importante para o Ceará : o seja que na população 
atendida no serviço público de saúde uma de cada oito mulheres grávidas é portadora de 
Chlamídia trachomatis e ou de Neisseria gonorrhoeae ambos resposáveis de graves 
conseqüencias sobre a saúde da mulher como da sua criança. 
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resumo 

Introdução: A cidade de Manaus possui 1,6 milhão de habitanles e esl ima-se que, 
diariamente. 600.000 pessoas utilizam duas rotas do sistema de transporte coletivo. Segundo 
a OMS ( 1996), para a América Latina e Caribe são esperados que 7 a 14% da população 
sexualmente ativa venha adquirir alguma DST no decorrer de um ano. Sendo assim , estima
se que ocorram cerca de 200.000 casos novos de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
por ano no estado do Amazonas. 
Objetivo: Avaliar o nível de informação sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 
das mulheres usuárias do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus. 
Metodologia: Manaus possui duas rolas do sislema de transporte coletivo, composla por 
60 ônibus, que percorrem Iodas as zonas urbanas da capilal (interbairros) . Em abril de 
1999 foram dislribuidos aleatoriamenle 700 questionários, contendo pergunlar referenles 
as DST e dados relacionados ao perfil do usuário destas rolas. Não era necessária a 
identificação, nem o preenchimento. Os usuários poderiam entregar os questionários ao 
final de cada rota , ou ainda depositá-los em urnas localizadas nos terminais de ônibus. 
Participaram desle estudo apenas os questionários preenchidos por pessoas do sexo 
feminino. 
Resultados: Dos 700 queslionários distribuídos, 530 foram respondidos, sendo 243 por 
mulheres. Neste grupo, houve predomínio da faixa etária compreendida entre 21 e 25 anos. 
Quanto a escolaridade, 42,3% possuía o 2• grau complelo. Das mulheres com idade até 25 
anos (46, 1%), 66,9% eram solteiras e as maiores de 25 anos eram casadas (45,4%). Foi 
perguntado se elas sabiam o que é DST Dentre as que responderam, 89,9% disseram que 
sim . Quando foi pedido para assinalar quais as DST que conheciam, apenas 11 ,9% marcou 
todas as alternativas corretas; 57,4% respondeu entre 1 e 5 alternativas corretas; 9,0% não 
assinalou nenhuma alternativa correta e 23,0% assinalou alternativas corretas e incorretas 
e 10,2% não respondeu. Apenas 8,3% disseram já ter apresenlado alguma DST. Das 
mulheres estudadas, 83,8% afirmou possuir vida sexual aliva, sendo. 78,4% hetero: 3,3% 
homo: 0,8% bisexuais e 17,5 não respondeu. Quanto ao uso de preservativo, 44 ,5% das 
m ulheres relataram fazer uso regular, 19,5% fazem uso ocasional, 19,5% fazem uso apenas 
nas relações extra-conjugais e 29,8% não usam. Em relação às razões que impedem o uso 
do preservativo, a m aioria (33,8%) respondeu que o parcei ro não aprova o uso. 26,4% 
disse não gostar de usar e 25% relalou algum l ipo de "alergia" ao preservativo. 
Discussão: Aproximadamente 90% das m ulheres estudadas disseram saber o que é DST, 
sendo que 69,3% realmenle sabia o que é DST, mesmo não tendo conhecimento de Iodas. 
No entanto, menos de 50% se previne dessas doenças através do uso do preservalivo, por 
diversas razões. É questionável se a cu ltura da população eslá dificultando a adesão ao 
uso do preservalivo. 
Conclusão: Apesar das campanhas de prevenção às DST & AIDS não lerem o caráter 
continuo, os resultados mostram que estão sendo satisfalórias. 
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Introdução: O Estado do Amazonas é o 2" lugar em número absoluto de casos de AIDS na 
1~/M:,'1-l.-;:.r.\'õ. ~.~ ~;,.~ 1.~. f,,y,~w.'mlmrv~ ?.Çr.y:y.<W:',W"~~IY.\a.1,,:W.QS.1 ,\. AJDS, 
849 casos no Amazonas. E. ao contrário do que ocorria no inicio da epidemia , o perfil 
epidemiológico da AIDS lem caminhado para a pauperização e a interiorização. Em Manaus, 
foram notificados até este período, 798 casos, sendo distribuídos em todos os ba irros. De 
1,6 milhão de habitantes da cidade. 600 mil utilizam duas rotas do sistema de transporte 
coletivo que percorrem todas as zonas urbanas (inlerbairros). 
Objetivo: Avaliar o nível de informação sobre a transmissão do HIV em usuários do sistema 
de transporte coletivo na cidade de Manaus. 
Metodologia: Em abril de 1999 foram distribuídos aleatoriamente 700 questionários aos 
usuários das duas rotas do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus, constrtuida 
por 60 ônibus. Não era obrigatório o preenchimento, nem a identificação. Nos questionários, 
as pessoas especificavam o sexo, a profissão, o bairro onde moravam e assinalavam quais 
os meios em que era possível ser contaminado pelo HIV. Podia ser marcada mais de uma 
assertiva. Os questionários podiam ser entregues no final de cada rola, ou ainda depositá
los em urnas localizadas nos terminais de ônibus . Na análise dos dados. os bairros foram 
agrupados de acordo com a zona urbana a que pertencem. 
Resultados: Dos 700 questionários entregues, foram devolvidos 530. sendo 243 
respondidos por mulheres e 287 por homens. Quanto à profissão. 15.8% eram estudantes; 
7,3% professores: 5,2% vendedores; 4, 7% domésticas; 51 ,3% exerciam outras profissões 
e 15,4% não a identtticaram. Os bairros foram agrupados por zonas. sendo 19,2% dos 
entrevistados moradores da zona leste: 19.2% da zona oeste: 15,2% da zona sul; 13.9% 
dil zona centro-norte: 13.0% da zona norte: 8,4% da zona centro sul; 10.3% não responderam 
em que bairro moravam e 3, 7% moravam na zona rural. Quando foi questionado sobre os 
meios em que é transmitido o HIV, mais de 50% das pessoas respondeu que é através do 
sexo oral. vaginal e anal; através da doação e da transfusão de sangue não testado; pela 
relação sexual sem uso do preservativo: fazendo tatuagens, manicure ou pedicure, e da 
mãe para o filho durante o parto. 
Discussão: Segundo os resultados obtidos. constatou-se que a população tem a informação 
sobre os meios de transmissão do HIV, porém ainda persistem dois erros graves: o primeiro 
consiste em dizer que o HIV é transmitido através da doação de sangue: o segundo, devido 
a não inclusão dos usuários de drogas injetáveis que compartilham seringas. 
Conclusão: Através dos dados obtidos nesta pesquisa, conclui-se que as campanhas de 
prevenção às DST & AIDS estão sendo satisfatórias, pois conseguem atingir mais de 50% 
da população. 
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INTRODUÇÃO: Estudos epidemiológicos tem demonstrado que a infecção genital por 
Chlamydia trachomatis (CT) é um fator de risoo para a infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV). Também tem sido demonstrado que a CT sorotipo D pode aumentar a 
replicação in vitro.do HIV, não havendo este tipo de informações enfocando o sorotipo L,. 
OBJETIVOS : Avaliar a influência dos sorrotipos D e L, de CTsobre as taxas de replicação 
in vitro.do HIV 
MATERIAL E MÉTODOS: Para análise da replicação virai foram utilizadas células monocíticas 
pré-infectadas pelo HIV. Para os ensaios bacterianos foram utilizados corpos elementares de 
CT sorotipos L1 e D, derivados de isolados clínicos. As células U1 foram co-incubadas 
isoladamente etou em combinação com os diferentes sorotipos de CT durante 96 horas. A 
replicação do HIV foi determinada aferindo-se a produção do antígeno p24 recuperado do 
sobrenadante, fluido no qual também se dosou o lnterferon-d . A análise estatística utilizou o 
método de "Tukey's hinges", considerando como significativos os aumentos de p24 superiores 
a ~00%. 
RESULTADOS: Durante as 96 horas do período de incubação, a CT sorot ipo D aumentou a 
replicação do HIV de 4.4 a 25 vezes. Para o sorotipo L, o aumento da replicação do HIV não 
foi estatisticamente significativo. O interferon-d não se mostrou aumentado neste processo. 
DISCUSSÃO: A CT sorotipo D aumentou signtticativamente a replicação in vitro do HIV, o 
que não ocorreu com o sorotipo L, , indicando que a CT "D" possui a capacidade de induzir 
isoladamente a replicação desse virus. O interferon-d não se alterou em nenhuma das 
unidades de cultivo do HIV, indicando que ele não esteve envolvido nem no aumento de 
replicação decorrente da CT "D". nem na falta dessa indução nas unidades de cultivo 
contendo CT L,. 
CONCLUSÕES: Os resultados deste estudo permrtem concluir que a CT sorotipo D aumenta 
a replicação in vitro do HIV, o que não ocorre com o sorotipo L, . Estes resultados dão 
sustentação aos achados epidemiológicos do aumento da disseminação da infecção HIV 
entre mulheres com infecção genital por CT "D", fornecendo subsídios de caráter experimental 
que embasam científicamente os programas de controle das doenças sexualmente 
transmissíveis, entre elas a CT. 
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Introdução: De acordo com o , do encontro macroregional de estratégias de 
prevenção e oontrole das ds aids pa,a os po,,osndigenas do nordeste, foram identificados 
alguns fatores de risco e wlnerabilidade aos qua,s a população indígena do ceará encontra
se exposta. Este projeto desma-se a __,.,. neste grupo social que por suas especificidades, 
encontra-se em condições desfa'10fá e óliculdades de dar uma resposta concreta 
,;,ara a ,;,robtemática das ds e aJds. 
Objetivo: Reduzir a incidência da in ecção pelo hiv/aids e outras dst junto à população 
indígena do ceará. fundamentado na vut>erabilidade e risco aos quais estão expostos. 
Metodologia: O projeto foi deserNolwlo tm duas e1apas e incluiu quatro etnias: tremembé. 
tapeba. prtaguary e genipapo- • pnne,ra fase foram realizadas reuniões com as 
lideranças indígenas para iden a percepção de riscos e vulnerabilidade e a 
necessidade de intervenção, bem como soiotar permissão para ter acesso a área indígena. 
Na segunda fase foi realizado um trenama110 de quarenta horas- aula com aulas exposrtivas, 
oficinas para criação de mate · educativo e peça de teatro, oficinas de sexo Seguro e 
elaboração de projetos e dinâmicas de sensibilização. 
Resultados: Foram capacitados lideranças. pro ess0<es e agentes de saúde indígenas: 
profissionais de saúde dos municip,os de aquiráz. rtarema, caucaia e maracanaú e fns: e 
educadores de ONGºs que traba nas áreas indígenas. 
Discussão: Durante todo o planeia ento das atividades a serem desenvolvidas 
observamos algumas nuances, que envolvem uma relacão de profundo respeito e 
hierarquia pela sabedoria dos idosos e peta a experiencia das lideranças. 
Conclusões : Mudanças componamen ais para diminuir os riscos por parte de uma 
comunidade que é extremamente carente de outros benefíc ios sociais pode ser 
particularmente difícil, apesar deste fator negativo, percebemos uma admirável disposição 
para o aprendizado, bem como durante o desenvolvimento das at ividades ligadas à cultura 
um forte compromisso comunitário para a adoção de prát icas sexuais mais seguras. 
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INTRODUÇÃO 
Os modelos de educação em saúde, na grande maioria , têm assumido a transmissão de 
um acervo vazio de treinamentos aparentemente sem referência, onde as práticas culturais 
aparecem como justificativa para a ocorrência de possíveis doenças. Nosso trabalho pretende 
desenvolver um modelo de educação em saúdeque leve em oonsideração o universo fisioo. 
psioológioo. afetivo. social e histórico do públioo alvo. bem como seus conhecimentos prévios. 
expectat ivas e objetivos (planejamento e avaliação participativas). 
OBJETIVOS 
1. Desenvolver ações de educação em saúde com comunidades da zona rural . sobre DST/ 
AIDS, numa metodologia de planejamento participat ivo. estratégias alternativas. centrada 
no "aprendiz" e com uma contextualização político-social-histórica. 
2. Ava liar o impacto da oficina. tanto em relação à aquisição de conceitos teóricos. 
conscientização e quanto aos procedimentos preventivos das doenças sexualmente 
transmissíveis e AIOS. 

METODOLOGIA 
O trabalho foi desenvolvido no município de Pacatuba com a participação de 38 moradores 
do distrito rural. Inicialmente foi realizado uma Oficina com 8 horas de duração com as 
seguintes etapas: 
1. Explicitação dos conhecimentos prévios dos participantes .compatibilização dos 
conhecimentos Prévios ou senso comum com os conhecimentos científicos; 
2. Complementação ou reest ruturação dos conhecimentos do senso comum: 
3. Apreciação das propostas práticas para a prevenção das DST/AIDS; 
RESULTADOS 
1. Construção. pelos participantes da oficina, de materiais educativos adequados a realidade 
local: Cart ilhas, Jogos, Modelos para expl icar a anatomia do corpo humano constru idos 
com embalagens de ovo. papelão e palitos de picolé. Elaboração de texto e formação de 
teatros de boneco e peça teatral. 
2. Falas que demonstraram maior nível de conscientização e motivação para mudança de 
atitudes. 
3. Formação de agentes multiplicadores espontãneos do processo de Educação em Saúde 

4. Maior compromisso do Gestor local em prover as unidades e saúde com meios e métodos 
preventivos ~as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A estratégia utilizada em Pacatuba veio legitimar os pressupostos teóricos dos métodos 
construtivistas de educação, onde o homem. sujeito social , não é separado da sua real idade 
concreta de vida. 
Longe de ser um método de educação que visa trabalhar a consciência e o comportamento 
dos corpos dentro do enfoque anátomo-fisiológico, nossa intenção está centrada no sujeito 
social como autor e ator principal de todo o processo. Os resultados positivos são 
demonstrados na fala dos participantes e na nossa satisfação como profissionais e 
educadores da saúde, pelo muito que aprendemos com esta comunidade. 
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A epidemia da AIDS representa uma das mais sérias ameaças à saúde pública dos nossos 
tempos. Na falta de métodos preventivos e curat ivos eficazes no campo da medicina. as 
possibilidades de combate à sua propagação continuam sendo amplamente sustentadas 
no trabalho educativo, visando estimular a adoção de comportamentos que reduzam os 
riscos de infecção. Esta realidade demanda o constante aprofundamento do debate e da 
reflexão em torno das práticas educativas, de modo a aumentar sua eficácia e apontar 
caminhos que respondam aos diversos desafios a elas relacionados. Na adolescência, 
são construídos muitos valores relativos à sexualidade. Este trabalho tem por objetivo 
identificar a percepção de adolescentes escolares sobre os meios de informações aos 
quais eles têm acesso e que interferem na formação desses valores. Procura-se, também , 
verificar a adoção de práticas preventivas por parte dos estudantes após a apreensão de 
informações nos referidos meios informativos. Apl icou-se um questionário com alunos 
do 2" grau em uma escola pública de João Pessoa-PS. localizada em um bairro popular 
na vizinhança do campus universitário. Observou-se que 44% dos estudantes 
classificaram como alta a confiabilidade na informação transmnida por professores, sendo 
6,7% a porcentagem dos que não confiam. 63,3% dos entrevistados atribuíram confiança 
máxima às informações provenientes das universidades, enquanto apenas 5% não 
acreditam . A televisão transmite informações cóm 50% de confiabilidade, segundo os 
estudantes, e 2,5% não lhe atribui credibilidade. Os serviços públicos de saúde são 
confiáveis para 24.5% e não confiáveis em 10%. Do total de entrevistados (120), 47,5% 
já mantiveram relações sexuais. Verificou-se, então, que 7 ,5% dos alunos nunca utilizam 
preservativos em suas relações, 13,3% utilizam às vezes e 30,8% disseram que sempre 
utilizam a camisinha . Indagados sobre o uso do preservativo na Ultima relação, 68,4%, 
dos que já mantiveram relações, afirmaram que usaram. Dos estudantes que disseram 
utilizar o preservativo 63,2% o faz para evitar gravidez e 91 ,2% para se prevenir contra 
DST ou AIDS, com a possibilidade de respostas conjuntas para as duas alternativas. 
Dentre aqueles que não usam preservativos, os motivos alegados são: no momento da 
relação nãó tinham preservativo (22.8%), confiam suficientemente nos parceiros (26.3%). 
esquecimento por causa de substâncias como o álcool (21 %). Conclui-se que os meios 
de informação a que estes escolares têm acesso não apresentam níveis de confiabilidade 
que permitam a adoção do uso de preservativos nas suas relações sexuais de forma 
eficaz para que a prevenção de DST e AIDS ocorra efetivamente, e, quanto ocorre, dá-se 
por medo e pelo estigma causado por essas doenças. 
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Atualmente faz-se necessário, ao menos. conhecer-se o ciclo da resposta sexual, pois a 
sociedade acredita que aqueles que atingem uma idade avançada (sejam homens ou 
mulheres) perdem totalmente a capacidade, o interesse e o desejo de manter uma atividade 
sexual devido as modif icações fisiológicas que ocorrem no processo de envelhecimento. 
Cabe ressaltar que esta visão é incorreta, na medida que mesmo possuindo alterações 
este cic lo existe na vida de um indivíduo de terceira idade (Veras et ai, 1995). 
A proposta deste estudo é aferir o perfil epidemiológico da mulher com AI DS, na terceira 
idade pertencente ao estado de Santa Catarina. Teve-se como objetivo proporcionar 
informações científicas, a fim de subsidiar e estimular discussões que envolvem este 
problema social, que desponta em nossa sociedade, destacando-se que estes indivíduos, 
também possuem vida sexual. 

Realizou-se a coleta de dados a partir da busca de casos notificados na base de dados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, do Programa Estadual de 
DST/AIDS, no período de 1992 à 1999. O instrumento de análise, dos dezesseis casos 
encontrados no SINAN. foi elaborado a partir da ficha individual de investigação específica 
para a AIDS, padron izada pelo SUS-MS-DST/AIDS. 

A análise quantitativa dos dados baseou-se no Sistema de Processamento de Dados 
Estatísticos para a Epidemiologia - EPI-I NFO e o coeficiente de incidência. Optou-se pela 
categoria de exposição, tendo em vista, que é o dado que demonstra especificamente a 
forma de transmissão do HIV. 

Como resultado obtido dos casos investigados observa-se que 87,5% adquiriu o HIV 
por transmissão sexual; 6,3% por transfusão e 6,3% são ignorados. Quanto ao fator parceria 
sexual destas mulheres, constata-se que 46, 7% teve vários parceiros sexuais, 40,0% teve 
um parceiro e 13,3"/4. são ignorados. A incidência acumulada do período de 1992 à 1999 
foi de 12,8 e a prevalência 140,05 para cada 100.000 habitantes. 

Confirma-se neste estudo o descaso como se vem tratando os indivíduos de terceira 
idade, identificado na crescente incidência observada. Ressaltando-se a carência de ações 
preventivas nesta categor ia de exposição em detrimento das tão propagadas aos jovens. 

A preocupação deste estudo em estimular discussões reside principalmente em dois 
aspectos: a vu lnerabilidade com que está exposto esta categoria e o número crescente de 
pessoas kk>sas em nosso país. 

Referência Bibliográfica: Tercei ra idade: um envelhecimento digno para o cidadão do 
· futuro. Renato P. Veras ... (et ai); Relume Dumará: UnATUUERJ, 1995. 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM DST/AIDS NAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTOS. 
AUTOR (ES):. SANTOS, CM; CAMPINA N; XAVIER MA; JUSTO TM; LOBARINHAS, 

M 
INSTITUIÇÃO: Programa Municipa! de DST/Aids de Santos. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: Rua Amazonas n• 99 apto 16 
CEP:11075/420 Santos -SP 

RESUMO 
Introdução: Desde 1992 a Prefenura Municipal de Santos vem desenvolvendo, em parceria 
com o Ministério da Saúde um projeto de intervenção preventiva em DST/Aids com um 
trabalho sistematizado juntos a adolescentes e adultos jovens. Para avaliar este trabalho foi 
necessário uma coleta de dados e um estudo sobre os mesmos, para que pudéssemos 
avaliar o nível de conhecimento dos adolescentes que vem sendo atingidos ao longo desses 
anos, bem como seu comportamento no que se refere as práticas preventivas das DST / 
Aids. 
Objetivo: Verificar o nível de informações e as práticas preventivas em relação às DST/ 
Aids adotadas pelos adolescentes do ensino fundamental da rede municipal de ensino. 
Metodologia: Foram elaborados e apl icados por uma equipe 922 questionários anônimos 
e considerados 891 , já pré testados, em adolescentes do período diurno, dentro da faixa 
etária de 12 a 19 anos. visando a avaliar o conhecimento e o comportamento dos mesmos 
frente às questões das DST/Aids, sexualidade e drogas. 
Resultados: Pela análise dos dados obtidos, podemos observar fatores de extrema 
relevância: 1) alto nível de informação das formas de transmissão do virus HIV, cerca de 
81 % obteve essas informações na escola, 2) 82% iniciaram a sua vida sexual com o uso do 
preservativo, 3) 44% declararam já ter experimentado uma droga lícita, o álcool, 4) menos 
de 4% já fizeram uso de drogas ilícitas. 
Conclusões: Comparando os resultados obtidos com o de pesquisas anteriores, observa
se que a intervenção continuada dentro da escola, é uma estratégia fundamental quando 
se objetiva a mudança de comportamento dos adolescentes. O trabalho preventivo 
desenvolvido nos Ultimas 8 anos vem alcançando seus objetivos. Há necessidade de uma 
maior atenção para a questão das drogas lícitas, principalmente o álcool, que torna o 
adolescente, sob seus efe itos mais vulnerável à infecção das DST/Aids e ao uso e abuso 
de outras drogas. 

5052 
TITULO: EXPERIÊNCIA COM USUÁRIOS DE CRACK EM REDUÇÃO DE DANOS 

NA CIDADE DE SANTOS - S. P. - BRASIL 

AUTOR lES):VfLLARINHO, L; XAVIER, M. A ; GRAVATO, N. 
INSTITUIÇAO: Programa Municipal de DST/Aids de Santos. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Praça Rui Barbosa n• 23 4• andar 
BAIRRO: Centro CEP: 11010-130 Santos-S.P 

RESUMO 
Introdução: Santos é uma cidade litorãnea que abriga o maior porto da América Latina, 
sendo rota do tráfico de drogas. Os usuários de drogas da cidade sempre foram alvo de 
preocupação em relação às DST /Aids e desde 1997 vem se desenvolvendo um projeto de 
intervenção educativa com usuário de droga injetável (UDI). tentando diminuir este agravo. 
Com o decorrer do projeto, descobriu-se que o crack passou a ser a droga mais consumida 
pelo seu rápido eteno e baixo custo, surgindo a necessidade de se desenvolver intervenções 
mais adequadas a esta nova forma de consumo de droga. De acordo com o estudo qualitativo 
fe ito com usuários de drogas injetáveis, o crack causa dependência em pouco tempo de 
consumo e muitas vezes á usado para substituir a droga injetável ou é usado em associação. 
Atualmente o número de UDI encontrados na cidade caiu e em dois anos de trabalho foram 
cadastrados 220 usuários de crack. 

Objetivo: Conhecer as representações sociais dos usuários de crack da cidade de Santos 
de forma a oferecer intervenção educativa a 220 usuários de crack no prazo de 12 meses. 

Metodologia: Desde maio de 2000, vem sendo real izados grupos semanais com alguns 
usuários de crack , já vinculados, que se propuseram a testar diferentes tipos de filtros 
para cachimbo de crack, que são fornecidos juntamente com preservativos, materiais sobre 
DST/Aids e drogas. Através destes grupos está sendo elaborado um questionário do tipo 
CAP que será aplicado em 11 O usuários de crack em duas fases ( pré e pós intervenção ), 
desta forma serão conhecidas as representações sociais desta população, além de poder 
oferecer um filtro adequado para absorção das partículas sólidas do crack e lrabalhar os 
problemas relacionados ao consumo de drogas e vulnerabilidade às DST/Aids a que estão 
expostos. A equipe é composta de 4 agentes de saúde que estarão indo nos locais de 
concentração destes usuários e criando vínculo através da intervenção face a face, 
aconselhamento, grupos informativos e oficinas. 

Resultados: De acordo com os grupos realizados foi percebida uma melhora na auto
estima, organização social e auto-cuidado. Espera-se ainda conseguir dar acesso a 
preservativos, materiais educativos e filt ros para 100% dos usuá rios cadastrados, 
conseguindo que 50% saiba referir locais de tratamento em saúde e 100% dos que 
solicitarem lratamento para desintoxicação e ou abstinência sejam encaminhados. 

Conclusões: A percepção da necessidade de investir na prevenção das DST/Aids em 
usuários de crack vem sendo apontada como fundamental , uma vez que a droga causa 
grande dependência em pouco tempo de uso, havendo observação e relatos de prostituição, 
violência e furtos em função da obtenção da droga. 
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TÍTULO: INSERÇÃO 0A TERAP1A OCUPACIONAL NA ATENÇÃO ÀS DST 

AUTOR (ES): Ramos•, MC; Furtado EA .. ; Alves Fº; Silva CS .. ; Gemmany c•• ; 
Sander MA .. ; Fank C .. ; Vitt SJS .. 

INSTITUIÇÃO: Hosprtal Materno-Infantil Presidente Vargas de Porto Alegre-Ministério da 
Saúde/ ··IPA - Instituto Porto Alegre 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AV. GOETHE, 111 BAIRRO RIO BRANCO, 
PORTO ALEGRE - AS CEP 90430-100 

INTRODUÇÃO: A interação das pessoas portadoras de DST (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) com os serviços de saúde é prejudicada por vários fatores. Entre eles 
poderíamos destacar dificuldade de acesso, preconceito por parte das instituições de saúde 
e dos próprios usuários, longas esperas sem que nelas haja qualquer beneficio. 

MÉTODOS: Frente a esta realidade firmou-se um convênio entre o Ambulatório de DST 
do HMIPV e a Faculdade·de Ciências da Saúde do Instituto Porto Alegre, responsável pela 
formação de Terapeutas Ocupacionais (TO). Neste convênio, seis estagiárias estudantes 
de TO estão provendo educação em sala de espera. São usadas técnicas de TO, entre 
elas: ( 1) construção de um painel onde os pacientes conhecem as DST a partir de suas 
próprias vivências; (2) caixa de sugestões e dúvidas visando a melhoria da atenção; (3) 
promoção, distribuição e demonstração do uso correto do preservativos e (4) discussão 
de vídeos educativos, atividades lúdicas e técnicas de relaxamento visando alivio da 
ansiedade na espera e preocupação com a doença e/ou diagnóstico. 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES: Ainda que a iniciativa seja muito recente, identificamos 
uma maior interatividade dos membros da equipe. Aos pacientes foi oferecida a oportunidade 
de perceber que suas dúvidas são comuns a outros pacientes e, por vezes aos próprios 
prof issionais e/ou estagiários. Faz parte de um projeto futuro avaliar o impacto desta 
intervenção sobre a coleta de dados durante a anamnese, sobre o conforto durante o exame 
físico e, especialmente, sobre a adesão ao tratamento e sobre a adoção de comportamentos 
de menor risco. Acredrtamos termos criado um nicho especifico para a inserção do Terapeuta 
Ocupacional na equipe de atenção a pessoas com DST. 

5055 
A FEMINILIZAÇÃO DA AIDS EM BELO HORIZONTE: 1983-1999. 

AUTORES: SANTOS LE • . RODRIGUES cs·, DIAS MAS", MIRANDA PSC ••. 

Instituição: Alunos (º) e Professor( .. ) do Mestrado em Saúde Pública do DMPS-FMUFMG. 

Endereço para correspondência: 
Prof. Dr. Paulo Sergio Carneiro Miranda 
A. Divinópolis. 263 • Apto. 301 • Santa Teresa 
31 .010-370 - Belo Horizonte • Minas Gerais • Brasil 
e-mail: pmiranda@medicina .ufmg.br 

Introdução: Historicamente, a AIDS inicialmente se apresentou concentrada no sexo 
masculino. No correr dos anos vem mudando seu perfil epidemiológico de gênero. Em 
Belo Horizonte, em 1999, segundo dados da SMSA/BH, a relação homem/mulher chegou 
a 1.8 / 1.0 casos. 

Objetivo: Analisar a evolução histórica da feminilização da AIDS em Belo Horizonte e seu 
perfil. 

Metodologia: Estudo quantrtativo baseado em dados do SINAN-MS/SMSA-BH. 

Resultados: A freqüência de casos de HIV/AIDS em mulheres (584 casos no período) em 
relação ao número de homens em Belo Horizonte apresenta a mesma tendência observ_a?3 
a nível do pais. Além da feminilização, a AIDS, em Belo Horizonte, que congrega compos,çao 
heterogênea do ponto de vista educacional , se concentra em população que possui o 
primeiro grau (45.2%) . Em população que possui o nivel superior o percentual é de 3.1%. 
Quanto a faixa etária, um 1 O.O% do total dos casos (64/584) está em menores de 20 anos 
. Destes, um 29.0% (19164) ocorreram no sexo feminino. Por ocupação, 27,4% dos casos 
no sexo feminino estão classificados como de prof issão ignorada; 22 .9% dos casos surgiram 
em donas de casa e 11 . 1 % em domésticas. Os demais casos se concentraram , 
principalmente, em população do setor terciário (manicuras, secretárias, costureira, faxineira 
etc.) A profissão "trabalhadora do sexo ou similar· não faz parte da lista do SINAM-MS e 
portanto não temos nenhum caso nessa classificação. A categoria de transmissão dominante 
é da heterossexual (49.0%). 

Discussão: O número expressivo de casos classificados como de "profissão ignorada" e a 
falta da categoria "trabalhadoras do sexo e afins· prejudica a anál ise dos dados. Exclu indo 
estas limitações os resu ltados encontrados somente reforçam as investigações realizadas 
em outras partes do pa is e do mundo. 

ConclusAo: Os dados de Belo Horizonte confirmam a feminil ização do HIV/AIDS, a 
pauperização da enfermidade, a concentração de casos em faixa etária de _maior atividade 
sexual e a transmissão heterossexual. Estes dados orientam a InvestIgaçao do HIV/AIDS 
entre parceiros sexuais e o trabalho preventivo com casais. 
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TÍTULO: Seropositividade do VDRL em mulheres em sala de parto em um hospital 

público em Porto Alegre 
AUTOR (ES): Ramos•, MC; Trez, EG' ; Michelon, AT" ; Curcio•, BL; Oliveira•, MW; 

Tessaro·, M; Meneghetti•, H; Ribeiro .. , MO; Rios .. , SS, Cestan•·•, TF. 
INSTITUIÇÃO: 'Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas de Porto Alegre -
Ministério da Saúde/ .. LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública do Estado 
do Rio Grande do Sul / ... Hospital de Clinicas de Porto Alegre 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AV. GOETHE, 111 BAIRRO RIO BRANCO, 
PORTO ALEGRE - AS CEP 90430-100 

Objetivo: Estimar a prevalência instantânea e a tendência da seropositividade para o 
VDRL em mulheres em sala de parto de um hospital público que participa de um programa 
de vigilância sentinela do HIV implementado pela Coordenação de DST/AIDS do Ministério 
da Saúde. 
Métodos: Este é um estudo transversal , confidencial com aconselhamento pós teste e 

tratamento quando indicado. A amostragem foi consecutiva em 200 pacientes que usaram 
a maternidade do Hospital Presidente Vargas para o parto, em períodos aproximados de 
20 dias, em Março de 1997, Abril de 1998, Maio de 1999 e Abril de 2000. O teste usado 
foi o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) de acordo com as orientações do 
fabricante. 
Resultadoss: Das duzentas amostras testadas pelo VDRL em Março de 1997, sete foram 
reagentes (3,5% - IC (95%) 1.42 - 7.09) . Em Abril de 1998 e em Maio de 1999, 
respectivamente três (1.5% - IC (95%) 0,31-4,68) e seis ( 3,0% - IC(95%) 1,11-6,41) 
foram reagentes. No último estudo transversal , em abril de 2000, 02 das 200 amostras 
testadas foram reagentes (1,0% - IC (95%) O, 12-3,56). 
Conclusões: O VDRL é o teste diagnóstico mais usado em nosso meio para a detecção 
de sífilis durante o período pré-natal. Um resultado reagente deve ser considerado 
juntamente com os dados de história e outros achados clínicos. Sabe-se que a ocorrência 
de falso-positivo é um evento raro e os resultados encontrados indicam que a infecção 
por Treponema pa/lidum é prevalente no estado do Rio Grande do Sul, não havendo por 
que esperar grandes diferenças regionais no restante do pais. Estes dados ainda reforçam 
a necessidade de programas de prevenção e de tratamento em mulheres grávidas e seus 
parceiros para que se possa prevenir a transmissão vertical do agente da sífilis. Os esforços 
devem atingir todos os níveis de atenção, especialmente clinicas de ginecologia, pré
natal, maternidades e serviços materno-infantis. Outras populações devem fazer parte 
dos estudos sentinela da infecção pelo T. palfidum (e.g. recrutas, pacientes com DST -
infecções sexualmente transmissíveis) visando um melhor conhecimento da epidemiologia 
desta doença. 

5056 
Prevalência de DST em mulheres atendidas em programa de prevenção do câncer do 
colo do útero, em Fortaleza. Brasil. Resultados preliminares. 
Franco, E.S.' ; Bello, P-Y.'; Queiroz, T.R.B.S.'; Feitosa, I.S.'; Muniz, A.'; Frota, L.H.F.'; 
Pinho, M.C.C. ' 
1 Centro de saúde Anastácio Magalhães 
2 Projeto CECAD (HIV/DST Ceará) 
3 LACEN Fortaleza 

Objetivo: estimar a prevalência das DST na população feminina de Fortaleza. 
Metodologia: o recrutamento se fez através do serviço de prevenção do câncer do colo 
do útero de um centro de saúde de Fortaleza. Foram incluídas neste trabalho unicamente 
mulheres na faixa etária de 15-49 anos, que declaravam ter comparecido ao centro de 
saúde para fazer um exame de prevenção do câncer do colo do útero. Após o consentimento 
informado, além do atendimento para prevenção do câncer, um questionário foi preenchido 
para cada paciente. Foram então coletadas amostras para os seguintes exames: cultura 
para Neisseria gonorrt>oeae, ELISA para Chlamydiae trachomatis, bacterioscopia pelo 
gram das secreções cervical e vaginal , exame direto do conteúdo vaginal, VDRL e anti
HIV .. Todas as amostras foram tratadas no laboratório de saúde pública do Ceará (LACEN). 
Os questionários e resultados de exames foram digitados e anal isados com o programa 
Epi-lnfo 6.04 (OMS-CDC). 
Resultados:De 21 de outubro de 1998 a 2 de março de 1999 foram incluídas 107 mulheres. 
A idade média era de 28 anos e meio, 70% tinham cursado até o primeiro grau ou menos. 
A renda familiar média era de 570 rea is (320 dolares dos EUA). Seis pacientes (5.6%) 
tinham manifestações clinicas de herpes genital. Quatro pacientes (3, 7%) apresentavam 
condiloma acuminado ao exame físico, entre as quais três apresentaram citologia poshiva 
para Human Papiloma Virus (HPV) no Papanicolau. Uma paciente apresentou HPV na 
crtologia sem lesão ao exame clinico. O teste ELISA para Chlamydiae trachomatisloi posrtivo 
em 4 pacientes (3, 7%) ; o teste sorológico para sífilis (VDRL) foi positivo em 4 pacientes 
(3,7%), e a cultura para Neisseria gonorrt>oeae foi positiva em 3 mulheres (2.8%) . Das 82 
pessoas às quais foi oferecido o exame ELISA anti-HIV nenhuma recusou a testagem e 
não foram encontradas amostras pos~ivas. No total foram identfficadas 19 pessoas dfferentes 
que tinham pelo menos uma DST, ou seja uma prevalência global das DST de 18%. 
Discussão: A prevalência global de DST observada foi alta (18%). Oligo ou assintomáticas, 
essas mulheres não parecem ter procurado o serviço devido às DST que foram 
diagnosticadas e tratadas. . . 
Na população estudada parece justif icado realizar uma triagem para as DST. Sena 
interessante poder estabelecer fatores "de risco" para a presença de uma DST a fim de 
oferecer um atendimento diferenciado a populações de risco por ocasião de uma consulta 
de prevenção. _ 
Estes dados são também uma imagem indireta da prevalência das DST na populaçao 
feminina de 15 a 49 anos de idade de Fortaleza. Pensamos que os serviços de prevenção 
podem ser uma fonte de observação fidedigna da prevalência das DST na população 
geral feminina. Estudos complementares 
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TÍTULO: PROGRAMA DE P EVE ÇÃO DA GESTOS: DESAFIOS E CONQUISTAS NA 
PREVENÇÃO DE AIDS COM JOVE S. 

AUTOR(ES): FUNGHETTI.Al; DANTAS,SM. 

INSTITUIÇÃO: GESTOS: Soropositividade. Comunicação e Gênero. 

ENDEREÇO PARA CORRESPO DÊ CIA: Rua dos Médicis, 68 - Boa Vista - Recile -
PE 

Desde 1985. o Programa de Prevençã.oda GESTOS experimenta uma metodologia para 
maior impacto na prevenção das OST/AIDS entre adolescentes do meio popular do Recife 
e Região Metropolitana do Rec,ie. 
Descreveremos a experiéncla desenllOMda no Programa através do "Projeto Fazendo Arte 
Contra o HIV" e do "Projelolmplanlaçâodo Tema Transversal Orientação Sexual nas Escolas 
Municipais de Camaragibe". 
Como a metodologia Ane- Educação e Projetos de Trabalho - tem contribuído para que 
os/as jovens ado em medidas de segurança no seu dia-a-dia e se transformem em Agentes 
Multiplicadores de lnfom,ações. 
O trabalho consiste em vánas Iases: aprendizagem através de oficinas de arte e orientação 
sexual, montagem de produtos aniSbCOS. apresentação e debate nas escolas. Através 
destas fases pode-se observar. 

Um maior crescimento pessoal e aoeJtaçâo da aprendizagem como forma de mudança 
comportamental e sooal; 

Aumento da auto-estrna. 
Adoção de medidas de segurança nas p,ãucas sexuais: 
Construção de nows prqe1os de Vida; 
Maior facilidade para a se · de com outros jovens e adultos. 

Esta metodologia tem nos do que o investimento "nos/as jovens· fortalecendo sua 
cidadania e aut'o-conheomenlo vês de dinâmicas e vivências faz com que estes/as 
consigam desconstrus ptá• soaa s e sexuais reconstruindo-as dentro de novas 
perspectivas e parãmeuos ~ i,ienos preoonceito e mais segurança. 

Qfil,: Estaremos levando a E.llPOSIÇâo de Artes PláS1icas "Segundas Intenções" fruto do 
Projeto Fazendo Arte Corcra o 

5059 
TÍTULO: USO OE"' 1=n1, n •<: PSICOA IVAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO 

HOSP OOHOSPIT SANATÓRIO P'ARTENON 
AUTOR (ES) : SA TOS, P.O.R.; CARDOSO , E.; BALDISSEROTTO ,G.; 

KAHAN.F.;DIAS,c_ 
INSTITUIÇÃO: Hospital Sanatório Partenon - Secretaria Estadual de Saúde/RS 
ENDEREÇO PARA A: Av. Bento Gonçalves. 3722 - Partenon 

90.650-001 Porto Alegre - RS 
RESUMO 
Introdução: O a endrr9'11oae oac8ltes ponadores de HIV/AI DS nos serviços de maior 
complexidade. como por ~ (HD) e Serviço de Assistência Especializada 
(SAE). pressupõe .-na ~ egral tanto no que diz respeito a resolutividade 
diagnóstico-tera auar•u sensibíização da adesão ao tratamento e promoção da 
adoção de p,áncas sag,,as nilação às DST/HIV/aids. Para isso. o conhecimento de 
fatores indicatNOS de J,a~ para il ecção de DST /HIV, entre estes os aspectos 
relac ionados a.o uso de drogas. devem ser investigados. 
Objetivo: Conhecer os de nsco de il ecção para infecção DSTIHIV e fornecer 
informações para a pn:1M0Çio preventivas entre pacientes em acompanhamento 
no serviço de do SarQJóno Panenon de Porto Alegre/ AS. 
Metodologia: Os pac,aus acomoamados no HD. no período de janeiro a dezembro/99, 
foram avaliados quareacaraaerisllcasdemográficas (sexo, idade, grau de escolaridacle 
e profissão) e h&slóre ae ae S1bs:ãnaa psocoativa 
Resultado: Em 999 38 pacientes (com idade de 19 a 55 anos) em 
reg ime de HD. rellçia a dis:rtução por sexo encontramos: 74% homens e 26% 
mulheres. Grau d& -....oada.. '1. sem escolaridade. 68% • primeiro grau , 22% • 
segundo grau e2.7"1. · ~g,a O uso de substância psicoat iva em algum momento 
da vida foi menaonada por ~ expressivo de pacientes: 
Substância '1. No Ano% Na Vida % 
Alcool u .o 65,4 100,0 
Tabaco 57. 1 60,0 
Opiáceos O.O O.O 6.3 
Canabis , 18.5 48,5 
Cocaína 14.8 48,6 
Estimulantes (:a.n:_,_,_s) o.o 0,0 
Alucinógenos O.O 20,0 
Solventes 3.8 32,3 
Hipnóticos 15,4 61 ,3 
Conclusões: É nece,lsano lonnas de desenvolver programa continuado de 
promoção à saúde l'CIQSIIID•com~ assistencial de alta complexidade, de forma 
a assegurar uma melhor ao • o (DST/HIV/aids) e aumentar a percepção 
de risco em relação ao•~OltcJicç;tse ilfecçãopor DSTIHIV 
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PREVALÊNCIA DO ANTI-VIH 1/2 EM SEIS GRUPOS INDÍGENAS DO ESTADO DO 

AMAZONAS 
BRAGA. WSM; SILVA, NB; LOBO, R; CASTILHO, MC 

Fundação de Medicina Tropical - FMT/IMT-AM / Gerência de Virologia / Gerência de 
Diagnóstico e Coordenação Estadual DST/Aids-AM 
FMTIIMT-AM. Av. Pedro Teixeira. 25 • CEP 69040-000-Manaus, Amazonas 

Introdução: No Brasil, a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) vem 
tomando proporções importantes. A Coordenação Nacional de DST e Aids registrou, até 
o final de t 999, cerca de 179.000 casos de AIDS no pais. No Estado do Amazonas, o 
primeiro caso foi em abri l/86. registrado pela Coordenação Estadual de DST e Aids, e até 
maio de 2000 já foram registrados 1.089 casos. No período de 86 a 90, a AIDS estava 
wrestrita ft ao mun icípio de Manaus e a partir do ano de 91 constatou-se a in teriorização da 
epidemia . Até o momento. dos 62 municípios existentes, 28 apresentam pelo menos um 
caso notificado. Entre populações indígenas do Estado do Amazonas foram reportados, 
de abril/98 a maio/00, quatro casos de AIDS: dois Tikuna (Alto Solimões) , procedentes do 
município de Tabatinga. e dois Sateré Mawe (Baixo Amazonas), procedentes do município 
de Parint ins. 
Objetivo: Determinar a prevalência da infecção pelo VIH no soro de seis grupos indígenas 
do Estado do Amazonas. 
Métodos: Estudo de soroprevalência utilizando-se amostras de indígenas estocadas na 
soroteca da Gerência de Virologia da FMT. Nas amostras, foi determ inada a freqüência 
do marcador sorológico de infecção do VIH (anti-VIH 112) pelo método ELISA. testes 
real izados pela Gerência de Diagnóstico da FMT, com kits comercias (Sanofi/Pasteur -
GENELAVIA MIXT e GENSCREEN). Variáveis epidemiológicas como sexo, idade, grupo 
étnico e município de procedência, também foram avaliados. 
Resultado: O estudo incluiu 318 amostras de soro de indígenas de seis grupos étnicos: 
Kulina e Kanamari. do vale do rio Juruá , nos municípios de Envira e Eirunepé; Apurinã, 
Jamamadi, Paumari e Deni , do vale do rio Purús, nos municípios de Lábrea, Pauini e 
Tapauá. 156 (49, 1%) pertenciam ao sexofeminino e 162 (50.9%) ao sexo masculino, com 
idade média de 27,4 anos (2-81 ). Os Kulinas representaram 20,4% (65) da população 
estudada , os Kanamari 13,8% (44), os Apurinã 23,9% (76), os Jamamadi 14 (4.4%), os 
Paumari 21 , 1% (67) e os Deni 16,4% (52). A prevalência para o anti-VIH 112 foi de 0%, 
em todos os grupos estudados. 
Discussão: Apesar de não se ter encon1rado evidências sorológicas de infecção pelo VIH 
nos seis grupos indígenas reportados neste estudo, podemos considerá-los como 
população de risco em potencial de infecção, tanto pelo fato de serem grupos constituídos 
basicamente de indivíduos em idade sexualmente ativa, como também pelo registros de 
casos de AIDS nas populações de alguns dos municípios de procedência dos grupos 
avaliados. 
Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que programas de prevenção em DST 
e AIDS devem ser implementados e priorizados entre populações indígenas do nosso 
Estado. 

5060 
INCIDÊNCI A DE SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV EM PRESÍDIO FEMININO • 
FORTALEZA (CE) 199912000. 
AUTOR (ESJ: CARVALHO, PG; GONÇALVES, RP; GOMES. FVBAF; ANDRADE , FB 
INSTITUIÇAO: HEMOCE - SESA • UFC (FORTALEZA· CE) 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. José Bastos , 3390 Fortaleza CE 
CEP:60435-160 

A população presidiária é considerada como de alto risco para infecções relacionadas às 
condições de confinamento. A marginalização social , o baixo nível sócio•econõmico• 
educacional as precárias condições do serviço de saúde e principalmente a pratica sexual 
sem uso de preservativos e a dependência à drogas injetáveis favorecem a transmissão 
e a instalação desse vírus (Virus Imunodeficiência Adquirida) nos presídios. O objetivo 
desse trabalho é determ inar a incidência de HIV em população fem inina confinada no 
Instituto Penal Oes1 . Auri Mou ra Costa em Fortaleza - Ceará. Para identificação do anti
HIV foram rea lizados como teste de triagem o método de ELISA utilizando-se duas técnicas 
diferentes abordadas por dois fabricantes: técnica de captura e técnica de sanduíche. Na 
persistência de resultado positivo o método de Westem-Blot foi adotado como confirmatório. 
Resul1ados: Dentre as 106 presidiárias do Instituto que realizaram o teste, 2 ( 1.9%) foram 
positivos e 2 foram julgados indeterminados. Discussão dos resultados: A subordinação 
ao seu companheiro quando na dependência financeira ou na pratica sexual insegura 
reflete que a condição da mulher encarcerada é ainda mais difíci l. Em nosso estudo apenas 
7,5% usam sempre preservativo no ato sexual. 74% não utilizam e 18,3% nem sempre 
usam. Além disso 30% das presidiárias acreditam na fidelidade do seu parceiro enquanto 
confinadas e 32% tem como parceiro também um presidiário. Dentre elas 18,4% relataram 
ter utilizado drogas injetáveis e 9,5% receberam transfusão de sangue. Estas detentas 
têm em média 31 anos de idade e tem vida sexual ativa. Ficam no presidio por um período 
médio de 9 meses e algumas tem comportamento bissexual. 72,8% delas já usaram algum 
tipo de droga não injetável e 69.6% respondem na prisão por tráfico de drogas. Algumas 
retornam à prisão quando na repetição do delito o que colabora· a veiculação de DST. 
Contudo, o percentual de HIV encontrado é menor em relação a outros estudos em 
presidiárias. Não encontramos referência de estudo nesta população no nosso Estado. 
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TÍTULO: Pf:10GRAMA OE PREVE ÇÃO DA GESTOS: DESAFIOS E CONQUISTAS NA 
PREVENÇAO OE AIOS COM JOVE S. 

AUTOR(ES): FUNGHETTI.Al: O AS,SM. 

INSTITUIÇÃO: GESTOS: Sor0p0511Mdade. Comunicação e Gênero. 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua dos Medieis, 68 - Boa Vista - Recile -
PE 

Desde 1985, o Programa de Prevenção da GESTOS experimenta uma melodologia para 
maior impacto na prevenção das OST/AIOS entre adolescentes do meio popular do Recife 
e Região Metropolilana do Rec1fe. 
Descreveremos a experiénoa desenvoMda no Programa através do "Projeto Fazendo Arte 
Contra o HIV" e do "Projeto lmplanlaçãodo Tema Transversal Orientação Sexual nas Escolas 
Municipais de Camaragibe·. 
Como a metodologia Arte- Educação e Projetos de Trabalho - tem contribuído para que 
os/as jovens adotem medidas de segurança no seu dia-a-dia e se transformem em Agentes 
Multiplicadores de Informações. 
O trabalho consiste em vánas fases: aprencizagem através de oficinas de arte e orientação 
sexual, montagem de produtos a iStJCOS. apresentação e debate nas escolas. Através 
destas fases pode-se obsetvar: • 

Um maior crescimento pessoal e acellação da aprendizagem como forma de mudança 
comportamental e soaa~ 

Aumento da auto-estma; 
Adoção de medidas de segurança nas práuca s sexuais: 
Construção de novos pr01810S de Vida; 
Maior fac ilidade para sau a sexualidade com outros jovens e adultos. 

Esta metodologia tem nosmosuadoque o investimento "nos/as jovens· fortalecendo sua 
cidadania e aute>-<:onheánenlo através de dinâmicas e vivências faz com que estes/as 
consigam desconstruv prá:icas soaajs e sexuais reconstruindo-as dentro de novas 
perspectivas e parâmetros com menos preconceito e mais segurança . 

Qfil,: Estaremos levando a Expos,ção de Artes Plásticas "Segundas Intenções" fruto do 
Projeto Fazendo Arte Conua o 

505~ 
TITULO: USO OE SUBS CIAS PSICOATIVAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO 

HOSPlt - 00 HOSPITAL SA ATÓRIO PARTENON 
AUTOR (ES) : SA TOS. P.O .R. ; CAR DOSO. E.; BA L DISSEROTTO.G.; 

KAHAN,F. ;DIAS.e . 
INSTITUIÇÃO: Hospital Sanatório Partenon - Secretaria Estadual de Saúde/RS 
ENDEREÇO PARA CORRES OÊ CIA: Av. Bento Gonçalves, 3722 - Panenon 

90.650-001 Porto Alegre - RS 
RESUMO 
Introdução : O at •o de pacientes portadores de HIV/AIDS nos serviços de maior 
complexidade. como por exemplo Hospcta~Dia (HD) e Serviço de Assistência Especializada 
(SAE), pressupõe uma assistência ontegral tanto no que diz respeito a resolutividade 
diagnóstico-terapêutJca. quanio a sensbitização da adesão ao tratamento e promoção da 
adoção de prátocas seguras em relação às OST/HIV/aids. Para isso. o conhecimento de 
fatores indicativos de vublrabilidade para infecção de DST /HIV, entre estes os aspectos 
relacionados ao uso ndeYldo de drogas. devem ser investigados. 
Objetivo: Conhece< os ores de risco de infecção para infecção DST/HIV e fornecer 
informações para a promoção de atiudes preventivas entre pacientes em acompanhamento 
no serviço de HO do Hosplal Sanatório Panenon de Porto Alegre/AS. 
Metodologia: Os pa esaQOfflpamados no HD, no período de janeiro a dezembro/99, 
foram avaliados qua o a caraaeristocas demográficas (sexo, idade, grau de escolaridade 
e profissão) e hlSlóna de uso de substância ps1COativa 
Resultado: Em 1999 tora a endidos 38 pacientes (com idade de 19 a 55 anos) em 
regime de HD. Em relação a dislri>uição po, sexo encontramos: 74% homens e 26% 
mulheres. Grau de esoolandade: c3.1% sem escolaridade. 68% - primeiro grau, 22% -
segundo grau e 2,7% • ceiro grau. O uso de subs1ância psicoat iva em algum momento 
da vida foi mencionada por um núme<o expressivo de pacientes: 
Substãncia Mês % No Ano % Na Vida % 
Alcool 44.0 65,4 100,0 
Tabaco 42.8 57, 1 60,0 
Opiáceos O.O 0,0 6,3 
Canabis 14.8 18,5 48,5 
Cocaína 1.1 14,8 48,6 
Estimulantes (an O.O 0,0 0,0 
Alucinógenos O.O 0,0 20,0 
Solventes 3.8 3,8 32,3 
Hipnóticos • 7,7 15,4 61 ,3 
Conclusões: E necessáno r fonnas de desenvolver programa continuado de 
promoção à saúde Í'IUlgradOc:om endsnento assistencial de alta complexidade, de forma 
a assegurar uma mellOr adesão ao tratamento (DST/HIV/aids) e aumen1ar a percepção 
de risco em relação ao de àogas e infecção por DST/HIV 
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PREVALÊNCIA 0 0 ANTI -VIH 1/2 EM SEIS GRUPOS INDÍGENAS DO ESTADO DO 

AMAZONAS 
BRAGA. WSM; SILVA. NB; LOBO. A; CASTILHO, MC 

Fundação de Medicina Tropica l - FMT/IMT-AM / Gerência de Virologia / Gerência de 
Diagnóstico e Coordenação Estadual DST/Aids-AM 
FMT/IMT-AM. Av. Pedro Teixeira, 25 - CEP 69040-000-Manaus, Amazonas 

Introdução: No Brasil, a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) vem 
tomando proporções importantes. A Coordenação Nacional de DST e Aids registrou, até 
o final de 1999, cerca de 179.000 casos de AIDS no pais. No Estado do Amazonas, o 
primeiro caso foi em abriV86, regis1rado pela Coordenação Estadual de DST e Aids, e até 
maio de 2000 já foram regist rados 1 .089 casos. No período de 86 a 90, a AIDS estava 
wrestrita~ ao município de Manaus e a partir do ano de 91 constatou-se a interiorização da 
epidem ia . Até o momento, dos 62 municípios existentes, 28 apresentam pelo menos um 
caso notificado. Entre populações indígenas do Estado do Amazonas foram reportados, 
de abriV98 a maio/00, quatro casos de AIDS: dois Tikuna (Alto Solimões), procedentes do 
município de Tabat inga . e dois Sateré Mawe (Baixo Amazonas), procedentes do município 
de Parintins. 
Objetivo: Determinar a prevalência da infecção pelo VIH no soro de seis grupos indígenas 
do Estado do Amazonas. 
Métodos: Estudo de soroprevalência utilizando-se amostras de indígenas estocadas na 
soroteca da Gerência de Virologia da FMT. Nas amostras, foi determinada a freqüência 
do marcador sorológico de infecção do VIH (ant i-VIH 1/2) pelo método ELISA, lestes 
real izados pela Gerência de Diagnóstico da FMT, com kits comercias (Sanofi/Pasteur -
GENELAVIA MIXT e GENSCREEN). Variáveis epidemiológicas como sexo, idade, grupo 
étnico e municipio de procedência , também foram avaliados. 
Resultado: O estudo incluiu 318 amos1ras de soro de indígenas de seis grupos étnicos: 
Kulina e Kanamari. do vale do rio Juruá, nos municipios de Envira e Eirunepé; Apurinã, 
Jamamadi, Paumari e Deni, do vale do rio Purús. nos municípios de Lábrea , Pau ini e 
Tapauá. 156 (49, 1 %) pertenciam ao sexo feminino e 162 (50.9%) ao sexo masculino, com 
idade média de 27,4 anos (2-81 ). Os Kulinas representaram 20,4% (65) da população 
estudada, os Kanamari 13,8% (44), os Apurinã 23,9% (76), os Jamamadi 14 (4,4%), os 
Paumari 21 , 1% (67) e os Deni 16,4% (52). A prevalência para o anti-VIH 1/2 foi de 0%, 
em todos os grupos estudados. 
Discussão: Apesar de não se ter encontrado evidências sorológicas de infecção pelo VIH 
nos seis grupos indígenas reportados neste estudo, podemos considerá•los como 
população de risco em potencial de infecção, tanto pelo fato de serem grupos constituídos 
basicamente de indivíduos em idade sexualmente ativa, como também pelo registros de 
casos de AIDS nas populações de alguns dos municípios de procedência dos grupos 
avaliados. 
Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que programas de prevenção em DST 
e AIDS devem ser implementados e priorizados entre populações indígenas do nosso 
Estado. 

5060 
INCIDÊNCIA DE SOAOLOGIA POSITIVA PARA HIV EM PRESÍDIO FEMININO -
FORTALEZA (CE) 1999/2000. 
AUTOR (E~ : CARVALHO, PG: GONÇALVES, RP; GOMES, FVBAF; ANDRADE , FB 
INSTITUIÇAO: HEMOCE • SESA • UFC (FORTALEZA · CE) 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. José Bastos , 3390 Forta leza CE 
CEP:60435-160 

A população presidiária é considerada como de alto risco para infecções relacionadas às 
condições de confinamento. A marginalização social. o baixo nível sócio•econômico-
educacional as precárias condições do serviço de saúde e principalmente a pratica sexual 
sem uso de preservativos e a dependência à drogas injetáveis favorecem a transmissão 
e a instalação desse vírus (Virus Imunodeficiência Adquirida) nos presídios. O objetivo 
desse trabalho é determinar a incidência de HIV em população feminina confinada no 
Instituto Penal Des•. Auri Moura Costa em Fortaleza. Ceará . Para identificação do anti
HIV foram realizados como teste de triagem o método de ELISA util izando-se duas técnicas 
diferentes abordadas por dois fabricantes: técnica de captura e técnica de sanduíche. Na 
persistência de resultado positivo o método de Westem-Blot foi adotado como confirmatório. 
Resultados: Dentre as 106 presidiárias do lnsti1uto que realizaram o teste, 2 ( 1 ,9%) foram 
positivos e 2 foram julgados indeterminados. Discussão dos resultados: A subordinação 
ao seu companheiro quando na dependência financeira ou na pratica sexual insegura 
reflete que a condição da mulher encarcerada é ainda mais d~icil. Em nosso estudo apenas 
7.5% usam sempre preservativo no ato sexual. 74% não utilizam e 18,3% nem sempre 
usam. Além disso 30% das presidiárias acreditam na fidelidade do seu parceiro enquanto 
confinadas e 32% tem como parceiro também um presidiáfto. Dentre elas 18,4% relataram 
ter utilizado drogas inje1áveis e 9,5% receberam transfusão de sangue. Estas detentas 
têm em média 31 anos de idade e tem vida sexual ativa. Ficam no presidio por um período 
médio de 9 meses e algumas tem comportamen10 bissexual. 72,8% delas já usaram algum 
tipo de droga não injetável e 69.6% respondem na prisão por tráfico de drogas. Algumas 
retornam à prisão quando na repetição do delito o que colabora a veiculação de DST. 
Contudo, o percentual de HIV encontrado é menor em relação a outros estudos em 
presidiárias. Não encon1ramos referência de estudo nesta população no nosso Estado. 
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OuRAç.lo DA JANELA IMUNOLÓGICA PARA o HIV EM 0FERENTES SrruAÇÔES EPIDEIIIOlÓOICAS, CALCULADA 

PELA VELOCDADE DA REPLICAÇÃO VIRAL NO SANGUE. 

AUTOR (ES): COSTA-LNA, JR ; CESAR, CL; P1NHE1Ao, ACi RououAYAOl, MZ; C1tvALcANTE, MSi 
FAÇANHA, MC; GUERREIRO, MFF. 

INSTITUIÇÃO: Coordenação Muniçipal de DST/AIDS de Fortaleza 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: Av. Desembargador Moreira, 2875 - 4' Andar 

~este tra~lho, calcu lamos Q~~ a janela imunológica para o HIV após contato sexual pode 
vana~ ~m muitos ~nos. Ela é mm,ma, de dois anos, em situações epidemiológicas especiais 
de mult1~las exposições da mucosa a quantidades relativamente grandes de secreções genitais 
- e.g. coito anal com parceiro fixo infectado. O processo infeccioso tem intensidade detenninada 
pela quantidade total de agentes patogênicos. A população total de um agente infeccioso, por 
sua vez. é o resultante de: (total inoculado)+ (replicação interna) - (clearence conseqüente da 
ação das .delesas). Mellors ( 1999) demonstra que em 10 anos a população do HIV varia de 
2.000 cópias/mi de sangue. na ocasião do diagnóstico, para 1 0.000 côpias/ml; ponto em que 
surgem os primeiros sintomas da aids. Assumindo que o crescimento apresentado seja 
r~sultante da replicação virai interna a partir de um inoculado fixo, calculou-se que a população 
virai cresce a uma taxa exponencial igual a 0, 16 particulas/mVmês. Aplicando-se essa taxa de 
crescimento a um total de "('írus inoculado, estimamos a duração da janela imunológica e o 
periodo de incubação da infecção HIV como o tempo necessário para que a população virai 
atinja os valores críticos anunciados por Mellors (ibid). Assumindo arbitrariamente que a 
concentração de HI~ nas secr~ções gen!tais ê, no máximo, igual à concentração no sangue, 
e que 100/o da quantidade de vtrus depositada sobre a mucosa intacta invade o sangue dentro 
de 48 horas de exposição (Fantini et ai ., 1997), calculamos a quantidade de vírus infectante a 
cada inóculo e a sua conseqüente concentração no sangue do hospedeiro. Conforme sugeriram 
Costa-Lima et ai. ( 1999), diferentes tipos de relações sexuais levam a exposições diferenciadas 
da mucosa, que certamente influenciam na quantidade total de vírus infectante: no coito anal. 
~ mu~osa retal fica exposta por ~té 72 horas ao volume total de sêmen ejaculado: no coito 
InsertIvo, extremo oposto. não ma,s do que 0,2 mi de secreções ano-genitais fica enctausurado 
s~ o pr~púcio dur~nte um periodo estimado como menor ou igual a 12 horas; enquanto. no 
coito vaginal receptivo, entre 30-70% do volume ejaculado é retido no lago seminal por periodo 
de até .72 horas. A comparação desses números aponta para uma variação no potencial 
contaminante da ordem de 200 vezes entre o coito anal receptivo e o coito insertivo. ficando a 
contaminação vaginal com valores intermediários. de 120 vezes em relação ao coito insertivo. 
Cont~ndo que, na parceria multivariada, nem toda exposição oorresponde a uma contaminação 
(são infectados: apenas 1 % dos heterossexuais não UOI - incluídos profissionais do sexo; 
15% dos homossexuais não UDI ; 30% dos UOI) , consideramos diferentes situações de 
exposi?ão a parcerias lixas infectadas e a multiparcerias. atribuindo núm~ro de relações sexuais 
mensais vanadas entre 12-20 (pares estáveis) e 90 (profissionais do sexo). Desse forma. a 
menor janela imunológica e periodo de incubação calculados correspondem. respectivamente, 
a 2 e 1 O anos de prática anal receptiva, numa freqüência de 20 relações ao mês, com parceiro 
fixo inf~tado. Esses e outros achados são compatíveis com os dados da literatura sobre pares 
soro-discordantes para o H1V. Por outro lado, difere fundamentalmente do noticiado o caso de 
um praticante do coito insertivo somente. exposto na mesma freqüência de 20 relações ao 
mês com uma parceria fixa infectada, que apresenta janela imunológica e incubação calcu lados 
de 31 e 46 an?s, respectivamente. Da mesma forma, uma profissional do sexo, com 90 parceiros 
heterossexuais não UDI ao mês, onde 1 % estão infectados. leva 18 e 32 anos para soroconverter 
e adoecer, respectivamente. Conhecendo a história da aids. com duração de 20 anos entre os 
homens e 16 anos entre as mulheres, podemos constatar que ainda não houve tempo para 
que se apresentassem casos contaminados através das duas últimas práticas. Sugerimos, 
portanto. que casos assim classificados tiveram contaminação diferente da apresentada. 
Igualmente mal . clas_si fic_ados devem ser os citad_os por contaminação única, uma vez que. 
calculada a rephcaçao virai nesses casos, constatamos que a soroconversão só ocorre após 
40 anos do contato, o que ainda não pôde ser constatado. 

5063 
LEVANTAMENTO DO PERFIL E MOTIVOS DA DEMANDA QUE PROCURA O 

CTA/COAS DE .SANTOS PARA REPETIÇÃO DE EXAMES ANTI-HIV, NO PERÍODO 
DE JULHO A SETEMBRO DE 1999 . 

AUTOR lES):.Magalhães, M E F P ; Vieira, T M S . 
INSTITUIÇAO :Centro de Testagem e Aconselhamen10 Santos 
Endereço para correspondência: 
Praça Rui Barbosa 23, 4° Andar - Centro - Santos CEP 11013-000 

resumo 

Introdução: O CTA/COAS de Santos realiza triagem sorológica através de testagem 
anônima e graluita pa ra o HIV e Sífilis com aconselhamento pré e pós teste para a 
população da Baixada Santista. Mensalmente um número significativo de usuários retorna 
para realizar novos exames, o que nos instiga a identificar os motivos, afim de repensarmos 
~fi;as estratégias de ação com vistas a atingir maior eficácia na prevenção das DST/ 

Objetivo: 
1) Identificar o perfil da demanda de usuários que retoma para novos exames; 
2) Identif icar os motivos que levaram os usuários a submeterem-se a novas coletas; 
3) Verificar se ocorreu soroconversão, no periodo entre a 1 · e a 2· coletas. 

Metodologia: O estudo será realizado através de levantamento quantrtativo em pronluários 
de 147 usuários que retornaram ao serviço para novas coletas. no período de julho a 
setembro de 1999. 

Resultados: Do universo pesquisado, 40.8% das pessoas que retornaram encontram
se na fa ixa etária entre 20 e 30 anos; 53.06% pertencem ao sexo feminino e 46.9 ao sexo 
masculino: 58.5% são solteiros, 23.1 % casados e 22% separados. Quanto à escolaridade, 
56% possuem o 1° Grau e 30.6%02° Grau. A motivação para nova testagem revela que 
33.8 % se expuseram a novos riscos sexuais após receberem o resultado do 1º exame, 
29.2% retornaram por estarem em jane!a imunológica no momento da 1 • coleta e 17.6% 
repetiram o exame em busca de confirmação de resultados anteriores. Do total de pessoas 
atendidas no período, 10% real izaram o exame confirmatório por terem mantido relações 
sexuais com parceiros seropositivos. 

Discussão : Comparando-se os resultados de exames entre a P e 2• calotas, percebe
se que não houve soroconversão . ou seja , todos os que obtiveram resultados Não 
Reagentes para o HIV na 1 • coleta permaneceram com os mesmos resultados, apesar 
dos riscos corridos. Os exames com resultados Reagentes nas 2• coletas eram 
confirmatórios das 1as. coletas também Reagentes. 

Conclusão: Os dados obtidos demonstram maior vulnerabilidade para risco em mulheres 
no período de 20 a 30 anos, em plena idade reprodut iva , demonstrando a necessidade de 
se intensificar as orientações pré e pós testes, principalmente entre jovens adultos, em 
mulheres e pessoas com baixa escolaridade, inclusive através de ações extra muros. 
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5062 
TÍTULO: CONHECIMENTO, CRENÇAS, ATITUDES E PRÁTICAS SEXUAIS DE 

CONSCRITOS NO INTERIOR DO AMAZONAS 
AUTOR (ES) :LOBLEIN ,O ;GALBAN,E.G.; ALVES,W.; 

SARDtNHA,J.C.G.;BENZAKEN.A .S. 
INSTITUIÇAO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MANACAPURU·AMAZONAS 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA CODAJÁS 24 -CACHOEIRINHA -
MANAUS- AMAZONAS- CEP-69.065-130 
RESUMO 

~ - MANACAPURU, MUNICIPIO SITUADO A 83_kM DE MANAUS, CAPITAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, POSSL!I UMA POPULAÇAO APROXIMADA DE 73.000 
HABITANTES, SENDO A POPULAÇAO SEXUALMENTE ATIVA CALCULADA DE 26.000 
PESSOA_S. o DESCONHECIMENTO DA REALIDADE EPIDEMIÓLICA DECORRENTE 
DA AUSENCIA DE CONTROLE DAS DST LEVOU O MUNICÍPIO A IMPLANTAR UM 
PROGRAMA DE CONTROLE E PREVENÇÃO ÀS DST EM JULHO DE 1997, COM SUAS 
DIVERSAS ABORDAGENS ESTRATEGICAS APLIC ADAS À PRO BLEMÁTICA 
DEFINIDA. 
Q6JEI!YQ; AVALIAR CON!1ECIMENTOS, CRENÇAS, ATITUDES E PRÁTICAS SEXUAIS 
DE POPULAÇAO ESPECIFICA 
material e métodos . APLIÇAÇÃO DE quESTIONÃRIO TIPO CCAP, VALIDADO PELA 
CNDST/AIDS DO MINISTERIO DA SAUDE EM 246 CONSCRITOS (96,8% DO TOTAL) 
CONVOCADOS EM AGOSTO DE 1998. 
RESULTADOS- DOS 93, 1% QUE TINHAM VIDA SEXUAL ATIVA, 74% INICIARAM ANTES 
DOS 15 ANOS E 35,8% ANTES DOS 13 ANOS DE ID ADE . 14,6% RELATARAM 
ANTECEDENTES DE DST. 26,8% SE AVALIARAM COM RISCO PARA A INFECÇÃO 
PELO HJV. 52,8% REFERIRAM HAVER UTILIZADO PRESERVATIVO EM SUA ÚLTIMA 
RELAÇAO SEXUAL. o VDRL FOI REATIVO EM 3 (1, 1%) DELES E O TESTE ANTI-HIV 
FOI NEGATIVO EM TODOS OS CONSCRITOS. 29,2% DOS QUE NÃO UTILIZAM O 
PRESERVATIVO ARGUMENTARAM QUE APENAS MANTINHAM RELAÇÕES SEXUAIS 
COM PESSOAS QUE CONFIAVAM. 4.3% NÃO ACREDITA NO USO DO PRESERVATIVO 
COMO FAT9R DE PROTEÇÃO CONTRA AS DST/HIV/AIDS. 
CONCLUSAO· TRATA-SE po PRIMEIRO LEVANTAMENTO DESTE TIPO NA REGIÃO. 
oS DADOS OBTIDOS ESTAO SENDO UTILIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 
DE CO~ TROLE DE DST/HIV/ AIDS NO MUNICÍPIO DE ~ANACAPURU.CH AMA 
ATENÇAp A PRECOCIDADE DA INICIAÇÃO SEXUAL EM RELAÇÃO À BAIXA 
PREVALENCI A DE SIFILIS E HIV. 

5064 
MIIASE VULVAR 
AUTO~ (ES): MAURO ROMERO LEAL PASSOS, BARRETO, NA; DE ANGELIS, F; 

GUIMARA;S, CS; PINHEIRO,VMS; SANTOS, CCC; ROBICHEZ, C; ROCHA, JEB 
INSTITUIÇAO: SETOR DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - MIP/CMBI 
CCM 
Uf,j1VER$1DADE FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS 00 VALONGUINHO OUTEIRO 
SAO JOAO BATISTA SIN, CENTRO , NITEROI-RJ-BRASIL - CEP: 24210-150 
TELEFONE: ( 21 ) 717 6301 FAX: (21) 719-2588 
E-MAIL: mipmaur@ vm .uff. br HOME PAGE: hllp://www.uff.br/dsV 
Endereço para correspondência: 
SETOR DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - MIP/CMB/CCM 
U~IVER$1DADE FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS DO VALONGUINHO OUTEIRO 
SAO JOAO BATISTA S/N, CENTRO , NITEROI-RJ-BRASIL • CEP: 24210-150 

Introdução: A miiase genital possui na literatura raros relatos e quase sempre em 
pacientes que vivem abandonadas ou em zona rural . Tal doença deriva de péssimos hábitos 
de higiene e em pessoas quase sem auto estima . A associação com outras DST e 
especialmente com A soropositividade para o HIV, não encontramos precedentes na literatura 
médica . Objetivo: Relatar dois casos de pacientes atendidas no Setor de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis da Universidade Federal Fluminense (U FF) apresentando 
miiase genital. Um apresentando simultaneamente miíase genital. sifilis, tricomoníase, 
candid iase. soropositividade para sifilis e gravidez. Outro de uma paciente que apresentava 
miíase genital estando também grávida. Paciente femin ina, 19 anos. sol1eira com múltiplos 
parceiros, compareceu ao Setor de DST queixando-se de dor e ferida na reg ião genital. 
Com enorme dificuldade, devido ao quadro de algia intensa , foi possível examinar a genitália 
externa. A paciente foi encaminhada ao Serviço de Ginecologia do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (UFF). onde sob anestesia foi realizada limpeza da área. Duas semanas 
após a limpeza cirúrgica a paciente retornou ao Setor de DST, onde coletamos material 
para exame de citologia a fresco e corada . Foi oferecido, após aconselhamento. teste 
sorológicos para sífili s e HIV. Paciente feminina , solteira. 17 anos com companhei ro fixo 
exclusivo há dois anos. Compareceu ao mesmo Serviço, queixando-se de "ânus estufado", 
ao examiná-la foi evidenciada a presença de condilomatose e miíase ano-vulvar. Foi realizada 
a retirada das larvas, colhido material para colpocitologia . Após aconselhamento, foram 
oferecidos os teste sorológicos para sífilis e HIV. Resultados: Na primeira paciente a escopia 
de vulva evidenciou enorme lesão cavitária contendo muitas larvas. identificou-se a larva 
c?"1o do 9ênero Sar~aphaga. ~ citologia oncótica e exame a fresco revelaram presença de 
tricomomase e cand1d1ase. Fot usado tratamento convencional para essas duas doenças. 
Os testes sorológicos para sífilis e HIV foram positivos. Após trinta dias, as lesões estavam 
em fase de cicatrização. A paciente apresentou atraso menstrual foi solicitado teste de 
gravidez, com resultado positivo. Na segunda paciente, a larva foi identificada como da 
espécie Cochliomuia hominivorax. A cliente relatou abortamento espontâneo durante o 
tr~tamento. As lesões condilomatosas embora diminuídas após abortamento espontãneo. 
nao decrescer~m sendo realizada excerese ci rúrgica das lesões com eletrocoagulação da 
base. A colpocrtologia teve como resultado displasia leve (NIC 1), tanto a HIV quanto o VDRL 
foram negativos, estando atualmente curada . Conclusões : Nas reg iões urbanas a miíase 
é encontrada em pessoas com hábitos higiênicos precários, incluindo pessoas com baixo 
nível de i~strução e crianças. A doença atinge geralmente áreas descobertas do corpo, 
sendo mais comum nos membros (a forma fu runculóide), na cabeça (a forma cavitária) . A 
localização na região genital é rara, com poucos relatos na literatura, está normalmente 
associada à promiscuidade. Em nossa opinião. as pacientes apresentavam lesões genitais 
de odor fettdo. Esse atraiu as moscas que colocou ovos nas lesões, como eles não foram 
removidos rapidamente pela higiene pessoal, cresceram no processo inflamatório. 
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TÍTULO: ADOLESCENTES MULTIPLICADORES EM DST/AIDS DE SANTOS 
AUTOR (ES):.Justo, TM ; Campina, NN: Xavier, MA; Lopes, AL; Lobarinhas, ML; 

Marçal, MC 
INSTITUIÇÃO: Programa MunicipaJ de DST/Aids de Santos 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: Av. Bernardino de Campos n.• 671 ap. 71 
CEP: 11065/003 - Santos- SP 

Introdução: Os adolescentes vem sendo atualmente alvo de inúmeras intervenções 
educativas que visam a prevenção das DST/Aids. No entanto, existe uma tendência mundial 
de instituir intervenções que busquem impor e controlar o comportamento dos adolescentes, 
destituindo desta forma a construção de um entendimento que alcance a real mudança de 
comportamento e com isso o controle da epidemia. 
Objetivo: Provocar nos jovens uma reflexão sobre suas vulnerabilidade relacionadas com a 
infecção pelo HIV, sexualidade e ao uso e abuso de drogas. 
Metodologia: Entre os anos de 1995 e 1999 lorma treinados e supervisionados 320 
adolescentes mult~icadores para rea lizarem oficinas e encontros com seus pares em locais 
de grande concentração dessa população. 
Resultados: Foram realizados 400 oficinas e 82 encontros de prevenção ás DST/Aids, 
sexualidade e drogas. As oliàlas forma realizadas com adolescentes de 7• e 8• séries da 
rede municipal de ensino atingfldo um total de 11 .900 educandos. Já os encontros foram 
realizados em "points" de concentração de adolescentes ( shopping, praças de esporte e 
lanchonetes) at ingindo um total de 5.740 adolescentes e adultos jovens. 
Conclusão: Observando que a linguagem. a vivência comum de problemas característicos 
desta fase e a criação de um espaço favorável a discussão de termos como os citados 
acima , contribuíram ondiscuuvelmente para o desempenho com êxito deste projeto. 

5067 
PARASITOSES INTES AIS EM PACIENTES HIV+/AIDS, RELACIONADOS COM A 
CONTAGEM DE FÓCITOS T CD4+ E CARGA VIRf\L, ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO 
DE MEDICINA TROPICAL DO AMAZONAS - FMTnMT-AM . ' Roberta Kelly Menezes 
Maciel ··Antomo de os Tavares. ··Marco Antonm S. Moura & ··Marilaine Martins. 
·universidade do Amazonas-UA. · "Fundação de Medicina Tropical-FMT /IMT-AM. 

Introdução: As laboratonais são de extrema impo11ância para os serviços de saúde, 
permit indo através de dados eptdem1ológicos o tratamento e controle de doenças 
parasi1árias. A Gerênaa de Paras elogia da FMT/IMT-AM presta serviços de qualidade e 
assistência aos pa es HIV AIDS tanto das enfermarias quanto dos ambulatórios. 
Objetivo: Fazer o leYan odas parasttos intestinais nos pacientes adultos HIV+/AIDS 
atendidos nos am .:lnos e en armarias ela FMT/IMT-AM e correlacionar com a contagem 
de linfócitos T CD4 e CDS e Ca rga v irai. Metodologia : Através dos exames 
copropa ras, ológJCOs. realizados na Gerência de Parasitologia pelos métodos de 
Sedimentação Espontãnea na água (HOFFMAN et al.1934), Centrifugo - Flutuação em 
Sulfato de Znooa33% (F T et ai. 1986) para visualização de ovos e cistos, Centrifugo 
- Sedimentação em PBS ( SIISDF, 1996) para observação de oocistos e posterior 
coloração de m s pela técnica de ZIEHL-NEELSEN modificada (HENRIKSEN & 
POHLE Z, 198 ). ermohàaropismo positivo de larvas de nematóides (RUGAI, MATTOS 
& BRISOLA ( 954) e BAER -MORAES modificado (WILLCOX & COURA, 1989) e 
na dupla pr~ que apresentam cistos e certos ovos de helmintos de flutuarem na 
superfície de uma SOLoÇão de densidade elevada e de aderirem ao vidro (WILLIS, 1921) e 
os dados clinicas toram obCJdos nos prontuários de cada paciente analisado. Resultado e 
Conclusão: Foram a cios 88 pacientes adultos portadores de HIV +/AIDS entre 17 e 73 
anos, 67 (76, 1%) perun::entes ao sexo masculino e 21 (23,9 %) ao sexo feminino. Quanto 
ao caráter se 137 {42%) lotam he erossexuais, 13 (14,8%) homossexuais, 11 (12,5%) 
bissexuais e 27 (30.~ ) .,formação. Na correlação dos parasitas intestinais com a 
contagem de céUas llnocibcas a ifiadoras T CD4, o protozoário com média da contagem 
de células C04 de menor valor foi /. butschlii com 113 célu las/mm', em ordem crescente 
seguido por E. hlsloly.,c:a com 184, /. belii com 208, G. lamblia com 214, E. nana com 
339,5 e E. cotcom 3U Entre os helmintos o parasito com média de menor valor foi S. 
stercoralis com 66 oélula.slrrvn'. seguclo de T. lrichiura com 132, A. lumbricoides com 184 
e Ancilostornideo com 208. 
Na correlação cios esMaJS com a contagem da carga virai , o protozoário que 

apresentou a média da cxnagem da ca,ga virai de maior valorfoi E. col i com 21000 partículas 
vira is, seguido por / ix- com 43750. E. nana com 34300, E. histolytica com 21000 e 
G. lamblia com 550. oshetnnos o parasito com média de maior valor foi S. stercora/is 
com 86500 pa • seguldc> por T. trich1ura com 67000, Ancilostomideos e A. 
lumbricoides com cada com 38000. 
A gerência de paJaS<ll0log,a. de oferecer seus serviços no diagnóstico, tem como 
meta o suporte ao ensnoe a bem como aumentar a Gficiência da assistência aos 
pacientes HIV♦1,uu;:,. '""'-""'º o e controle dos parasitoses intestinais. 
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TEORIA DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM E SUA APLICABILIDADE NA 
EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO DA AIDS. 

AUTOR (ES):.; ARAÚJO, MARIA F. M.; SILVA, RAIMUNDA M.; VIEIRA, NEIVA F. C.; 
DAMASCENO, ANA KELVE DE C. 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDE~AL DO CEARÁ , 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCI!' : RUA ALEX ANDRE BARAUNA, 1115, 
RODOLFO TEOFILO - FORTALEZA, CEARA. 

Ao tomar a AIDS corno eixo para delinear propostas de intervenção no campo da educação 
e prevenção, a teoria do autocuidado de Dorothea Orem se desvela como enfoque teórico 
de elevada relevância e importante referência para orientar estudos sobre AIDS nos tempos 
atuais. O estudo toma o autocuidado como habilidade inata própria dos seres humanos, 
que quando capazes cuidam de si mesmos. Os escritos da autora servem como alicerce 
básico para exploração e direção a uma cadeia de conhecimentos para manejá-los, uma 
linguagem especializada -AIDS. O objetivo do estudo centrou-se na investigação de 
possibilidades da aplicação da teoria do autocuidado, para orientar ações de educação e 
prevenção da AIDS. Estudo de natureza exploratório-descritivo a princípio, se mostra no 
campo de intervenção com possibilidades de desdobramentos importantes de uso como 
uma totalidade de ações e operações das quais se pode incluir diversos aspectos 
construtivos da teoria , elevando a possibilidade de seu uso no campo da promoção da 
saúde e prevenção da AIDS. Essa síntese torna visível, que teorias como essa, devem 
guiar novas reformulações, nesse momento de ingresso num período de aprendizagem 
sem fronteiras limites de idade, pré-requisitos, reprovações, onde posturas de autocuidado 
compondo um conjunto de necessidade e campos de reflexão ( requisitos universais do 
autocuidado, requisitos desenvolvimentais do autocuidado, requisitos por desvio da saúde, 
teoria do déficit do autocuidado, teoria de sistemas de enfermagem- sistema totalmente 
compensatório, sistema parcialmente compensatório e sistema de apoio-educação), que a 
teoria desvela sua aplicabilidade no campo social , passando a ser uma instância cientifica 
por excelência. por oferecer condições de mapear vertentes que tem se apresentado no 
campo da epidemia ( desigualdades que se configuram na relação entre sexos, plural ização 
de concepções a respeito da AIDS, instrumentos políticos susceptiveis que envolve a 
epidemia . O estudo possibilita construir argumentos em toda pluralidade da epidemia, 
convergindo argumentos que conferem sentido aos processos de intervenção no campo 
da educação e prevenção. 

5068 
PREVENÇÃO ÃS DST/AIDS E CIDADANIA JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

QUE VIVEM NA RUAS NA CIDADE DE SANTOS. 
AUTOR tES): BERSANl,_MA; REBOUÇAS, MC _ _ 

INSTITUIÇAO: ASSOCIAÇAO SANTISTA }'ESQUISA PREVENÇAO EDUCAÇAO EM 
DST/AIDS - PROJETO PEQUENO CIDADAO 
Endereço para correspondência : RUA DA LIBERDADE , 155 - APT0.13 EMBARÉ -
SANTOS/SP. CEP 11025-030 

Introdução: A grande demanda de crianças e adolescentes existentes nas ruas da Cidade 
de Santos e a sua exposição a riscos sociais sociais e pessoais, motivou a ONG Associação 
Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação em DST/Aidsa realização de uma intervenção 
educat iva para minimizar a vulnerabilidade desses jovens ás DST/Aids. 
Objetivo: Prevenção e assistência ás DST/Aids junto a crianças e adolescentes em snuação 
de risco social e pessoas. 
Metodologia: Desenvolveu-se intervenções sistemáticas durante o período de 21 meses 
(06197 a 06/98 e 04/99 a 01 /00) em parceria com o Ministério da Saúde, nos pontos de 
concentração dos jovens em situação de rua na ciclade, promovendo atividades que visaram 
aumentar o nível de conhecimento em relação as formas de prevenção e transmissão as 
DST/Aids. Foram realizadas atividades lúdicas corno: performance teatral , capoeira, vídeos 
debates, palestras, oficinas, música. pintura e outras. Promoveu·se também treinamentos 
para formação de agentes multiplicadores de informação junto a Profissionais, técnicos, 
familiares e vinculas afetivos dos jovens atendidos. 
Resultados: Foram abordados 20 pontos de concentração, sendo contatados 300 crianças 
e adolescentes moradoras de rua; 150 profissionais e técnicos que atendem os jovens 
foram capacitados; 150 pais e vinculas afetivos part iciparam de palestras e oficinas; 
produção de 01 video educat ivo direcionado para agentes sociais com o objetivo de 
evidenciar a vulnerabi lidade da população alvo e d iscutir formas de atendimento 
relacionados a prevenção e cidadania 
Conclusão: Não é passivei desenvolver programas e projetos de prevenção as DST/Aids 
junto a crianças e adolescentes que moram na rua sem envolver outros segmentos da 
sociedade civil, faz•se necessário desenvolver ações que ultrapassem o contexto da 
prevenção e visem garantir os direitos sociais desses jovens. 
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5069 
JOVENS MULTIPLICADORES DE INFORMAÇÃO EM DST/AIDS ENTRE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES QUE VIVERAM NAS RUAS NA CIDADE DE SANTOS/SP. 
AUTOR lES): REBOUÇA~, MC; BERSANI, MA _ _ 

INSTITUIÇAO: ASSOCIAÇAO SANTISTA PESQUISA PREVENÇAO EDUCAÇAO EM 
DST/AIDS - PROJETO PEQUENO CIDADÃO 
Endereço para correspondência : RUA DA LIBERDADE. 155 - APTO.13 EMBARÉ -
SANTOS/SP - CEP 11025-030 

Introdução: A atual política econômica e social do Brasil , não permite que grande parcela 
das crianças e adolescentes tenham acesso a Educação, Habrtação, Cullura, Lazer. Saúde 
e outros. Através de Projeto Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente em Situação de 
Rua desenvolvido pela ONG Associação Santista de Pesquisa. Prevenção e Educação em 
DST/Aids com apoio do Ministério da Saúde desenvolve ações que além de promover 
prevenção a AIDS busca construir alternativas de vida aos jovens que moram nas ruas. 
Objetivo: Prevenção e Assistência às DST/Aids junto a crianças e adolescentes em srtuação 
de risco social e pessoal. 
Metodologia: Este projeto possui 4 Assistentes Sociais, 01 Psicólogo. 03 Educadores (Rap. 
Capoeira e Dança ), que realizam intervenções sistemát icas nas ruas ating indo 
aproximadamente 300 jovens que vivem nas ruas por mês. Foram capacitados pelo projeto, 
20 jovens que viviam nas ruas, para serem Agentes Multiplicadores de Informação em 
DST/Aids. 
Resultados: Dos 20 jovens capacitados. 08 adolescentes foram contratados para compor 
a equipe do Projeto como Agentes de Saúde, recebendo uma bolsa auxílio de 01 salário 
mínimo. Esta ação permitiu a estes jovens o acesso à escola , a habitação, ao lazer, e a 
prevenção às DST/Aids. 
Conclusão: Além de promover o "bem estar" de 08 jovens que moravam na rua e estavam 
vulneráveis a AIDS. drogas, violência. prostituição e outras doenças, hoje eles contribuem 
de forma satisfatória nas ações do Projeto. na discussão e prevenção das DST/Aids a partir 
de uma linguagem própria junto a outros jovens que vivem nas ruas da Cidade de Santos/ 
SP. 

5071 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DO CTA-RIBEIRÃO PRETO EM 1998 

AUTOR(ES): : Carneiro.LA" ; Menegucci FA"; Abduch . R""; Caliento,MCP""; Rocha, 
Lso--

INSTITUIÇÃO: "INST(TUTO ADOLFQ_ LUTZ. ""AMBULATÓRIO DE DST/AIDS DA 
SECRETARIA DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AV.CARAMURU 2730 AP. 141 ED. 
MIKONOS RIBEIRÃO PRETO -SP CEP 14030-000 

Introdução: O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Ribeirão Preto-SP 
atende a população desta região. fazendo o aconselhamento. orientação. e teste 
sorológico para HIV e sífilis de forma sigilosa e gratuita 
Objetivo: Analisar o perf il epidemiológico dos pacientes soropositivos para o HIV e 
sífilis e correlacioná-lo com a história de Doenças Sexualmente Transmit idas (DST) 
Método: Foi realizada análise retrospect iva dos prontuários dos usuários do CTA em 
1998. analisando sexo. idade. categoria de exposição. história de DST prévias. Foi 
feito teste sorológico com alisa anti-HIV I e li e mais um teste confirmatório(w. blot, ou 
imunofluorescência). e para sífilis VDRL e o confirmatório com FTA-abs 
Resultados: Durante o ano de 1998 foram atendidos ·2120 pessoas, sendo 54% do 
sexo masculino. Foram positivos para o HIV 6.7% e 3% para síli lis sendo 60% de 
homens nos dois grupos. Nos pacientes soropositivos ao HIV no sexo masculino 49% 
eram heterosexuais. 27% usuários de drogas EV, 13% homossexuais, e 7% bissexuais. 
Nas mulheres 84% heterossexuais, 14% usuários de drogas EV e o restante outros. 
Nos pacientes VDRL positivos com FTA-abs positivos do sexo masculino 55% eram 
heterossexuais, 24% homossexuais, e 13% usuários de drogas EV, 5% bissexuais e 
outros em 3%. Nas mulheres 92% eram heterossexuais e 4% usuárias de drogas EV. 
Dos usuários soropositivos para HIV 39,3% dos homens e 18,7% das mulheres já 
tinham tido uma DST prévia . A gonorré ia e a sífilis nos pacientes do sexo 
masculino(60%e 30"/4) são as mais comuns. Nas mulheres alues. condiloma. gonorréia. 
foram as mais frequentes com 18% cada. Dos pacientes com sífilis 54% dos homens 
e 40% das mulheres já tinham tido DST prévia. Nos homens a sífilis (43%). gonorréia 
(24%), e condiloma (9%) as mais comuns. Nas mulheres. 64% tinham história prévia 
de sífilis e o restante não especificou. 
Disc1Jssão: Em nosso meio está havendo um aumento da prevalência da infecção 
das mulheres, acompanhando a tendência de nosso pais. A categoria de exposição 
que está predominando em nossa cidade é a transmissão heterossexual, sendo o uso 
de drogas EV uma importante causa em nossa região. Há uma alta prevalência de 
indivíduos infectados pelo HIV com uma DST prévia acreditamos que isto é devido a 
for, na de aquisição destas doenças e também pode sugerir que a DST pode ser um 
fator facMador da aquisição do HIV 
Conclusão: Quando do atendimento de uma DST, o aconselhamento deve ser 
direcionado para todas as DST e o tratamento deve ser acompanhado de sorologia 
para o HIV e VDRL. 
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5070 
O Perfil dos Portadores de Doenças Sexualmente Transmissiveis(DST) Atendidas 
no Ambulatório de DST no HUWC da UFC. 
AUTOR (ES): DINtZ, DCS; FROTA, HG ; COÊLHO, ICB 
INSTITUIÇÃO:SERVIÇO DE DST DO HUWC DA UFC 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA :R. ALEXANDRE BARAÚNA , 949 , 
PORONGABUSSU,FORTALEZA-CE. 
resumo 
Em todas as sociedades. as DST estão entre as infecções mais comuns. Além disso. estas 
doenças figuram de forma marcante entre as infecçoes emergente/reemergentes principais 
do mundo. Nos pa íses em desenvolvimento .como o brasil , fatores como :explosão 
popu lacional(esoecialmente nos grupos etári-os dos adolescentes e adultos jovens) . 
migração das áreas rurais para as urbanas, guerras e pobreza criam pressões constantes 
que favorecem a emergência de novas dst. estas doenças trazem um duplo prejuízo para 
o estado. pois acometem pessoas na fase mais produtiva da vida. O ambulatório de DST 
da UFC, por ser um serviço gratu ito e de referência regionale até mesmo nacional, recebe 
pacientes de variadas classes sociais e profissões. de ambos os sexos. Esse trabalho tem 
como objet ivo traçar um perfil dos pacientes que procuram o ambulatório de dst para 
investigação e tratamento. Foram estudadas 733 pacientes que procuraram o serviço pela 
primeira vez. durante o ano de 1999. sendo pesquisado: sexo. idade e procedência. Dos 
733 pacientes atendidos no serviço. 534 pertenciam ao sexo masculino e 199 pertenciam 
ao sexo feminino. Quanto à fa ixa etária, encontramos a seguinte distribuição: 10- 20 anos 
( 136), 21-30 ( 318 ), 31-40 ( 187 ), 41 -50(61 ), acima de50anos(29) . Em relação 
à procedência. 607 pacientes procediam de fortaleza. enquanto 126 procediam de outras 
localidades, sendo maracanaú a segunda cidade em prevalência. Os resultados 
apresentados mostram que as dst têm maior prevalência no sexo masculino e na faixa 
etária mais jovem ( entre 20 e 40 anos ). sendo Fortaleza predominante em relação às 
outras lealidades. 

5072 
T ÍTULO : IDENTIFICAR O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO 

SOROPOSITIVA PARA SÍFILIS CO-INFECTADA COM O VÍRUS HIV , QUE FORAM 
ATENDIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 1999 NO CTA/COAS DE 
SANTOS/SP. 

AUTOR {ES):.Rebouças, M.S. 
INSTITUIÇAO: Centro de Testagem e _Aconselhamento Santos/SP 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCI A: Rua da Liberdade. 155 - apto.13 Embaré 
Santos/SP CEP 11025-030 

RESUMO 
Introdução: O CTA/COAS de Santos tem como atividade principal a prevenção às DST/ 
AIDS através de aconselhamento pré e pós teste para a população da Baixada Santista. 
Em 1999 realizou 3.247 exames para diagnóstico de infecção para o HIV e SÍFILIS, demanda 
esta que buscou o serviço de lorma espontãnea ou encaminhada. Havendo diagnóstico 
Reagente das referidas infecções o usuário é encaminhado para tratamento especializado 
na rede pública Municipal de Santos. Objetivo: Considerando que a SÍFILIS aumenta a 
vulnerabilidade para a infecção do HIV. conhecer o perfil epidemiológico da demanda 
co-infectada tem importância fundamental para estruturar e desenvolver ações de 
prevenção. 
Metodologia: Foram realizados levantamentos de dados quantitativos em 3.016 testes 
para SIFILIS. Destes. tiveram sorologia positiva 115 VDRL e 207 TPHA e do total de testes 
realizados, 19 usuários apresentaram co-infecção SIFILIS/HIV. À partir da identificação 
dAstes usuários. foi traçado o perfil epidemiológico. 
Resultados: Da população co-infectada SIFILIS/HIV, 52,6% tem idade entre 30 e 40 anos. 
26% são alfabetizados e 26,3% possuem 1 • grau. Quanto ao sexo, 79% são masculinos e 
63% são solleiros. O estudo mostrou que a orientação sexual de 58% da população é 
heterossexual. 27% bissexual e 10% homossexual. Verificamos ainda que no período de 
um ano, 58% tiveram múltiplos parceiros e 22% parceiro único, e não foi encontrado 
nenhum trabalhador(a) do sexo. A possível forma de infecção de 85% do universo 
pesquisado é de natureza sexual contra 5% de usuários de drogas injetáveis. Outro dado 
constatado foi que 43% já tiveram infecção por outra DST. A renda apurada de 32% é de 
1 a 3 salários mínimos e 37% estavam na época desempregados. 
Conclusões: Diante dos dados faz-se necessário desenvolver e discutir estratégias para 
viabilizar o acesso dos homens às Redes Básicas de Saúde e reduzir a vulnerabilidade e 
infecção das DST/Aids. 
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! 5073 
P ERFIL DAS GESTA.NTES ATENOtOAS CEHrRo OE T ESTAGEM E A CONSELHAMENTO (CTA) 00 CENTRO DE 

RE>EAÊNC,. E TAEINAMENfO OST/AIOS - S.lo PAULO. 
AUTORES: SILVA, M.A.; BLESSA, C.R.B.; GRA DI, J.L. 
INSTITUIÇÃO: CENTRO OE REfEAê E TREINAMENTO OST/AIOS -CRT-DST/AIDS 
ENDEREÇO PARA COARESl'O< • R : f'a,o LOFES, 63, 09170-300 - S.ANDAÊ - SP. 

INTRODUÇÃO: O CTA-CRT-OST/ OS a partir de 1999 observou uma maior procura de 
gestantes, encaminhadas pela rede básica de saúde para realização de sorologia anti
HIV. O serviço oferece gratu amen e sorologia pa ra HIV, Sífilis e Hepatite vi ra i do tipo B e 
C. Aconselhamento pré e pós-teste é fornecido a todos os seus usuários como parte da 
rotina do atendimento. 

OBJETIVO: Descrever o perf das gestantes atendidas pelo CTA-CRT-OST/AIOS no 
período de janeiro de 1999 a de 2000. 

METODOLOGIA: Todas as gestantes que procuraram o serviço no período foram 
convidadas a responder um questionário padronizado, abordando variáveis sócio
demográficas e de eiposlção ao risco para DST/HIV/AIDS. Todos os questionários 
foram aplicados durante o aconselhamento pré-teste em atendimento individual. 

RESULTADOS: o período lotam a endídas 134 gestantes. com idade média de 25 anos. 
Deste tota l, 89% rei parce,ro se 1 ·xo. Com relação à escolaridade 49% não 
completaram ensino furldamerod.Ouamo ao status sorolôgico apenas 14% das mulheres 
haviam realizado este arcenonnente ao estudo, pelo menos uma vez. enquanto 
que 79% nunca o re Do de mulleres 53% referiram uso de preservativo 
pelo menos uma vez. e apenas ~ ervam uso constante; Entre aquelas com menor 
escolaridade, 58"4 nunca prese,vatM)S. Em relação a positividade dos testes, 5% 
das gestantes foram p0YNaSe2"1r,,apresentaram sorologia positiva para sífilis e hepatite 
virai do tipo B. 

CONCLUSÃO: A ~ do HIV nas gestantes atendidas pelo CTA é mais 
elevada que a descrita na A alta prevalência do HIV, nesta população, 
está ligada ao baixo poder soc:io-..:onõmico, o uso de preservativo é pouco referido 
e encontra-se relacionado ao • de escolaridade. 

SEGUl'IO BASEADA NAS CONCEPÇÕES DIVERSOS 
EM 

Autores: LeonorGonçat,a-er.n.a Cenlrode Tre1na;;,ento de DST Policlínica Centro
Sul PBH. 

da Souza - Coordenadora do CT-DST Policlínica Centro-Su l. 
Saúde de Belo Honzonte -PBH 

--Centro 
6700 'wnal 217 

Introdução: A Slllnlca:;zva Doenças Sexualmente Transmissível e Aids em 
nosso país. t de desenvotver novas e mais eficazes estratégias 
de prevenção 
Objetivo: Oernons:ra, MO como prática rotineira e prazerosa de sexo 
seguro. 
Metodologia A alJ0Cada •• CII ~ proposta que organ iza o processo ensino 
aprendizagem aJn0l!IIIÇio dl cons;rução-reconstrução do conhecimento, a partir das 
vivências antenof'eS aa:anx,cxri'rtundoccm as experiências de outros participantes, 
bem como com osco""cr.--ce'L'lioos e eóncos, com a finalidade de reelaboração 
de conceno e pr-=a 
Resultado· DMAgaçio de al)fesentação da oficina de sexo seguro e que 
mais part.apan;es e oossa uhhzar na sua prática diária. 
Discussão- Os oa,:;c~•• 0oanrnoarucc,ar desta ofic ina, contribuírem com trocas de 
expenêncaas. 
Conclusão 
confia bilida 
informações 
expectativa 
salisfação 
desfazer 
o uso da cam,sna. 

de uso da camisinha depende do usuário, sua 
.-.:.onada à torma con-.o o usuário encara tal uso. As 

soore O produto. suas experiências anteriores de uso e 
O nível de confiabilidade deste decorre da 

o seu uso, pois esta é a melhor alternativa para 
eorecanceauosas quanto às re lações entre o prazer e 

DST .1 bras Doenças Scx Transm - 12(5) - 2000 

5074 
PESQUISA DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS EM MULHERES DO MUNICÍPIO DE 

PIRAÍ-RJ 

AUTOR (ES): VARELLA, RENATA DE QUEIROZ, PASSOS, MRL: SANTOS, CCC: DE 
ANGELIS, F: GUIMARÃES, CS: ROBICHEZ, C: ROCHA, JEB: BARRETO, NA. 

SETOR DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - MIP/CMB/CCM 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS DO VALONGUINHO OUTEIRO 
SÃO JOÃO BATISTA S/N, CENTRO, NITEROI-RJ-BRASIL - CEP: 24210-150 
TELEFONE: ( 21 ) 717 6301 FAX: (21) 719-2588 
E-MAIL: mipmaur@ vm.uff.br HOME PAGE: http://www.uff.br/dsV 

Endereço pa ra correspondência: 
SETOR DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - MIP/CMB/CCM 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS 00 VALONGUINHO OUTEIRO 
SÃO JOÃO BATISTA S/N , CENTRO. NITEROI-RJ-BRASIL - CEP: 24210-150 

Introdução: A Chlamydia trachomatis é um importante agente causador de endocervicite 
em mulheres sexualmente ativas . Esta pode ser assintomática ou apresentar sintomas 
inespecíficos. A ausência de diagnóstico e tratamento representa um grave problema de 
saúde pública , já que pode evoluir para sérias compl icações como endometrite, doença 
in flamatória pélvica. esterilidade e infecções neonatais (pulmonares e oftálmicas). Contudo, 
são escassos os dados em relação a sua prevalência entre as mulheres brasileiras. 
Objetivos: Determinar a freqüênc ia de endocervicite por C. trachomatis em mulheres 
atendidas no ambulatório de ginecologia e posto de saúde municipal e clinica privada da 
cidade de Pirai·RJ, e ainda correlacionar os achados do exame clínico com os resultados 
da colpocitologia . Pacientes e Métodos: Foi realizado um estudo prospectivo com 
mulheres sexualmente ativas com idade entre 13 e 49 anos que procuraram atendimento 
ginecológico por motivos diversos e que não fizeram uso de medicação até 15 dias antes. 
O estudo envolveu dados como: anamnese, exame ginecológico para colpocitologia 
oncótica e coleta de material endocervical com conjunto especifico. As amostras do 
endocérvice foram submetidas pela técnica de ELISA no sistema Elfa-Vidas para detecção 
de antígenos chlamydiais no Laboratório do Setor de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
da Universidade Federal Flum inense. Niterói,RJ. Resultados: A amostra constituiu-se 
de 108 pacientes (69 do posto de saúde e 39 de clínica panicular. Detectou-se antígenos 
chlamydiais em 25 mulheres, sendo a positividade 18,8% na rede pública e 18% no 
serviço part icular. Os principais motivos da consulta foram : rotina e corrimento vaginal e/ 
ou dor pélvica . Das pacientes com resultado positivo 28% apresentaram exame clinico 
sugestivo de infecção por Chlamydia . Conclusões: A freqüência de C. trachomaris 
encontrada na população estudada foi de 18.5%, não sendo significativa a diferença entre 
o serviço público (18.8%) e o privado (18%). Os achados clínicos e colpocitológicos não 
foram suficientemente específicos para o diagnóstico desta infecção genital feminina, e 
sendo assim . o rastreio de rotina da C. trachomatis em mulheres sexualmente ativas pode 
oferecer importantes benefícios. 

5076 
PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO CÉRVICO-VAGINAL ENTRE MULHERES DE UMA 
P91SÃO FEMININA 
MIRANDA AE. MERÇON-VARGAS PR, LIEVORE R, SOUZA-RIBEIRO FS, VIANA MC. 

Centro de Referência em DST/AIDS. Prefeitura Municipal de Vitória. ES e Depanamento 
de Patologia, Centro Biomédico da Universidade Federal do Espírito Santo. CR DST/AIDS 
Rua Caramuru , 10 Vitória - ES - 29015-020 

Introdução: A população carcerária é considerada uma população de alto risco para DST. 
Estas pessoas são provenientes de comunidades com acesso limitado aos cuidados de 
saúde, especialmente em relação à atenção primária. detecção precoce e tratamento 
adequado das doenças. 
Objetivos: Determinar a prevalência de infecção cérvico-vaginal e identif icar fatores 
associados a esta infecção na Penitenciária Feminina do Espirita Santo. 
Casuística e métodos: Estudo de corte transversal real izado no período de março a 
setembro de 1997. Todas as mulheres encarceradas neste período foram convidadas a 
partic ipar do estudo. Foi realizada uma entrevista estruturada e exame ginecológico com 
coleta de espécimes para bacterioscopia (Gram) e teste de Papanicolaou. 
Resultados: Foram incluídos no estudo 118 mulheres (XX .X% das internas). A média de 
idade foi de 30,2 anos (DP: 9,0) e a escolaridade 4, 8 anos de estudo (DP: 3,5). As queixas 
clínicas mais freqüentes foram : fluxo vaginal com odor fétido 43,8%; disúria 13.2% e 
dispa reunia 7.4%. A prevalênciq de tricomoniase foi de 29,8%; vaginose 15,2% ecandidiase 
9.9%. Os fatores de risco relatados foram : 78.5% não usavam preservativos; 28, 1 % 
relataram história de DST; 38% não tinham parceiro fixo e 5% eram profissionais do sexo. 
Houve associação estatisticamente significativa para a tricomoniase com a presença de 
fluxo vaginal (0R=5.2 : IC (95%) : 2. 16-12.51) e com o teste das aminas positivo (0R=3,0: 
IC: 1,29-6,81) e para a candidíase com a presença de disúria (0R=3,9: IC: 1.02- 14,99) e 
dispareunia (OR= l , 12; IC: 1,05-1.20): a vaginose não apresentou associação com nenhum 
dos fatores estudados. 
Conclusão: As taxas de prevalência identificadas, embora elevadas, estão de acordo com 
as relatadas em outros estudos realizados com população carcerária. Estes dados 
identificam a necessidade de atividades educativas e preventivas par esta população, assim 
como garantir o acesso a um adequado serviço de saúde. 
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5077 
PREVALÊNCI A DE DOENÇAS SEXU ALM ENTE TRAN SMISSÍVEIS (D ST) NO 

PROGR AMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A GESTANTE S ADOLE SCENTE S EM 
HOSPITAL PÚBLICO. 

AUTOR (ES): Silva, JVB; Faccio, C; Franco, PO; Ramos, MC; Viciai , JR 

INSTITUIÇÃO: PAIGA - SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS (HMIPV) - PORTO ALEGRE, RS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: R. LEME, 555 - IPANEMA PORTO ALEGRE 
-RS CEP 91760520 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: As DST constituem um problema de saúde pública , apesar 
dos esforços para diminuir a sua incidência. Na gestação, assumem um caráter de maior 
gravidade, pois podem resultar em diversas complicações, entre elas: trabalho de parto 
prematuro, ruptura prematura das membranas, transmissão vertical de vários agentes. O 
objetivo deste trabalho é estimar a prevalência de DST em gestantes adolescentes. 
METODOLOGIA: Estudo transversal realizado com instrumento especifico de coleta de 
dados, no período de Janeiro a Dezembro de 1999. Diariamente são realizadas neste 
ambulatório cerca de 1 O a. 15 consultas. Foram excluídas pacientes que não aderiram ao 
programa, chegando-se a uma amostra consecutiva de 263 pacientes. Estas pacientes 
foram avaliadas do ponto de vista clinico e laboratorial. Os exames analisados foram o 
exame de secreção vaginal em solução salina e hidróxido de potássio, VDRL (Venerea l 
Disease Research Laboratory) e Microhemaglutinação pa ra T. pallidum, a detecção de 
anticorpos anti-HIV e antígeno de supert icie para hepatite B (Hbs-Ag) . Este último rotinizado 
recentemente. 
RESULTADOS: Nas 263 gestantes avaliadas pelo menos uma DST foi detectada em 67.6% 
(177). As mais freqüentes foram: vaginose bacteriana em 130 (49.8%), Candid iase vaginal 
em 63 (24,1%). cervicite (considerada como a presença de ·muco turvo) em 46 (17.6%), 
Trichomoniase vaginal i,m 12 (4.6%), manttestaçõesda infecção pelo Papilomavirus humano 
em 08 (3, 1%), molusco contagioso em 05 (1.9%), sífilis em 05 (1,9%). e infecção pelo HIV 
em 02 (0,8%), manifestações da infecção pelo herpes genital em 02 (0. 8%). 
CONCLUSÃO: Apesar de todas as campanhas de prevenção observa-se a alta prevalência 
de DST neste grupo. Acreditamos que nossos dados sirvam mais um alerta para prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoces, evitando assim danos para o binômio mãe-bebê. 

5079 
PROFESSOR REFERÊNCIA EM DST/AIDS NA ESCOLA 

AUTOR (ES) : Xavier, Maria Adelaide; Campina, Nilva; Justo, Tãnia ; Lobarinhas, 
Mónica ; Lopes, Ana Lúcia ; Marçal, Maria Ctaudia 

INSTITUIÇÃO: PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS DE SANTOS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA EUCLIDES DA CUNHA 176 / 21 

INTRODUÇÃO: O aumento da incidência de DST entre adolescentes e a verificação de 
que grande parte dos casos de AIDS acometem adultos jovens, prova que o simples 
repasse de informações não é o suficiente. Temos que criar espaços adequados à discussão 
e reflexão de temas que abordem valorização da vida, sexualidade, questões de gênero, 
uso e abuso de drogas. 
A vulnerabilidade do adolescente passa pelo despreparo de pais e professores em lidarem 
com essas questões . 

OBJETIVO: Sensibi lizar o adolescente e o adulto jovem da importãncia da adoção de 
práticas seguras e a prevenção das DST/AIDS, gravidez e uso de drogas. 

METODOLOGIA: Este projeto é desenvolvidÕ desde 1997 (nas escolas públicas de 
Santos), Em cada unidade de ensino existe um professor escolhido como referência 
para que através de diálogo e reflexão aborde de forma informal e sistematizada temas 
que angustiam os adolescentes e os adultos jovens. 

RESULTADOS: No decorrer destes 3 anos temos: 1) 28 escolas envolvidas: 2) treinamentos 
básicos em DST/AIDS e drogas para professores; 3) 2 treinamentos avançados para 
professores; 4) 75 professores envolvidos; 5) 52 supervisôes (mensais): 6) 18.500 
adolescentes atingidos e 7) 6.200 pais atingidos. 

CONCLUSÃO: A capacitação de um educador em DST/AIDS por unidade escolar, constitui 
em estratégia adequada quanto a finalidade é assegurar a transformação de condutas 
preventivas aprendidas·na escola em projetos de vida e maneiras de pensar e sentir. 
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5078 
PREVALÊNCIA DA SOROPOSITIVIDADE PARA O VDRL, HEMAGLUTINAÇÃO PARA 

O Treponema pallidum, ANTI-HIV E Hbs-Ag. 
AUTOR (ES): Silva, JVB; Faccio, C; Franco, PO; Ramos, MC; Viciai , JR 

INSTITUIÇÃO: PAIGA - SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍC IA DO HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS (HMIPV) - PORTO ALEGRE, RS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: R. LEME, 555 - IPANEMA PORTO AL EGRE 
-RS CEP 91760520 

resumo 
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente 
(PAIGA) oferece há 18 anos assistência a esta faixa etária com consultas regulares de pré
natal, terapia ocupacional, serviço social. psicologia e psiquiatria , (individual e grupos 
operativos). Sabendo-se que a adolescênc ia é uma situação de risco para doença 
sexualmente transmissível (DST) objetivamos estimar sua prevalência através da análise 
de testes laboratoriais. 

METODOLOGIA: Estudo transversal realizado com instrumento especifico de coleta de 
dados, no período de Janeiro a Dezembro de 1999. Diariamente são realizadas neste 
ambulatório cerca de 1 O a 15 consultas. Foram excluídas pacientes que não aderiram ao 
programa, chegando-se a uma amost ra consecutiva de 263 pacientes. Os exames 
analisados foram o VDRL (Venereat Disease Research Laboratory) e Microhemaglutinação 
para T. pallidum, a detecção de anticorpos anti-HIV e antígeno de supert icie para hepatite 
B (Hbs-Ag). Este último rotinizado recentemente. 

RESULTADOS: Das 263 pacientes incluídas na amostra. duas (0,8%) apresentaram 
soropositividade para HIV, o VDRL foi reagente em 05 {1 .9%) todos confirmados através 
da hemaglutinação . .:Jas 34 amostras testadas para o Hbs-Ag, nenhuma resultou positiva . 

. CONCLUSÃO: As doenças pesquisadas são vulneráveis a tratamento e/ou prevenção da 
transm issão vertical. Isto é verdadeiramente importante em gestantes adolescentes onde 
a si tuação vivida geralmente é conflituosa . As prevalências encontradas não são 
desprezíveis, e há que considerar que, provavelmente, é mais elevada nas gestantes que 
não aderiram ao tratamento. É imponante que serviços que prestem assistência a esta 
clientela estejam preparados para realização dos exames, sempre com aconselhamento 
pré e pós-teste e modalidades inovadoras, como o uso de testes rápidos. devem ser 
avaliadas e implementadas. 

5080 
PROJETO AMOR A VIDA/PREVENIR É SEMPRE MELHOR 
AUTOR (ES): MAGALHÃES, MFL: OLIVEIRA. VC; MARQUES. NM; FURTADO. LMS; 

LEMOS, MML; FARIAS, LC; CAXILÉ, MAO; BEZERRA. MSC; FERNANDES. ML; 
BARROCAS. RQ; REGO, TA; DAMASCENO, RIR ; SILVA, MS; SOARES, MC; CARIOCA, 
SM; RODRIGUES, A 
INSTITUIÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E 
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AV. ALMIRANTE BAR ROSO, 600 CEP: 
60.060-440 PRAIA DE IRACEMA FORTALEZA-CEARÁ 

INTRODUÇÃO: Este projeto integra duas experiências no estado do Ceará. O Projeto 
Amor A Vida que iniciou em 1997, financ iado pelo Fundo de Populações das Naç~s Unidas 
e coordenado peta Secretaria de Trabalho e Ação Social e o Projeto Prevenir E Sempre 
Melhor. parceria entre o Ministério da Saúde e da Educação. Ambos os projetos abordam 
questões relacionadas a Saúde Reprodutiva e cidadania do adolescente. Esta iniciativa 
integra as Secretarias de Saúde, Ação Social e Educação Básica do estado e prefeituras 
municipais. 
OBJETIVO: Contribuir para a implantação de projeto de educação afetivo-sexual nas escolas 
da rede de ensino público do estado do Ceará. 
METODOLOGIA: Sensibilização de professores, profissionais de saúde, familia e jovens 
para a prevenção da gravidez, das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e ao uso 
indevido de drogas na adolescência . Para o desenvolvimento das atividades estão sendo 
utilizadas os seguintes materiais: 1) Manual do MEC/MS - • Prevenir é sempre melhor" : 2) 
Môdulos do Projeto " Amor a Vida" : 3) Manuais das Jornadas Escolares e Comunitárias de 
Sexualidade e Saúde reprodutiva/JESS. Quarenta municípios do estado participam do 
projeto. 
RESULTADOS: Foram já capacitados 363 profissionais da educação e da saúde dos 
municípios envolvidos e 23 técnicos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado. 
Sete municípios já rea lizaram ações de repasse. mobilizando um total de 1.170 professores 
da rede de ensino público do estado. 
DISCUSSÃO: Durante o desenvolvimento das ações alguns aspectos foram observados 
com relação ao papel da escola na educação sexual dos adolescentes e sua relação com 
os segmentos sociais como família e igreja. 
CONCLUSÕES: Nesta fase inicial do projeto pode-se observar: A receptividade dos gestores 
municipais à incorporação de ações nesta área; a capacidade de mobilização dos 
profissionais da educação; a integração exitosa dos setores saúde/educação/ação social. 
Tais aspectos são fundamentais para a institucionalização e sustentabilidade, na 
comunidade escolar, das temáticas de prevenção em saúde. 
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PROJETO PRISMA _- AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE MATERIAIS EDUCATIVOS EM 

SEXUALIDADE E SAUDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA 
AUTOR (ES):CROMACK, LMF; CASTRO, DMF, ATTIANEZl,M.;LOMBA,G.;MESSIAS 

, JAS. 
INSTITUIÇÃO : ATENÇÃO PRIMÁRIA-NÚCLEO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO 
ADOLESCENTE - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO OE JANEIRO 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:AV 28 DE SETEMBRO 109F - VILA ISABEL 
- RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20551-030 

resumo 
INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos, tem-se percebido aumento da demanda de materiais 
educativos e grande dificuldade dos profissionais de saúde e educação quanto à avaliação 
de materiais voltados para o tema sexualidade , tais como videos, cartilhas e jogos que 
pudessem ser utili zados no trabalho com adolescentes. Ao mesmo tempo percebe-se a 
existência de um grande número de materiais produzidos com um mesmo enfoque e com 
carência em outras áreas. 
OBJETIVO: A equipe idealizou, em 1997 o Projeto Prisma- Projeto de Avaliação Oualijativa 
de Materiais Educativos em Sexualidade e Saúde Reprodutiva na Adolescência - com a 
proposta de construir participativamente um modelo de avaliação qualitativa sobre materiais 
produzidos na reg ião sudeste do Brasil e favorecer o intercâmbio entre as inst ituições 
produtoras e usuárias destes. 
METODOLOGIA: Realizacão de mini fóruns com profissionais que lidam com adolescentes 
e/ou com o tema e rea lização de grupos foca is com adolescentes. Realização de pesquisa 
quantitativa junto a cerca de 3500 profissionais da região sudeste do Brasi l buscando 
avaliar seu acesso, conhecimen10 e utilização de materiais educativos. 
RESULTADOS: Realizado levantamen o e éatalogacão de materiais educat ivos utilizados 
na região sudeste do_ Brasil sob<e o ema e criação participat iva de um modelo de avaliação 
quahtat1va de matenais, ambos publicados em catálogo especifico. distribuído para os 
prolissionais/institu içôes envolvidas. 
DISCUSSÃO: Na pesquisa quan · ativa foi observada a maior part icipação das escolas, 
chamando a atenção ser este estrato aquele que menos refere realizar trabalhos em 
parcerias com outras inst" uiçóes. Oen re as dificuldades mais citadas pelas instituições 
destaca·se a quantidade insuficien e de materiais e a carências de recursos humanos 
disponíveis e/ou capacitados. Nos mini fóruns houve discussão dos conceitos importantes 
a constarem dos materiais e elaboração panicipat iva do modelo de aval iação qualitativa 
d~ ~ateria is educativos em sexualidade. Esperamos que os critérios selecionados gerem 
criticas e indagações que sejam áscutidos e incoorporados à analise feita pelos profissionais 
e adolescen!es. t~ em vista uações específicas do contexto em que se dá sua prática . 
CONCLUSAO: E fundamental a criação de fóruns mult i profissionais de discussão 
permanente sobre os temas adolescêncsa, sexualidade , a fim de aprofundar a discussão e 
aproximar academia e serv,ços. eoria e prática. Necessário faz.se também a criação de 
·centros de informação" que acíldem o acesso dos profissionais e adolescentes aos 
m_ateriais e~istentes_. Cabe destacar a importância de tratar•se a tecnologia como meio e 
nao como fim em s1 mesmo, bem como a possibilidade de red irecionar a produção de 
mat~r_iais atendendo a demandas especificas ou critérios criados e contextualizados por 
usuanos. 

5083 
TÍTULO: Controle de Ouádade das Técnicas de Rotina para o Diagnóstico de Neisseria 

gonorrhoeae e Chlamyd,• trat:homatis por Métodos de Biologia Molecular. Resultados 
Preliminares. 

AUTORES: Darce, M '.; Feitosa I " .; Alcaras l.';Bello P-Y; Martins P .; Queiroz, T.R.8.S2; 

e o grupo GESEVAC' 
INSTITUIÇÕES : 1 LACE~E; 2 Projeto HIV/DST Ceará 3. Universidade de Bordeaux 11 ; 4 
Secr':taria Estadual de Saúde_ do _Ceará; S grupo de estudo da secreção vaginal no 
Ceara (Composto por pro ss,ona1s de 1,2,3,4, Centro de Saude Meireles, CS Ol ivira 
Pombo, CS Anastacio Magafhies e Hospital Universi tario Walter Cantidio da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 
ENDEREÇO PARA COAAESPONDENCIA: Manha Darce. Avenida Barão de Studan. 2405 
CEP 601 20002 

Introdução: As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são um problema de saúde pública 
em todo o mundo. A preva!Maa das OST no Ceará não é bem conhecida. 
Diferentes técnicas têm sdo Uliizadas para o diagnõstico laboratorial de OSTs. Os métodos 
convencionais têm mostrado uma boa sensibilidade e especificidade. mas sao técnicas que 
dependem de boas corõções de cofeta, conservação e meios de transporte adeQuados. Nos 
Ultimos anos foram desenvolvidas têcnicas de biologia molecu lar para gonococo e clamidia que 
são métodos ma,s sensivetS e mais especificas. com metodologia de coleta menos invasivos 
para os paceentes. presente estudo, nos empregamos a técnica Amplicor PCR para medir a 
sensibilidade e espealiodade das téalicas de cuttura de gonococo e Enzimaimunoensaio (ELISA) 
de clamídia realizadas no LACE.N Ceará. 
Objet ivo : Estimar a sensíbllidade e especificidade das técnicas de ro tina do diagnôstico 
laboratorial de Chlamióa tradlomatis e Neisseria gonorroheae, usando a técnica Amplicor PGR 
como padrão ouro. 
Material e Métodos : Foram incluídas neste estudo amostras de mulheres que apresE:ntavam 
corrimento vaginaJ procedentes de Quatro unidades de sallde: C.S Meireles, C.S Oliveira Pombo. 
C.S Anastácio Magallães e Hospital Universitário Walter Cantidio da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). no período do 30I05/2000 ao 20/06/2000. O objetivo final é de incluir 500 amostras. 
Os dados dintCO-epidemiológicos de cada paciente foram recolhidos em uma ficha . O profissional 
medico realizou o diagoósticO dínico e coleta para diagnóstico laboratorial do paciente. 
Para o diagnostico de Neissena gonormoeae se realizou cultura no meio âgar de Tahyer• 
Martin 
(TM ) e PGA Ampticor (Aoche). 
O diagnostico de Chlamycla tradlomatis foi realizado pelas técnicas ELISA com leitura em 
lluoremetria Mini Vidas e PCR Ampticor (Roche). Os resultados das diferentes técnicas foram 
comparados. 
Resultados: Os resultados pret iminares deste estudo mostraram um total de 75 amostras 
analisadas, 26 foram do CS Ol iveira Pombo, 32 do CS Meireles, 12 do CS Anastácio 
Magalhães e S do Hospital Uni versitário Walter Cantidio da Universidade Federal do 
Ceará (UFC). 
Neiseria gonorrhoeae : Das 75 culturas realizadas 74 resultaram negativas (98.66%) e uma 
foi positiva ( t.33%). Para o PCA, 71 amostras leram negativas (94.6 %) e 4 pacientes foram 
positivos (5.33 %). 
Chlamydia trachomatis : Pela técnica de ELISA, encontramos 70 amostras negativas (93.33%) 
e 5 positivas (6.66%). O PGR mostrou 65 pacientes negativas (86.66%) e 1 O foram positivas 
(t3.33%). 
Discussão : Ainda que neste trabalho preliminar mostrou resultados que sugerem uma maior 
sensibilidade pela técnica de PGR nas condições realizadas neste estudo, no entanto o baixo 
numero das amostras positivas observadas não pode proporcionar uma medida correta da 
sensibilidade e da especificidade de Chlamidia trachomatis e Neisseria gonorroheae. 
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PRIMEIROS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO 076 NA CIDADE 

OE SANTOS 
AUTOR (ES): Lacerda,R., Francez,J.C., Gravato,N.,Nishimoto,T.,VItti,W., Noronha,K., 

Gibbons,A ., Hayden,R. ' 
INSTITUIÇÃO: PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS -SANTOS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: PRAÇA RUI BARBOSA 23/4• ANDAR
SANTOS 

Introdução: durante 8 anos. Santos apresentou a maior incidência proporcional de casos 
de Aids do país, após intenso trabalho de prevenção esse status epidemiológico tenda a 
estabilização. entretanto seguindo as tendências mundiais da epidemia o número de 
mulheres in fectadas vem aumentando , e conseqüentemente a probabilidade de crianças 
nascerem infectadas aumenta. A partir de 1994 , a disponibilização dos resultados do 
protocolo 076 transforma-se na mais concreta forma de prevenção existente. 
Objetivos: Implantar o protocolo 076 na cidade de Santos . possibilitando a redução da 
transmissão vert ical do HIV. 
Metodologia: Em março de 97, como primeira estratégia para implantação do protocolo, 
foram treinados todos os ginecologistas e enfermeiras Que atuavam junto ao pré natal. A 
panir dai o teste passa a ser oferecido como rotina de pré natal em todas as policlínicas. A 
identificação das gestantes e a centralização de seu atendimento. permitiram que o número 
de mulheres que fizeram uso de ARV na gestação aumentasse sensivelmente. O treinamento 
e dos profissionais das matern idades aumentou o uso do AZT injetável na hora do parto, a 
continuidade do protocolo é passivei graças a uma unidade especializada no atendimento 
a crianças que monitora o uso do AZT xarope e a não amamentação, mediante o 
fornecimento de le ite em pó . Grupos terapêuticos para gestantes são realizados 
semanalmente. 
Resul1ados: Para o presente trabalho, considerou-se as seguintes variáveis uso de AZT 
oral durante a gestação, AZT injetável no parto, AZT xarope , amamentação e tipos de 
parto. Desde 1997, 183 gestantes foram identificadas destas 64% cumpriram o protocolo 
em todas as fases, 22 % cumpriram parcialmente o protocolo, e 14% não cumpriram o 
protocolo, entre essas mães 16%amamentaram . Das gestantes identmcadas. 61 % tiveram 
parto normal, t 6% cesárea, 1,5% fórceps e 21 % desconhecemos a forma de parto. 
Discussão: Na observação dos resultados obtidos. notamos a grande dificuldade que as 
mulheres recém diagnosticadas tem em aceitar e part ilhar o diagnóstico com os familiares, 
e esse fa tor passa a interferir oefin itivamente na adesão ao protocolo, ela tem dificuldades 
principalmente na não amamentação, além de todo o conceito já assimilado sobre as 
vantagens do aleitamento matemo, a pressão social familiar e social passa a ser um grande 
dif icuhador da não amamentação. apesar do fornecimento do leite em pó. Outro problema 
é a demora dos resultados laboratoriais que retardam o inicio da terapia antiretroviraL 
Conclusões : Uma das grandes dif iculdade para implantação do protocolo começa no 
pré-nata l, com as gestantes chegando muito tarde para o inicio do tratamento com ARV ( 
4°-5°més); a conscient ização dos profissionais de saúde ( ginecologistas e obstetras) para 
a importãncia da solicitação do teste e da realização do aconselhamento foi outra das 
dif iculdades encon1radas: O fonalecimento das mulheres e o trabalho de aceitação do 
diagnóstico translorma-se no PQncipal fator de sucesso a implantação do protocolo .A base 
do programa é o entrosamento entre os serviços de atendimento, com bom fluxo de 
comunicação, sendo fundamental o acom panhamento psico- social dessas gestantes para 
que as consequências do diagnóstico nessa fase Ião delicada da mulher sejam minimizadas 
e ela ser apoiada para melhorar a adesão. 
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ABORDAGEM DE DST E AIOS NO CURRÍCULO DO CURSO DE MEDICINA DA UFPB 

AUTf R (ES): LIMA, SR; MATIAS, LPC ; MEDEIROS, AC ; NASCIMENTO, MFF. 

INSTITUIÇÃO: NESC/UFPB 
ENDEREÇO PARA CORRESPO!'IDÊNCIA: AVENIDA CAJAZEIRAS, 228, APTO 303, 

MANAIRA - CEP: 58038-040- JOAO PESSOA - PB 
eros@ccs.ufpb.br 

O ensino universitário, por suas caracteristicas próprias, tem uma certa dificuldade de 
incorporar temas emergentes. O estudo da epidemia da Aids, apesar de já ter uma du ração 
de 20 anos, não é contemplado de forma ampla - incorporando a divers idade da 
problemática e das estratégias de intervenção - na formação médica, requerendo ações 
de capacitação voltada s para estes profissionais, inclusive para aqueles formados já na 
vigência da epidemia . As demais DST. por outro lado, são velhos problemas que sempre 
foram tratados perifericamente, reflet indo a postura social dom inante. No atual contexto. no 
qual ainda não se vislumbra a redução da epidemia da Aids e muito menos das demais 
DST, é fundamental que os profissK>nais médicos tenham conhecimento básico a seu 
respe ito para poder reconhecê-las, tratá-las adequadamente e. sobretudo, atuar em sua 
prevenção. aprendendo a lidar com o problema em toda a sua complexidade. Este trabalho 
tem ,_portanto, o objetivo de avaliar a abordagem das DST e Aids no currículo da graduação 
méchca no Campus Ida UFPB. Neste primeiro momento, verificou-se a inclusão formal do 
te~a . a part ir da análise dos conteüdos programáticos de todas as disciplinas do curso. 
obtidos nos departamentos correspondentes e da vivência dos autores decorrentes das 
suas inserções no curso. Entre as disciplinas da graduação. com exceção do internato. de 
um total de 62 disciplinas. 10 (16%) abordam essa temática. Todas pertencem ao currículo 
mínimo. sendo que 3 delas fazem parte do ciclo básico, que tota liza 28 disciplinas; as 
outras 7 disciplinas são do ciclo profissional. A Aids é especificamente abordada em: 
Imunologia, Ginecologia, Doenças Infecciosas e Tropicais e Pediatria, tendo alguns dos 
seus aspectos chn1cos enfocados em Gastroenterologia. As demais DST são discutidas 
nas seguinte_s disciplinas: Microbiologia. Parasitologia. Anatomia Patológica, Dermatologia, 
Urologia. e G1n?"ologia. Em Pediatria , Gastroenterologia e Doenças Infecciosas e Tropicais, 
a Hepatite B e abordada mais detalhadamente. A part ir destes dados, conclui-se que o 
tema das DST e Aids é tratado na formação médica ainda de forma insatisfatória tanto 
~uantitat iva quanto qualitativamente. visto que nem todas as disciplinas que têm uma 
int~rlace com o tema o abordam. e aquelas que o fazem restrigem-se aos aspectos clinicos, 
deixando de contemplar questões importantes para a prevenção e controle como os aspectos 
psicossociais, culturais e comportamentais. 
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TÍTULO: CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTES DE MEDICINA NA PREVENÇÃO DE 

DST/AIDS 
AUTOR(!õS): BATISTA, TA; CARVALHO, AB; FAÇANHA, MC; FIGUEIREDO, AA 

INSTITUIÇAO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÃ 
Endereço para correspondência: Rua república do hbano, n• 989, apto. 602 
CEP 60.160-140 FORTALEZA-CEARA 

No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi diagnosticado em 1983. Em 1997, o número 
de casos chegou amais de 100000. Os casos de AIDS continuam com tendência 
crescente, e ocorrendo a infecção principalmente na adolescência. Um modo de 
deter tamanho avanço é medida de extrema urgência. 

A prevenção é a principal base para controle das DST e, principalmente da AIDS. O 
acesso a informações confiáveis e convincentes mostra-se como pilar fundamental para 
esse processo. 

Estudantes da área de saúde serão futuros profissionais que precisam aprender a se 
proteger das DST / AI DS em suas vidas privadas. bem como profissional. Além disso, 
devem estar preparados para fornecer informações sobre prevenção de tais doenças. 
aconselhamento ao teste anti-HIV, participando ativamente no seu controle e prevenção. 

Diante do exposto, a UFC, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a Secretaria de 
Saúde de Fortaleza. o Ministério da Saúde e o GAPA estabeleceram uma parceria a fim 
de trabalharem juntos na prevenção de tais doenças, através da Liga DST / AIDS. 

Foram selecionados 20 acadêmicos de medicina que receberam treinamento sob a 
forma de oficinas num total de 100 horas. Foram ministradas as oficinas de Sexo mais 
Seguro, Aconselhamento para o tes te anti-HI V, Prevenção ao uso de Drogas e 
Biossegurança. 

Após o treinamento, os 20 multiplicadores repassaram as informações e vivências 
sob a forma de oficinas oferecidas para estudantes da área de saúde. Tais oficinas 
basearam-se em dinâmicas de grupo e exposições dialogadas, priorizando-se o espaço 
para discussão. 

Desta forma, 342 treinandos foram sensibilizados e informados através de 22 oficinas 
sobre as formas de prevenção a DST / AIDS. tornando-se capazes para o repasse das 
informações. 

A avaliação destas oficinas tem demonstrado excelente aceitação pelos estudantes e 
utilidade no esclarecimento de dúvidas. Espera-se que a médio e longo prazos contribuam 
para a redução do incidência ~estas doenças. 
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE MEDICINA NO ESTADO DO 

CEARÁ SOBRE PRÁTICAS DE SEXO SEGURO E AIOS. 
AUTOR tES): FAÇANHA, MC; JUSTINO, MWS; DA SILVA.VLP. 

INSTITUIÇAO: Universidade Federal do Ceará. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua: Lourenço Pessoa . 228. 
Bairro: Maraponga. CEP 60790-610. Fortaleza-CE. 

Introdução: Até o momento, mudar o comportamento sexual, através de uma boa informação, 
parece-nos a melhor maneira de prevenir AIDS e outras DSTs. No presente estudo. tentamos 
evidenciar o conhecimento dos estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) sobre a prática de sexo mais seguro e meios de transm issão do víru s da 
imunodeficiência humana (H IV). 
Métodos: Foi aplicado um questionário previamente elaborado com 33 perguntas constando 
o perfil do estudante, o comportamento sexual e o conhecimento geral sobre AIDS e práticas 
de sexo para serem classificadas como forma segura, de baixo risco ou de alto risco. Este 
questionário foi respondido voluntariamei:,te por 394 estudantes de medicina no período 
de agosto a outubro de 1999, durante suas atividades regulares na Universidade. Os dados 
foram analisados pelo programa de análise estatística Epi-lnfo 6.04. 
Resultados: Os estudantes apresentavam idade média de 21 .3 anos (variando de 18 a 45). 
Os homens foram 62,6% (246). Beijo na boca ou no rosto foi considerada prát ica sexual 
segura para 93% (393) dos estudantes. A masturbação mútua foi relatada como prática 
segura por 170 (43,3%) estudantes. 179 (45 .5%) comede baixo risco e 26 (6,6%) como de 
alto risco. Sexo vaginal com camisinha: 38.2% (150) dos estudantes responderam ser uma 
forma segura de sexo e 55 ,5% (218) de baixo risco. Sexo vaginal sem camisinha foi 
considerado de alto risco por 89, 1 % (350) dos estudantes. Sexo anal com camisinha: 243 
(55,5%) estudantes acham que é de baixo ri sco, 88 (22.4%) é seguro e 44 (11.2%) de alto 
risco. Quando se trata de re lação anal sem camisinha: 360 (91.6%) acreditam ser um tipo 
de relação de alto risco. Com relação ao cunilíngua sem uso de barreiras: 204 (5 1,9%) 
responderam que era de alto ri sco, 158 (40.2%) de baixo risco e 13 (3. 3%) que era uma 
forma segura. Já a felação com camisinha e sem ejaculação: 178 (45 .3%) estudantes 
responderam ser uma relação sexual de baixo risco, 71 (18, 1%) que é de alto risco e 123 
(31,3%) que é seguro. Sobre métodos para evitar acidentes no local de trabalho: 21 ,4 % 
(84) dos estudantes acham necessário o teste para HIV de todos os pacientes antes da 
internação. Aproximadamente 78% acreditam não ser necessário atendimento do paciente 
HIV positivo em hospital especializado, mas necessário o uso de materia is de proteção 
quando houver risco de contato com sangue e outros tipos de secreção humanos. 
Aproximadamente 54% (159) dos estudantes acham que sempre é necessário o uso de 
material de proteção para atender pacientes e 86,5% (340) responderam que usariam 
independente da sorologia do paciente. Sobre o resultado do teste ELISA anti-H IV positivo: 
54,5% (21 4) acham que o paciente tem AIDS e 28,2% (111) não. Noventa e três por cento 
(367) acha importante ter informações sobre prevenção de AIDS para se proteger e poder 
informar a população que será assistida pelos futuros médicos. 
Conclusão: Embora os estudantes de medicina possam adquirir conhecimentos técnicos 
sobre AI DS, eles ainda necessitam de mais informações dirigidas especificamente sobre a 
prevenção e modos de transmissão da AIDS, para que possam repassar estas informações 
à população e poderem se prevenir desta doença. 
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CONHECIMENT()_S, PERCEPÇÕES E ATITUQES EM RELAÇÃO ÀS DST E AIDS 

EM UMA POPULAÇAO DE BAIXA RENDA DE JOAO PESSOA 
AUTOR (ES): LIMA, ?· R.; AMARAL, c. C.; ARAÚJO, P. G.; BRITO, A. c. M.; BRITO, J. 

A. L. ; GOMES, L. B.; MELO NETO. A. J.; OLIVEIRA, J. C.; PEREIRA, 1. M.; TRAJANO, G. 
J. P. 
INSTITUIÇÃO: NESC/UFPB 
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Os altos índices de DST e Aids e os altos custos sociais produzidos pela sua 
morbidade e mortalidade justificam a realização de qualquer trabalho de prevenção nesta 
área . Assim, o objetivo deste estudo exploratório é avaliar os conhecimentos, percepções 
e atitudes em relação às DST e AIDS em uma população de baixa renda de João Pessoa 
para , num momento posterior, desenvolver atividades preventivas nesta ·região. O 
instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário composto de 24 questões 
com respostas objetivas. aplicado individualmente, com participação espontânea e anõnima 
dos entrevistados. Foram pesquisadas 52 pessoas (numa comunidade com 940) entre 14 · 
e 65 anos. sendo 58% do sexo masculino e 42% do sexo feminino; destes, 38% casados, 
45% solteiros e 17% separados; com nível de escolaridade predominantemente baixo 
(56% com 1• grau incompleto e 6% de anattabetos). Destas. 88% afirmaram ter pouco ou 
nenhum conhecimento sobre Akts. Ao analisar os resultados, constata-se que ainda 
persistem concepções incorretas quanto ao papel do mosquito, beijo, suor e saliva na 
transmissão de Aids e DST. Existe ainda um razQável grau de desconhecimento em relação 
às DST e suas formas de contágio e prevenção, principalmente tr icomoníase. candidíase 
, herpes, entre outras. A camisinha é o método preventivo mais conhecido, mas ainda não 
tem a confiança de aproximadamente 40% das pessoas entrevistadas, e o combate aos 
mosquitos foi citado como método preventivo confiável por 50% dessa população enquanto 
que cerca de 30% desconhece o uso de agulhas e seringas descartáveis como forma de 
prevenção. Além disso. um grande número de pessoas ignora que a Aids pode ser 
transmitida por sexo oral (43%). anal (23%) e entre mulheres (52%). Com relação à 
percepção destas pessoas frente à Aids, ainda persiste o conceito de grupo de risco, onde 
17% acredita que a Aids só pode ser contraída por homossexuais, usuários de drogas, 
hemofílicos e prostitutas, embora apenas 2% não acreditem que uma pessoa de boa 
aparência possa ter o vírus. Apesar de 35% dos entrevistados já conhecerem alguma 
pessoa com Aids, a maioria destes não se considera sob o risco de contrair esta doença. 
Com relação ao uso da camisinha, verifica-se que 33% nunca usaram, 37% usam 
eventualmente, 12% usam apenas no início do relacionamento e apenas 28% usam sempre. 
Dos que não usam, os motivos alegados foram : os parceiros não oferecem risco (61%}, 
atrapalha o prazer (28%), para não constranger o parceiro sexual (6%) e outros motivos 
(11 %). Quase a metade (48%) não usou camisinha na última relação sexual. O inicio da 
vida sexual é bastante precoce - principalmente no sexo masculino -. tendo a maioria 
(66%) iniciado suas atividades sexuais abaixo dos 16 anos. Apesar da persistência de 
certos preconceitos em relação à Aids, 67% dos entrevistados afirmaram que não mudariam 
sua maneira de agir com uma pessoa que contraísse o HIV. Frente aos resultados expostos, 
pode-se constatar a debilidade dos níveis de conhecimento da população em relação às 
DST e Aids, notando-se a nítida ptesença de informações equivocadas. tanto em relação 
aos aspectos clínicos de cada doença quanto às suas formas de prevenção. Em relação 
às atitudes, predomina uma avaliação individual de risco, baseada em crenças, apontando 
para a necessidade do desenvolvimento, nesta comunidade, de uma intervenção voltada 
à disseminação de conhecime;itos e práticas preventivas. 
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resumo 

Introdução: Até o momento, mudar o comportamento sexual parece o melhor modo de 
prevenir AID S. Este estudo tem como objetivo conh ecer alguns aspectos do 
comportamento sexual de estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará 
(UFC). 
Métodos: Um questionário semi-estruturado com 33 perguntas versando sobre 
comportamento sexual e conhecimento a respeito de prática de sexo mais seguro foi 
respondido voluntariamente por 394 estudantes de medicina em 1999, entre agosto e 
outubro, durante suas atividades regulares na Universidade. Os dados foram analisados 
pelo Epi-lnfo. 
Resultados: A idade média dos estudantes foi 21 ,3 anos (variando de 18 a 45). Os homens 
foram 62,6% (246). Aproximadamente 73.1% (288) já tinha tido re lação sexual: 218 
(75,7%) eram homens e 67 (23.3%) eram mulheres. Signif ica que 88,6% dos homens 
entrevistados tinham tido relação sexual, bem como 46,5% das mulheres. Dezesseis 
(23,9%) mulheres e 129 (59,2%) homens tinham menos de 17 anos quando tiveram a 
primeira relação sexual. A idade media da primeira relação sexual foi 15,8 anos (variando 
de 9 a 27). Quatro homens informaram ter tido pelo menos uma relação sexual com 
pessoas do mesmo sexo nos últimos 6 meses, 191 (77,6%) informaram ter tido relação 
sexual com pelo menos uma mulher neste período. Quatro mulheres informaram ter tido 
pelo menos uma relação sexual com pessoas do mesmo sexo nos últimos 6 meses e 64 
(44,4%) responderam ter relacionamento sexual com pelo menos um homem neste 
período. Sete (1 .8%) estudantes responderam que dispensariam o uso do preservativo 
se o parceiro fosse bonito, 8 (2.0%) se parecesse limpo. 1 O (2.5%) se fosse de boa família , 
53 (13,5%) se fosse conhecido, 167 (42.4%) se fosse o namorado e 161 (40,9%) 
responderam que não dispensariam o preservativo em qualquer situação. Ao fazer uso 
de bebidas alcoólicas. 18,3% (45) dos homens afirmaram reduzir ô uso do preservativo, 
o que também foi respondidos por 2,7% (4) das mulheres. Dos estudantes que têm vida 
sexual ativa: 19.1% (55) nunca têm consigo o preservativo, 21 ,5% (62) sempre têm 
preservativo, enquanto o restante 59"k ( 170) responderam ter preservativo irregularmente. 
Conclusão: A vida sexual ativa é mais comum e se inicia mais cedo entre os estudantes 
masculino. O nível de homossexualidade declarada é baixo e apenas 40% não dispensam 
o uso de preservativos, porém um quinto nunca têm preservativos. Embora os estudantes 
de medicina possam adquirir conhecimentos técnicos sobre AIDS, eles ainda precisam 
de mais informações dirigidas esr,ecificamente para estimulá-los a se protegerem contra 
doenças sexualmente transmissíveis. 
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INCIDÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES ADMITIDAS EM TRABALHO DE PARTO 
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INSTITUIÇÃO: 
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INTRODUÇÃO . A sífilis é uma das mais imponantes doenças da humanidade. Pode ter 
existido na china e no Japão, porém era provavelmente doença autóctone na América e 
surge na Europa levado pelos marinheiros de Colombo, após a descobena da América . 
Disseminando-se a sífilis torna-se um dos flagelos da civilização. Somente em 1943 após 
a introdução da penicilina, é que a sífilis diminua sua incidência e prevalência e devido a 
extrema efetividade do antibiótico, pensou-se até na possibilidade de extinção da infecção. 
No decurso dos últimos anos. por diversos fatores, como alterações no componamento 
sexual e menor uso da penicilina, ocorreu o recrudescimento da moléstia. A transmissão 
da sífilis adquirida é sexual e na área gênito-anal, na quase total idade dos casos. Na sífilis 
congênita, há infecção fetal por via hematogênica. A contaminação do feto pode provocar 
segundo a gravidade e a extensão da infecção, aborto ou natimorto. No entanto quando a 
penetração é tardia e/ou em pequeno número. a crianças pode nascer com sinais clínicos 
que constituem a sífilis recente. Porém se a infecção for pouco intensa a criança nasce 
aparentemente normal, entretanto no seu desenvolvimento aparecerão manifestações que 
constituem o quadro clinico da sililis congênita tardia. 
METOOOLOGIA · O trabalho está sendo realizado no Hospital do Açúcar Maceió-AI, com 
pacientes gestantes admitidas em traba lho de pano. Nestas é colhido o sangue que é 
enviado ao laboratório para análise de V.D.R.L., sendo os casos positivos nolificados junto 
a comissão de contr~ e de infecção hospitalar. 
RESULTAOOS • Até o momento leram analisadas 529 pacienles em aproximadamente 90 
dias, deste tota l obtivemos uma incidência de 2.5% de casos com sorologia positiva para 
sífilis. Destas 20% foram vitimas de aborto e 15% foram submetidas a parto normal com 
feto natimorto. As demais pacientes evoluíram para parto normal com feto vivo sem 
alterações ao na.scinento. 
CONCLUSÃO • Venficamos uma considerável incidência de sífilis materna já que segundo 
a literatura a lnCldéncla adrmllda deste agravo é de 1 a 3% na população. O que mostra a 
necessidade de metiores campanhas no pré-natal, para assegurar uma boa qualidade de 
vida para os recém-naSCldos. 
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Através do monaoramenroda tendénaa da epidemia da Aids feita pela equipe de Vigilância 
Epidemiológica da Secraana Mtnclpal da Saúde de Ribeirão Preto ao qual o Programa 
Municipal de DST faz pa e, pudemos perceber que as principais categorias de 
exposição atingidas toram a ae nos de Drogas Injetáveis e Heterossexuais. O primeiro 
caso de aids reg no mun,ap,o de Ribeirão Preto data de 1986 e nestes primeiros 
anos da epodem can,eçamos a pe,ceber as tendências da infecção entre os usuários 
de drogas 11,etàve,s pennaneceu até 1993 quando começa a despontar mais 
intens1vamen e os te:MISSl!XIJaJS e destes as mulheres se descobrindo soro-positivas. O 
município tem .westl(JOSIS181'1>al;IC3Jm,en e em trabalhos preventivos para os mais diversos 
segmentos soaa.is proa.rando sempre 110var em sua abordagem. 
Este estudo em cano oo,et"'° tara experiência da utilização da abordagem teatral 
enquanto recurso para pravs,ção das DST IV/Aids. 
O Programa UlllCGll OS.,. em recorrido ao teatro como facilitador e multiplicador 
dos trabalhos de educação ptlM!f1IJva às DST/HIV/Aids nos últimos anos. 
A experiência oemonsi:rat>o que a linguagem teatral viabiliza a idenlificação das 
personagens com oesoeaador. ta.orecendoa conscientização, aproximando-o da realidade, 
fazendo com que al)ilf8Ne"'8nle sobre as suas práticas no contexto social ao qual 
se insere. Fo, nesla ~ que elaboramos a peça leatral denominada " Saia do 
Armário", div,d,da 5 a os que retra a o cotidiano de relações helerossexuais. 
homossexuaJS e de IJSUal"W)S oe drogas tn áveis de maneira segura buscando minimizar 
os preconcettos e esog,,as. Essa peça IOt elaborada em parceria com grupo de leatro 
amador deste munc,00)_ onde aoos vános estudos têcnico-cientilico das DST, Aids e 
Drogas chegol>-se a ainsensooa mehlr forma de abordagem destes temas complexos. 
Antes de sua apreseniação para pooutação em geral, este foi apresentado para vários 
profissionais da a ea a ae sua temática, linguagem e caracterização dos 
persoragens 
Com essa peça oe,rcom!lmosas 32 Unidades Básicas de Saúde do município interagindo 
e esclarecendo as pmopa,sclMdas da popu ção sobre a infecção pelo HIV/Aids, bem 
como seus aspeaos suo,e1, 

Consideramos a abon:1011!!!" ~ enquanto recurso para implementação de 
esll"dtégias de educ-ação prewnc,,,a A reação do público e dos trabalhadores da saúde 
percebida pela coordenação e asores aponiam para a continuidade deste tipo de abordagem, 
nolamos ainda grande r-=são nos me,os de comunicação, com vários convites para 
apresentação desta peça em nnções. 
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INTRODUÇÃO: Embora considerada de baixo risco para a transmissão de HIV, a prática 
de sexo oral, longe está de ser isenla de risco tanto em relação ao próprio HIV, como 
quanto a outras DST. Contudo, tanto a prál ica do sexo oral como formas de prevenção e 
diagnóstico destes agravos, são pouco discutidos pelos profissionais de saúde e pela 
população em geral . Observa-se também a carência de materiais educativos existentes 
que abordem esta temática de forma ampla. Do mesmo modo como outras práticas que 
não levam à reprodução é cercada de tabus e preconceitos, a idéia construida de seu 
baixo risco, diferentemente de outras práticas, concedeu-lhe uma invisibilidade que não 
permitiu o investimento na prática do sexo mais seguro visando prevenção como também 
dificultou a possibilidade de diagnóslico precoce de DST/Aids no exame da cavidade 
oral. 
OBJETIVO: Disculir com profissionais de saúde e adolescentes as práticas sexuais em 
geral e a prática do sexo oral em particular, como formas de prazer e de relação, 
desconstruindo mitos e tabus. A fim de tornar visível a prática, propriamente dita , não 
restrita a determinados grupos, a possibilidade de transmissão de DST/Aids e a imponância 
da prevenção, correlacionando à noção de auto-cuidado, cuidado do outro e prática de 
sexo mais seguro. 
METODOLOGIA: Realização de levantamento de maleriais educativos existentes sobre 
o lema junto às principais instituições e ao acervo do NESA. Realização de grupos de 
discussão multiprofissional para elaboração de material educalivo sobre o tema a ser 
utilizado junto a adolescentes e no treinamento de profissionais de diversas disciplinas. 
RESULTADOS: Análise de alguns materiais que abordem prálicas sexuais e prevenção 
de DST/Aids. Elaboração de malerial gráfico sobre o tema voltado para profissionais de 
saúde e adolescentes. 
DISCUSSÃO: É imponanle ampliar o leque de informações existenle, tendo em vista que 
a idéia de baixo risco associada aos preconceitos e tabus que cercam esta prática tornaram 
inexistentes ou ta lhos os materiais educativos que abordam prevenção , transmissão e 
diagnóstico de DST/Aids. Cabe ressaltar a imponância da boca no contato e na relação 
inclusive com conotações sexuais ("comer e ser comido"), o que não impede de ser 
colocada num campo secundário quando se aborda a sexualidade. 
CONCLUSÕES: É importante a cr iação de fóruns permanentes de d iscussão 
multidisciplinar que possam estar permitindo a troca de conhecimentos entre as diferentes 
áreas e aprofundando as discussões que cercam o tema sexualidade e sua relação com 
a prática de sexo oral. entre outras. 
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No Brasil, o problema de Saúde Pública referente as infecções pelas DST (Doenças 
Sexualmente Transmissiveis) na população prisional, vem sendo tratada de maneira não 
sistémica. A Sífilis representa um alto indica de infecção e sempre esteve associada as 
baixas classes sociais, as condições precárias de higiene e a ausência dos cuidados de 
prevenção às DST. O uso de drogas injetáveis e mais ainda a associação com a prática 
irrestrita de sexo em troca de drogas e/ou dinheiro são os principais fatores que contribuem 
e manlém estas infecções em população confinada. Denlre as mulheres encarceradas, a 
transmissão vertical se apresenta como mais um problema de risco nessa população. O 
objetivo desse lrabalho foi traçar o perfil da população feminina do lnstitulo Penal Des•. 
Auri Moura Costa em Fortaleza-Ceará , correlacionando com a incidência de sífilis nessa 
inslituição. Metodologia: O leste de triagem utilizado para a pesquisa de "reaginas· anti
cardiolipinicas lei o VDRL ( Venerai Oisease Research Laboratory). O FTA-Abs (Fluorescent 
Treponemal antibody Absorption) foi escolhido como leste confirmalório para a pesquisa 
dos anticorpos anti-treponêmicos. Resultados: Denlre as 106 presidiárias do Instituto que 
realizaram o teste, 19,8% foram consideradas positivas, lendo sido confirmadas pelo teste 
de FTA'.Abs. Discussão dos resultados: A maioria da população tem vida sexual ativa, 
comportamento heterossexual e está entre 25 e 39 anos de idade. Embora 43, 7 % não 
acreditem na fidelidade dos seus parceiros, apenas 8% relataram sempre utilizar 
preservativo durante a relação sexual. Mais de 70% respondem por tráfico de drogas/ 
entorpecentes, índice equiparado ao de mulheres que referiram ter utilizado drogas em 
algum momento de sua vida. O UDI (uso de drogas injetáveis) foi citado por 18,5% delas, 
entretanto o uso compartilhado de agulhas não foi atirm~do. A média do número de filhos 
dessas detentas é de 3.4 . Dentre as infectadas com sífilis uma (01) não tem filhos e oito 
(08) tiveram história pregressa de aborto; Cerca de 80 % não usam preservativos e pelo 
menos 22% tiveram mais de 4 parceiros. A terapia inadequada de mulheres já 
diagnosticadas é outro agravante dentre as presas. Conclusões: O índice encontrado em 
nosso trabalho é similar ao de outros presídios em nosso país. A relação sexual insegura 
é o principal fator de transmissão da sífilis. Sem dúvida, o perfil da população presidiária 
representa o comportamento da classe marginalizada em nossa sociedade, conseqüente 
dd nossa realidade local. Não encontramos referência de estudo nesta população no nosso 
Estado. 
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O crescente aumento da infecção pelo HIV em mulheres no nosso pais. na faixa etária 
dos 20 aos 40 anos, tem tornado o controle da transmissão vertical (TV) um enorme 
desafio para os órgãos de Saúde Pública . O conhecimento da dimensão da TV no Ceará 
traria enormes subsídios para sua prevenção . Nosso objetivo foi estudar a transmissão 
vertical do HIV no Ceará de 1997-2000 (a panir do qual o Ministério da Saúde disponibilizou 
AZT para as maternidades brasileiras) . Foram feitas revisões de prontuários médicos, 
quanto aos aspectos sôcio-econômicos e à ut ilização de AZT, de mães e seus filhos 
atendidos no Hospital São José (Hospital Público. referência para AIDS no Estado e que 
atende cerca de 85% dos casos de HIV). A análise dos resultados foi realizada através do 
programa Epi-lnfo. Foram estudados 33 prontuários médicos, sendo destes 2 de crianças ! 

adotadas. A idade média da mãe HIV-positiva grávida foi de 25 anos (16-36 anos). Grande 
pane da amostra (61,5%) residia em Fonaleza , desta a quase totalidade correspondia a 
bairros de baixa renda. Foi observado que 67% (10/ 15) das mães estudadas cursaram 
somente o 1° grau . No momento em que engravidaram, 50% (7/14) eram casadas. 70% 
destas com parceiro fixo. Das mães pesquisadas (12), 83% não sabia ser HIV positiva 
quando engravidaram. Pano cesário foi realizado em 9 de 11 mulheres (89%). De 18 
mulheres, 14 (78%) utilizaram AZT profilático na gravidez. Em 14 crianças. 93% não 
apresentaram anormalidades ao nascer. Das 13 crianças com situação frente ao HIV 
definida (idade acima de 18 meses), 8 eram infectadas e 5 não infectadas. Quinze crianças 
estavam na janela imunológica e em 5 não foram encontrados dados. Quanto ao número 
de nascimentos por ano: 5 nasceram em 1997. 8 em 1998, 13 em 1999 e 6. até junho de 
2000. Em conclusão, o número de crianças nascidas de mães HIV positivas vem crescendo 
ano a ano e é urgente a necessidade de rastreamento para o HIV durante a gravidez em 
todos os serviços de obstetrícia da cidade. 
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SÍNDROME DE SWEET EM PACIENTE COM HIV/AIDS. RELATO DE UM CASO 
AUTORES: NEVES MOTTA, R; FERRY, FRA; GITIRANA, LB; GAMA, CS; BASÍLIO 

DE OLIVEIRl. CA; FERREIRA, JA. 
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Rio de Janeiro - RJ CEP: 20270-004 

in.1rQd.u..cãQ: A Sindrome de Sweet, também conhecida como dermatose neutrofilica aguda 
febril , e uma vasculopatia da derme superior e m€dia caracterizada por alterações da 
parede vascular e infiltração perivascular maciça de neutrófilos . que manifesta-se 
clinicamente por erupções papulosas nodulares ou em placas eritematosas edemaciadas, 
infiltradas. não pruriginosas e dolorosas. 

~ : Relatar o caso de uma paciente branca. 50 anos, ponadora de HIV/aids há cerca 
de cinco anos em tratamento com esquema antiretroviral triplice. que desenvolveu a 
Síndrome de Sweet após o uso de SMX/TMP para tratamento de sinusrte bacteriana aguda. 

Metodologia: Foram realizadas fotografias das lesões ectoscópicas. assim como, das 
análises histopatológicas em microscopia óptica e eletrônica antes e depois do tratamento 

~: Houve boa melhora clínica, com suspensão da sulfa e instituição de tratamento 
com dapsona (1 OOmg/dia) e posteriormente hidroquinona tópica . 

~ : A Síndrome de Sweet é uma doença de distribuição universal. sem predileção 
racial que acomete principalmente indivíduos do sexo feminino na quarta e quinta décadas 
de vida. Sua etiologia e desconhecida . Na maioria dos casos ocorrem, previamente. 
processos infecciosos em especial das vias aereas superiores. mas não há demonstração 
definitiva da panicipação de microorganismos na génese da afecção. Em aproximadamente 
vinte por cento dos casos há associação com neoplasias malignas. principalmente 
hematológicas. Como tratamento preconiza-se, alem da dapsona, o uso de corticosteróides 
sistêmicos, iodeto de potássio, colchicina, clorambucil, ciclosporina, interferon gama ou 
AINES. 

~ : A lrteratura mundial repona poucos casos de Síndrome de Sweet em ponadores 
de HIV/aids e os autores documentam um casos de boa resposta clinica ao tratamento 
proposto. A paciente encontra- -se assintomática, em bom estado imunológico e em uso 
de d4T, 3TC e EFZ. 
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PRESENÇA DE ANTICORPOS ANTI-HIV EM TUBERCULOSOS: RECRUDESCIMENTO DA 
TUBERCULOSE CLÍNICA EM PORTADORES DO HIV, OU INDÍCIO DA FÁCIL INFECÇÁO 
DO VIRUS EM INDIVIDUOS DEBILITADOS PE LA TUBERCULOSE ' 
NAIDU , SOUJANYA T: OLIVEIRA NETO. F. H; NAID U. TALAPALA G. 
Departamento de Patologia e Medicina Legal. Faculdade de Medicina. Univ. Federal do Ceará 
Rua Vilebaldo Aguiar, 95/Apto. 903, Papicu 60190-780 Fortaleza - CE 

Introdução: A disseminaçào pandêmica do HI V pelo mundo vem resultando no ressurgimento 
de velhas doenças: como a tuberculose, geralmente resistente ao tratamento, principalmente 
nos países do terceiro mundo. A imunodeficiência generalizada imposta na AIDS transforma
se , desta forma , em múltiplas endêm,as de difícil conuole. Devido à carência de meios 
sorodiagnósticos e à subnotificação de casos de HIV verificados, tanto a real incidência de HIV 
na populaçào bra sileira quanto o recrudescimento dos casos de tuberculose em portadores de 
HIV. não são bem conhecidos. Haja v,sta que estudos prospectivos na população sãO demorados, 
avaliações re1rospect1vas sobre evidéncias do HIV em tuberculosos. podem ajudar na 
compreensão da interreleção en!re HIV e a tuberrulose. Os Objetivos deste trabalho são: i) 
estudar a ocorrência de antieorpos anti-HIV nos tuberculosos do Ceará e ii) avaliar a frequência 
com que os exames SO<ofógicos para HIV são requisitados para tuberrulosos atendidos nos 
hospitais púbhcos. Metodologia: Prontuários de 1 40 tuberculosos internados entre 1994 e 
1997 no Hospital de MaracanaU foram examinados para vários dados. inclusive quanto à 
requisição do exame ~ ógkx> para HIV e aos resultados dos exames. Resultados : Exame 
para HIV fora requisitado para somente 41 pacientes (29.3%) e os resultados foram registrados 
para 39, sendo 4 desses positivos para anti-HIV (9.8%). Resultados do exame não foram 
registrados para dois pacientes. um dos quais (mulher) apresentava sintomatologia sugestiva 
à AIDS e veio a falecer durante o periodo de internação, o outro era usuário de drogas injetáveis 
com alguma silomatofogia da AIOS. Dessa forma. um provável 6 dos 41 tuberculosos eram 
positivos (14.6%) para HIV. Mais dois pacien tes tinham quadro de tuberculose multirressistente 
aos antibióticos, porém nào tinham sintomat°'ogia nem sorologia suggestiva à infecção pelo 
HIV. Dados sobre leucogramas nos pa()8f'ltes não foram registrados para todos os pacientes, 
inclusive para casos que eram sintomáticos e soropositivos para HIV. Dois pacientes sintomáticos 
(HIV-positivos) tiveram óbitos. As idades dos HIV-positivos variavam entre 26-54 anos, sendo 5 
dos 6 do sexo masculino. Discussão: Apesar da crescente ocorrência de casos de HIV na 
população e a conhecida relação en1re AIOS e ~uberculose, o exame sorológico foi requisitado 
em apenas 29,3% dos casos atendidos no principal hospital público para tuberculosos. O não 
regist ro de dados de leucogramas. e até constatação de quadros leucocitários inconsistentes 
com AIOS em pacientes sintomáticos e HIV-positivos. prejudicou realização de avaliações 

1 mais criteriosas neste estudo. Os casos dos tuberculosos muttirressistentes aos antibióticos (2) 
· e do usuário de drogas endovenosas (1 ). também não receberam um accomphamento JX)Sterior, 

quanto à possibilidade de se tomarem seropositivos com temr:x:i . A ocorrência de anti -HIV em 
até 14.6%. constatada nos tuberculosos cearenses, revela·se muito elevada em comparaçào 
com as taxas de Coeficiente de Incidência de 12,2/100.000 habitantes (Ceará) e 20/100.000 
brasileiros divulgados para 1998/1999 no AIDS Boletim Epidemiolôgico. Esta pesquisa não 
permite avaliar se a tuberculose possibilitou a incidência de HIV ou vice-versa. Estudo sistemático 
de tuberculosos, a base de testes sorodiagnóstico, leucogramas repetidos. a médio prazo ou 
ao longo do todo período de interação, podem ajudar na avaliação da real incidência dos HIV 
em pacientes tuberculosos. Conclusões : Tuberculosos cearenses revelaram anticorpos para 
HIV em até 15,8%. muito acima das taxas de Coeficiente de Incidência do pais e do Cearâ. 
Tuberculose e HIV parecem interrelacionar-se. contribuindo para maior incidência de ambos e 
agravando a situação da cada doença na populaçao. Estes estudos podem ajudar na avaliação 
do real quadro do HIV no País. 

6096 
TiTULO:ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE ACIDENTADOS COM MATERIAL 

BIOLÓGICO NO CENTRO DE PESQUISA HOSPITAL EVANDRO CHAGAS 
AUTOR (ES ): STARLING. P; ALVES, L; LUZ , BT; OLIVEIRA, AM ; CASCARDO, EF; 

NEVES, SMFM; SANTOS, AL & SOUZA. CTV. 
INSTITUIÇÃO: CENTRO DE PESQUISA HOSPITAL EVANDRO CHAGAS - FIOCRUZ 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:AV. BRASIL 4365 - RJ CEP:21045-900 

resumo 

O Centro de Pesquisa Hospital Evandro Chagas(CPqHEC) da Fundação Oswaldo Cruz 
e uma unidade que se caracteriza pelo desenvolvimento de pesquisa e ensino na área 
das doenças infecciosas e parasrtárias, (dentre elas a hepatite tipo B, HTLVI e HIV) através 
de pr0tocolos de pesquisa, voltados para a prevenção de agravos. recuperação e 
promoção de saúde. A Coordenadoria de Epidemiologia e Planejamento do CPqHEC é 
composta por setores, dentre eles está o Setor de Orientação a Saúde do Trabalhador 
(SOS-Trabalhador) que vem desenvolvendo um conjunto de ações voltadas para a 
prevenção, minimização e eliminação de riscos inerentes às ativtdades de pesquisa, 
ensino. produção, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. Os inúmeros 
riscos a que estão expostos os trabalhadores fazem ressaltar a segurança e a atenção no 
desenvolvimento das atividades laborativas e no manejo dos produtos químicos e 
biolôgicos. principalmente nas áreas hospitalar e laboratorial , fornecendo suporte 
biopsicossoctal. Para que se tenha uma abordagem diferente das convencionais, 
formamos uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistente sociais, 
enfermeiros e médicos. Preocupados com estas questões de biossegurança elaboramos 
um fluxograma de atendimento a acidente com material biológico, a todos os profissionais 
d~ saúde da Fundação Oswaldo Cruz e das unidades de saúde próximas desta região 
(Area Programát ica • AP-3. 1) do Município do Rio de Janeiro. O profissional acidentado 
logo após o acidente recebe atendimento clín ico e psicossocial. A equipe do SOS
Trabalhador oferece orientação sobre os exames solicitados, o tipo de acidente a que foi 
acometido. o tratamento que deverá seguir, a duração do seu acompanhamento, a 
necessidade de uso de preservativo nas relações sexuais, principalmente nos primeiros 
seis meses, e é checado o esquema vacinai para hepatrte B. Durante o pronto-atendimento 
e prestada ainda uma assistência psicossoc,al que visa a proporcionar um suporte relativo 
as questões de impacto de convívio social, profissk>nal e pessoal. São fornecidas, também, 
orientações de âmbito legais implicadas no acidente como o registro de acidente de 
trabalho (CAT). 
O desenvolvimento destas atividades tem o intuito de auxiliar os profissionais, tanto da 
área de saúde quantos as demais, no enfrentamento das repercussões psicossociais 
após o acidente e também prestar-lhes todas as informações necessárias para que 
consigam superar esta fase. na tentat iva de quebrar o paradigma de culpabilização do 
profissional de saúde acidentado. 
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~~rERAS GENITAIS NÃO INFECCIOSAS COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCLAL DE 
DST 
AUTORES: HASSAN, DF: SILVA. PRL: GONÇALVES, AKS: CARNEIRO, SF: GIRALDO, 
PC 
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 
ENDEREÇO: Rua Alexander Fleming, 101 , CEP 13083-970 

A presença de manifestações ulcerativas genita is. aumenta a vulnerabilidade biológica 
das mulheres. sendo considerado um dos maiores fatores de risco para a transmissão do 
vírus HIV. A importância do diagnóstico etiológico não pode ser esquecida , uma vez que 
Ulceras genitais ou extra.genitais, muitas vezes refletem doenças de causas diversas que 
têm como manifestação clínica a presença de úlceras. A etiologia muttifatorial das Ulceras, 
sua pluralidade de localizações e seus diferentes aspectos fazem com que muitas dessas 
lesões permaneçam sem esclarecimento, impedindo o tratamento adequado das pacientes. 
O diagnóstico et iológico pode oferecer dificuldades ao envolver critérios clinicas com os 
quais o ginecologista está pouco familiarizado. principalmente em se tratando de úlceras 
não relacionadas à transm issão sexual. como a doença de Behcet (DB) . A DB é uma 
s indrome de etiologia desconhecida , com desordem vascular e processo inflamatório 
crônico. Histologicamente há.uma combinação de infiltração linfocitária perivascular com 
dano celular endotelial e com uma tendência a trombose. O diagnóstico de suspeição é 
fornecido pela tríade de úlceras genitais. orais a uveíte. sendo que muitos órgãos e sistemas 
podem ser afetados. A DB deve ser diferenciada, en1re outras, da amiloidose que também 
é uma vasculite com desordem de tecido conectivo. Testes laboratoriais para o diagnóstico 
devem ser rea lizados, para exclusão de causas de transmissão sexual. Somente o 
esclarecimento da etiopatogênese da DB pode levar à melhora de opções de tratamento. 

o Ambulatório de Infecções Genita is do Depar1amento de Tocoginecologia da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) foram diagnosticados 6 casos de 
mulheres com 0B das qua is 4 apresentavam úlceras orais. Todas apresentavam úlceras 
genitais múltiplas localizadas em grandes lábios. sendo que 2 tiveram acometimento 
Sl'Tlultâneo em perineo e uma em fúrcula; duas pacientes evoluíram com infeção secundária 
das Ulceras. sendo as lesões dolorosas em metade dos casos. O tempo decorrido desde 
o onme,ro diagnóstico das lesões variou entre 1 e 36 meses. Houve recorrênc ia em 5 das 
pacientes. que apresentaram de 1 até 6 surtos de reagudização. As idades das pacientes 

m 12, 13, 27, 32. 41 a 47 anos. Duas pacientes eram virgens e 4 tinham parceiro fixo 
e únoco e os métodos anticoncepcionais usados foram condom (2). laqueadura tubárea 
( 1) e vasectomia (1). Quanto à paridade havia nuligeslas (2), gesla 1 (1). gesta li (1) a 

a Ili (2). Nenhuma tinha história prévia de DST. Apenas uma leve acometimento e>ctra 
gen~al/ocular com diagnóstico de ar1ropa1ia por Behcet. A biópsia das úlceras genitais 

g.nosticou processo inflamatório crônico em todos os casos. Uma das pacientes teve 
,ssào espontânea antes da instituição do tratamento e 4 fizeram uso de prednisona 

(dose entre 1 e 2 mg/kg/dia) isoladamente. Em 1 dos casos associou-se colchicina ao 
comcólde. 

lli!l99 . . . 
A PREVENÇAO DE DSTIAIDS E AS ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA DAS 
""'OSTI UTAS DE BARCELONA (ESPANHA) E BELO HORIZONTE (BRASIL) 

OR (ES): MEDEIROS. RP . ' 
. uiçio: PO TIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS 

eço para correspondência:Rua : Brasópolis 284/301- Floresta - 30.150.170 - Belo 
~ e• nas Gerais 

& CW0!5UUIÇão é VIS1a em nossa sociedade como uma categoria transgressora , pois é 
- que rnphca na troca sexo e dinheiro. sem vinculação afetiva e não direcionada à 

orcx:nação Seus parceiros sexuais s3o homens conhecidos ou não. passantes que 
QIOSSU8ffl ónhetro para comprar um prazer. As prostitutas tem o oficio como um trabalho 

0'1lde: sacam sua sobrevivência e. muitas vezes. de sua famíl ia . Os clientes negam o 
aos oreservauvos. inclusive oferecem um valor mais alto pelo serviço sem condons. 

ndc:ede DST/AIDS na prostituição é baixa considerando o número de relações sexuais 
e9aoe&ec:a1as dtanamente. Certamente existem formas de prevenção de enferm idades 
esoec:íkas no refendo ambiente. Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada 

Barcelona e belo horizonte no período de 1994 a 1999. Objetivo: Estudar a 
..,._ção srnbóhca dos preservativos nas relações sexuais comercias e as allemativas 

oreva,ção das DST/AIDS no mundo da prostituição. Metodologia: Entrevistas em 
~ de. entrevistas informais e observação participante toram entrevistadas: 

s. donos de estabelecimento de prostiluição e clientes nas zonas de prostituição 
me<etric,o em Barcelona (Espanha) e. belo horizonte (Brasil). Resultados: As 
s percebem que seu corpo é o instrumento de trabalho. por1anto tem um cuidado 

com sua saude e logo com sua sobrevivência tem os preservativos como adequado 
a c,q,,enção das DST/AIDS. gravidez indesejada e significa uma barreira ao corpo do 

O d .ente busca na prostituição prazer e os preservativos significam uma barreira 
W"'0)6ca ao prazer. portanto é capaz de pagar até 5 vezes mais em uma relação sexual 

condom Os preservat ivos estão vincu lados às OST's. portanto representam algo 
e o prazer sexual está relacionado a positividade. Conclusão : Os preservativos, 

retações sexuais comercias tem significados diferentes para as prostitutas e para os 
e as imagens em torno deles são construídas de acordo com a representação 

· 90Clll as prostitutas necessitam do dinheiro do cliente para sua sobrevivência portanto 
vezes são capazes de aceitar a proposta do cliente-sexo sem preservativo maior 

~o. para prevenir das DST/AIDS criam práticas sexuais sem penetração como 
.-:nanva de sobrevivência . 
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RISCO DE TUBERCULOSE EM PACIENTES COM AIDS NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
AUTOR (ES): SANCHES K'·', SELIG L' ·' ·' : TRAJMAN A'·' ·: TEIXEIRA E' ·' : BELO M' ·', 
CASTELO BRANCO M'·'. 
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO' , SECRETARIA DE 
SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO'. UNIVERSIDADE GAMA FILHO', 
FUNDAÇÃO SOUZA MARQUES', FACULDADE DE MEDICINA DE TERESÓPOLIS'. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: R. Jorn. Henrique Cordeiro, 310/1008 B1 -2, 
Rio de Janeiro RJ - 22631-450 Brasil 

Objetivo: No Brasil a tuberculose (TB) é um a infecção freqüente entre pacientes com 
aids. O objelivo desse trabalho é identificar fatores de risco para a co-infecção HIV-TB. 
Metodologia: Foram analisados todos os 25.253 casos de aids em adultos (13 anos ou 
mais) notificados no Rio de Janeiro desde o inicio da epidemia . Pacientes com a sem TB 
foram comparados de acordo com as variáveis: sexo. idade. escolaridade e mecanismos 
de transmissão. Resultados: Um total de 6.872 (27,2%) pacientes tinham história de TB 
no momento do diagnóslico da aids. A média de idade foi de 34 anos ( 13-88), 62,8% tinha 
entre 20-39 anos a 91 , 1 % reside na região metropolitana. Entre os 18.379 pacientes sem 
história de TB a idade média foi de 35 anos ( 13-90). sendo que 63.2% tinha idade entre 
20-39 anos a 89, 1 % residiam na região metropolitana . Os fatores de risco encontrados 
foram : Sexo masculino : OR(95%Cl)=0 ,50: Idade <40 anos OR(95%CI) - 34 ,25: 
Escolaridade r Elementar OR(95%Cl)=4,53: Usuário de Drogas Injetáveis 
OR(95%Cl)=1,52: Homo/Bissexual masculino OR(95%Cl)=9,27. Conclusão: Pacientes 
com aids UDI. têm um maior risco de contrair TB. Os outros fatores de risco incluem sexo 
masculino, baixa escolaridade a idade jovem. Todos esses são fatores de risco conhecidos 
para a TB. O controle da TB em pacientes com aids está relacionado ao controle da 
endemia na população geral. 

6100 
AIDS, MULHER E PREVENÇÃO 
Autor (es): ~OBRE, MRC: VILANOVA, CRC 
Instituição: Secretaria Executiva de SaUde Pública - SESPA 
Endereço para correspondência: Av. Conselheiro Furtado, 1597. Nazaré,CEP:66.040.100, 
Belem-Pa 
O primeiro caso de AIDS. no Estado do Pará. foi notificado em 1985. através de exame realizado 
pela Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa). Segundo dados da 
Coordenação Estadual do Programa de DST/AIDS da Secretaria Execunva de Saúde Pública 
(Sespa). o Para tem registrado 1.424 casos de AIDS . sendo 1.117 em homens e 307 em 
mulheres. Sô em 1999. foram notificados 97 novos casos da doença. No Parâ. 780 pessoas já 
morreram de AIDS. sendo 621 do sexo masculino e 159 do sexo feminino. O coeficiente de 
incidência é de 28.4 por 100 mil habitantes. 
Tomando como base o aumento acentuado de casos de HIV/AIOS entre as mulheres. ou seja, 
a feminização da epidemia, o objetivo desta pesquisa foi verificar. através de entrevistas e reuniões 
com 32 mulheres portadoras de HIV/AIOS. Quais fatores têm contribuido para o aumento da 
infecção pelo HIV entre as mulheres. em especial , as Que possuem parceiro sexual fixo e único. 
Para a realização da pesQuisa, selecionamos, primeiramente. mulheres que estavam sendo 
atendidas na Unidade de Referência de Doenças Parasitárias Especiais (URE-Dipe). aproveitando 
o horário que elas iam para consultas médicas. Entre essas, estabelecemos os seguintes critérios 
para a escolha das 32 mulheres matriculadas na UAE -Dipe : aquiescer em responder o 
Questionário; ser casada ou viver com parceiro lixo e único e preencher o formulário de maneira 
completa. com seriedade. 
Na primeira etapa da pesquisa. loi utilizado um questionário com 15 perguntas. abordando 
aspectos como escolaridade. estado civi l. número de filhos. endereço. ocupação. uso do 
preservativo. conseQüência da doença, discriminação. Qualidade da assistência médica e social 
recebida. beneficias e participação em ONGs. Na segunda etapa, foram realizadas seis reuniões, 
partindo de relatos do cotidiano das mulheres e assuntos solicitados por elas mesmas. sendo 
Que a maioria dos temas estavam relacionados ao questionário. · 
Analisando os resultados. constatamos que 59.37% das mulheres infectadas não completaram 
o ensino fundamental : 96.87% estão em idade fértil: 62.5% não usam preservativo nas relações 
sexuais e 100% já sofreram discriminação e preconceito por serem portadoras de HIV/AIDS. 
Em relação às mulheres pesquisadas, o conhecimento sobre AIDS ainda se encontra restrito 
ao básico, pois se limitam às formas de transmissão e prcv~nção. 
Em seus depoimentos, as entrevistadas argumentaram que os profissionais de Saúde falam 
muito sobre o preservativo como prevenção as DST/AIDS. mas não ensinam como se coloca e 
nem perguntam o que os parceiros acham desse método preventivo. Também há a questão 
econômica, ou seja, a falta de poder aquisitfVo para a compra do preservativo. Outro fator. apontado 
por elas, é a confiança Que têm em seus parceiros. levando-as a nem pensar em se prevenir 
durante as relações sexuais. Por outro lado. as que conhecem o preservativo acham que a 
negociação sobre o uso do mesmo deve ser atitude do homem, pois é ele que comanda a 
relação. A maioria das mulheres pesquisadas reside em bairros carentes, distantes do centro e 
de diticil acesso a atendimento médico básico e especializado e vive desenvolvendo atividades 
domésticas. 
Apôs a infecção por HIV/AIDS , essas mulheres enfrentaram mudanças no convívio familiar e 
social. devido à discriminação e preconceito. que se iniciam desde a entrega dos resultados dos 
exames. muitas vezes feita por ·profissionais desabilitados·. 
O percentual de mulheres em idade fértil. chegando a 96,87%, significa o aumento tlo nascimento 
de crianças portadoras do HIV, jâ que a maioria não utiliza nenhum método preventivo. A baixa 
escolaridade contribui para dificultar o acesso das mulheres às inlonnações sobre os diversos 
aspectos da AIOS. no que se refere à prevenção, não conseguindo assimilar o que é infonnado 
por profissionais e voluntários nos atendimentos nas Unidades de Saúde. Essa deficiência de 
escolaridade reforça a submissão frente ao parceiro sexual, inibindo qualquer oportunidade de 
negociação. A vulnerabilidade das mulheres frente a AIDS é maior. principalmente, naquelas 
que se enquadram no perfil das mulheres pesquisada. 

~-----···········-··-····- ·-
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~~EVALÊNCIA DAS ETIOLOGIAS DE CORRIMENTO VAGINAL NAS MULHERES 

ATENDIDAS EM CONSULTAS DE GINECOLOGIA-DST. FORTALEZA/CEARÁ 
AUTORES: Alcaraz, 11·1 ; Oarce, M3; Bello, P-v1.1; Queiroz, T.R.B.S1 Feitosa, P; Coelho 

s•; Alberto, C5
; Sheridan P, Santana E'; Coelho, ICB1

, Salamon R1 

INSTITUIÇÕES : 1 Projeto HIVIDST Ceará 2. Universidade de Bordeaux li ; 3 LACEN-CE; 
4 CS O Pombo, 5 CS Meireles, 6 CS A Magalhaes 7 Universidade Federal do Ceará 
Endereço pera correspondência: CP 3226. Rodolfo Teofilo. CEP 60431 -970. Fortaleza
CE 
Introdução: O Programa de DST/Aids do Brasil dispõe de fluxogramas de atendimento 
pela abordagem sindrômica recentemente adaptados para uso no pais. Um estudo feito no 
Brasil em 1995 enfatizo as dificuldades apresentadas pelo fluxograma "corrimento vaginal", 
devido, entre outras, as freqüentes cervicites assintomáticas 
Metodologia : Para medir o desempenho do fluxograma de abordagem sindrômica 
"corrimento vaginar. elaboramos um protocolo de estudo com inclusão prevista de 800 
mulheres entre junho e dezembro 2000 com "corrimento vaginal" atendidas em consulta de 
ginecologia e DST. Três centros de saúde e o ambulatório em OST do hospital universitârio 
de Fortaíeza participam da pesquisa. 
As mulheres incluídas teriam corrimento vaginal , que seja motivo da consulta o sintoma 
observado pelo clinico. São maiores de 18 anos, não estão gravidas. não tomaram antibióticos 
nos últimos 15 dias. Após obtenção de um consentimento pos·esclarecido, toda paciente 
incluida tem um exame ginecológico completo com espéculo feito por um ginecologista, 
infecciologista ou enfermeiro já treinado para abordagem sindrômica. A historia clínica. em 
particular gineco·obstetrica. os f9.tores de risco potenciais são preenchidos tanto como os 
detalhes do exame clinico. Toda paciente tem colheita da secreção vaginal para teste pH, 
KOH , Gram e exame a fresco, colheita endocervical para busca de clamidia com PCR e 
EUSA+IFD, e de gonococo com PCR e cultura em meio VCN . A paciente recebe preservativos 
e tratamento sindrômica no dia dessa consulta. A avaliação da cura esta medida após 15 
dias clinicamente. Além de esse, uma avaliação bacteriológica esta precisa com Gram e a 
fresco em caso de Tricomoniase, novo exame PCR do exocol em caso de clamidia e gonococo 
feito 30 dias após o tratamento. 
Resultados:. Apresentamos os resultados intermediârios obtidos com inclusão de 75 
mulheres . 
A idade media das pacientes e de 29 anos. Se encontro a presencia de agentes de vaginite 
em 30 {40%) pacientes, as vezes 2 na mesma paciente: tricomonas em 4 (5.3%) pacientes; 
cândida em 8 (10.7%); e vaginose bacteriana em 24 (32%) pacientes. 
A presencia ao nivele do colo de clamidia se encontro em 9 ( 12%) pacientes, e de gonococo 
em 4 (8%). Uma de elas estava infectada pelos dos agentes (tolal de 17%). Só 8 de elas 
apresentavam um quadro clinico de exocervicite . 
Das 5 pacientes assintomaticas para cervicite, 1 apresentava um escore de risco superior a 
2, e uma tenha um parceiro com uma sintomatologia sugestiva de OST. Das 8 sintomaticas 
duas também apresentavam um escore de risco superior a dos. Das 62 pacientes sem 
cervicite bacteriológica, 7 apresentavam um escore de risco superior a 2. Dessas 13 pacientes 
com cervicite bacteriológica, 6 já tiveram pelo menos um aborto espontâneo o induzido. Só 
2 delas pretendiam usar preservativo regularmente. 11 das 75 apresentavam mas de uma 
infeccão. Em 9 das 13 pacientes com clamidia o gonococo se enconIrou a presencia de 
agente de vaginite concomitante 

Discussão : 
Precisa esperar a continuação das inclusões para concluir sobre a prevalência aparentemente 
alta das ceivicites em mulheres com corrimento vaginal , e medir nas condições de Fortaleza, 
o peso de vários fatores de risco já incluídos no fluxograma o não. 
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Introdução: As doenças sexualmente transmissíveis constituem um importante problema 
de Saúde Pública no Ceará. para ambos os sexos. As mulheres. porém. são especialmen1e 
vulneráveis a estas infecções. devido aos inúmeros fatores bio•psicosociais e culturais 
que envolvem sua sexualidade. As conseqüências destas doenças para as mulheres 
grávidas podem trazer sérios riscos para a vida da mãe e seu concepto. Até hoje no Ceará, 
fora do HIV e da sífilis, não se tem dados de prevalência de DST em mulheres grávidas. 
Um estudo da prevalência de varias DST em mulheres grávidas esta se realizando. 
Apresentamos os primeiros resultados. 
Objetivo : Estimar a prevalência de DST em mulheres grávidas de Fonaleza e Aracati . 
Metodologia : O grupo pesquisado loi obtido de mulheres usuárias dos serviços de • 
atendimento pré•natal de duas unidades de saúde : uma em Fortaleza e uma em Aracat i. 
Foram incluídas neste trabalho mulheres com diagnóstico de gravidez, residentes nessas 
localidades. As pacientes incluidas assinaram um termo de compromisso. Foi aplicado 
um questionário para levantamento de dados pessoais. Foram rea lizados exames clínicos 
na busca de sinais e sintomas sugestivos de uma DST e colhidos exames laboratoriais 
para o diagnóst ico de vaginose bacteriana, candidiase, e tricomoniase (microscopia); 
gonorréia e chlamydia (PCR): sífilis (RPA +/· FTA abs); e HIV (ELISA). As amostras estão 
sendo analisadas nos laboratórios das un idades de saúde locais e no Laboratório Cenlral 
de Saúde Pública do Estado do Ceará (LACEN-CE). A análise dos resultados foi feila 
através do programa Epi-lnfo 6.04b. 
Resultados: De março a maio de 2000 foram incluídas na pesquisa 321 mulheres sendo 
que 30% destas são gestanles de menos de 20 anos de idade.Quando se referiu se em 
alguma época de sua vida tinha antecedentes de DST, 70% (225) declararam ter tido um 
corrimento vaginal (transparente 8%; amarelo 11%, branco 81 %). 2 .2% (7) declararam ter 
tido uma verruga genital. 1 .6% (5) decla•aram ter tido uma ferida genital. 
Ao exame físico realizado após a entrevista. 292 ( 91 %) das mulheres apresentaram um 
tipo de corrimento vaginal; 21 (6.5%) apresentaram dor pélvica, 5 ( 1.6%) verrugas. 3 
(0,9%) vesículas. e 1 (0.3%) ulceração vaginal na área vulvar. 
Os resultados da microscopia ao l resco mostrou 14,6% de Candida sp, 1,9% de 
trichomonas. A microscopia com Grar.·, mostrou Gardnerella em 15,3%. Gardnerella com 
Mobiluncus em 8,4% e Trichomonas em 8,4% dos casos. Os exames de sorologia 
mostraram 3 casos positivos com RPA (0.9%) e nenhum com o ELISA para o HIV. 
Discussão : Nesta população os resultados disponíveis mostram uma alta prevalência 
tanto de sinais e sintomas de DST como de resultados laboratoriais posiU-,os. A 
busca clinica sistemática de síndromes de DST no prenatal e o tratamento inmediato 
parecem uma necessidade imperativa sendo uma ferramenta altamente custo
efectiva para diminuir a morbilidade e a mortalidade perinatal como o sofrimento 
das maes. 
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INTRODUÇÃO: Existem poucos estudos sobre o uso da azitromicina no tratamento da sífilis. 
Esta droga, que provou ter atividade treponemicida in vitro, pode ter um papel importante no 
tratamento de pacientes com sífilis recente com contra•1no1cações para o uso de penicilina . 
Objetivo: Aval iar a azitromicina como terapêutica da sífilis adquirida , na qual a utilização de 
penicilina tenha alguma impossibilidade. Metodologia: No período de dezembro de 1993 a 
fevereiro de 2000, foram tratados com azitromicina, no Setor de DST-UFF, cinqüenta e sete 
pacientes com sífilis adquirida (primária. secundâria e latente recente) com comprovação 
diagnóstica microbiológica e/ou sorológica. O acompanhamento sorológico foi bimensal. 
Utilizou•se a azitromicina. nos pacientes que tinham qualquer impossibilidade para o uso da 
penicilina. Os pacientes foram aleatoriamente divididos em dois grupos; um grupo recebeu 
1g V.O., em dose única semanal , durante 3 semanas; o outro recebeu 1g V.O., dose única 
semanal, durante 4 semanas . Só partic iparam do estudo àqueles pacientes que após 
consentimento informado concordaram com as normas do protocolo. Resultados: Cinqüenta 
e sete pacientes foram tratados: 27 no grupo tratado por 3 semanas e 30 no grupo tratado 
por 4 semanas. No primeiro grupo havia 10 mulheres e 17 homens; no segundo 12 mulheres 
e 18 homens. No primeiro grupo 24 pacientes apresentavam·se em fase recente 3 em fase 
latente precoce; no segundo grupo 26 pacientes apresentavam•se em fase recente e 4 em 
fase latente precoce. Todos os exames de VDRL pré tratamento foram posit ivos, variando 
de 1 :4 até 1 :2048. Após a primeira dose, observou·se acentuada melhora clinica em todos 
os pacientes, os quais evoluiram com regressão total das lesões em no máximo 2 semanas. 
Houve redução nos títulos de VDAL de pelo menos 4 diluições entre as sorologias pré 
tratamento e as últimas sorologias em 54 os pacientes. O intervalo entre estas variou de 4 a 
9 meses. Três pacientes após redução dos niveis de titulação de anticorpos por VDRL voltaram 
a subir. Um desses era seropositivo para o HIV, não usava preservativo. continuava com 
múltiplos parceiros e apresentou novas lesões genitais. No serviço de acompanhamento 
para HIV recebeu nova medicação treponemicida. Os dois outros eram HIV negativo e a 
sorologia estabilizou após três tftutos mais baixos do que o inicial. Embora não configurando 
formas definitivas de falha. optamos, baseado no critério de diminuição de quatro titulos. 
classificar como insucesso terapêutico. Estes dois últimos eram do grupo de quatro doses. 
Dos cinqüenla e sete pacientes , 16 apresentavam DST associadas Desses, 6 (10,5%) 
eram HIV positivos. Conclusões: Este trabalho não teve a finalidade de apresentar a 
azitromicina como a primeira escolha no tratamento da sífil is adquirida, mas sim de encontrar 
uma opção terapêutica segura para pacientes que tenham, por algum motivo, impossibilidade 
de usar a penicilina. Conclui·se com as experiências trazidas pela rotina do Setor de DST. 
UFF, que a azitromicina pode ser adotada como um tratamento alternativo na sífilis adquirida. 
mesmo que o paciente seja seropositivo para HIV. O estudo continua em andamento, a fim 
de observar·se mais casos e aumentar o tempo de seguimento, uma vez que o presente 
estudo mostrou remissão total da sintomatologia clínica condizente com redução dos titules 
de anticorpos em 95% dos pacientes investigados. 
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Nos últimos anos a AIDS. como problema de saúde pública, vem levantando várias situações 
de riscos relacionadas com as doenças infecto-contagiosas que até então estavam 
relegadas a segundo plano. Entre estas situações está a biosegurança do profissional de 
saúde que corre um risco de 0.3% de contaminação com HIV nos acidentes 
perlurocortantes. O conhecimento acuniulado e as pesquisas cientificas realizadas sobre 
a transmissão de doenças infecto-contagiosas no ambiente ocupacional de saúde levaram 
a formulação das precauções padrões que, uma vez apl icadas, diminuem os riscos de 
contaminação para os profissionais de saúde e para os pacientes. A realização de 
intervenções para reduzir o risco de transmissão ocupacional do HIV dá·se pr incipalmente 
na adoção de normas de biossegurança nos setores de saúde. adoção de técnicas corretas 
de trabalho e principalmente agilidade na administração da quim ioprofilaxia . No enlanto, 
até o momenlo. a resposta a este desalio não tem sido a ma is adequada . Ora estes 
profissionais adotam procedimentos de biosegurança desnecessários ou anerosos, ora 
eximem-se de qualquer cuidado, ficando expostos ao risco de infecção. Este trabalho tem 
a finalidade de divulgar estas técnicas de biosegurança tornando-se assim mais um meio 
eficaz para controle de contaminação dos profissionais por AIDS. 
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1 TREINAMENTO DE LÍDERES COMUNITÁRIOS NA BUSCA ATIVA DE DST 
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INSTITUIÇÃO: CENTRO DE REFÊNCIA E TREINAMENTO EM DST/HIV/AIDS - SÃO 
PAULO 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Santa Cruz. 81 • São Paulo capitaV 
ambulatório de dst - cep 04121-000 

INTRODUÇÃO: Este trabalho têm o objetivo de apresentar e discutir um projeto de 
intervenção para capacitação de líderes comunitários visando à sensibilização para a 
promoção da saúde na busca ativa de dst, nas várias comunidades em que os participantes 
atuam como representantes. 
OBJETIVO: Os objetivos do trabalho se pautam, basicamente, em: a) lnterterir na quebra 
da cadeia epidemiológica das dst e hiv; c) Ampliação da rede de multiplicadores para 
detecção de sinais e sintomas de dst e encaminhamento para serviços de saúde: d) 
Enfatizar questões ligadas à sexualidade, mitos, tabus, preconceito e vulnerabilidade. 
METODOLOGIA: Metodologicamente destacam-se três fases: 
PLANEJAMENTO: a) Identificou-se a existência de lideres comunitários no ambulatório 
de dst b) Identificação dos representantes comunitár ios c) Planejamento de treinamento 
junto às lideranças comunitárias. 
EXECUÇÃO - A divulgação foi feita em instituições e certificou-se que os inscritos já 
desenvolviam algum trabalho com unitário. O treinamento se deu através de exposições 
dialogadas, oficinas e debates c) propor reflexão e discussão sobre comportamentos de 
risco e sexo mais seguro. 
SUPERVISÃO : Supervisão nas comunidades em que está sendo desenvolvido o projeto. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO : Este treinamento foi dado para vinte pessoas 
representanres de diversos segmentos das comunidades que atuam em projetos 
governamentais e não governamentais. 
Até o presen e momento, como resultado parcial do treinamento rea lizado. está havendo 
um programa de supervisão para os treinandos para a realização dos projetos em suas 
inst Jtuiçóes. Estão sendo desenvolvidas atividades com população de rua e comunidade 
indígena. as quais já apresentaram um projeto piloto enfocando a prevenção e busc·a 
ativa de dsL Duas lidera---flças estão, sob nossa supervisão, defin indo a implantação 
de seus prqetOS de in ervenção junto às com unidades as quais estão inseridos. 
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INSTITUIÇÃO: SEC ETAR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA DR. EUSÉBIO N. A. DE SOUZA. N ' 
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Conhecer para nterw. se constitui na atualidade uma ação de significativa relevância, 
quando se pretende. tana p<ática sistematizada e fundamentada em bases teóricas. Com 
o objetivo de caraaenzaro perfil da clientela assistida pelo programa DST/AIDS do município 

. de Ouixadá deserndlleu-se esse estudo. De natureza quantitativa com abordagem descritiva. 
A coleta de dados oo rea luada a partir das fichas de atendimento de DST do projeto HIV/ 
DST Ceará-CECAO no tota l de 100 fichas, escolhidas aleatoriamente ( 1998-2000). Os 
resuhados mostraram que (70"/4} da amostra é do sexo masculino, (30%) do sexo feminino. 
A fa ixa etária quepredoml'lOU foi de (20-29) anos (31%); (10-19) anos (28%) ; (30-39) anos 
(22%}: (40-49) anos ( 15%); (50-59) anos (3%) e (60-69) anos (1 %). Quanto a procedência 
tivemos (79%) da zona urt>ana, (17%) da zona rural e (4%) de outros municípios. Já em 
relação a escolaridade (46%} cursaram o ensino fundamental , (20%) ensino médio, ( 17%) 
ignorado ou não ,n arrogado. (15%) analfabetos e (2%) ensino superior. Quanto ao 
diagnóstico sindrõmico das DST tivemos (48%) corrimentos uretrais, (33%) condiloma 
acuminado, (11 %} corrimentos vaginais e (8%) de úlceras genitais. Concluímos que as 
DST predominaram no sexo masculino, na faixa etária de (20-29) anos de idade. E que a 
maioria da população atendida é procedente da zona urbana. Que os corrimentos uretrais 
constituem a maiOI' incidéncia de DST. Os resultados apontam uma clientela diversificada 
no que diz respeito a escolaridade, idade, procedência, e sexo; no entanto o sexo masculino 
ainda detém o ma10r número de casos de DSTs concentrados numa faixa etária de 20 a 29 
anos 
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' CICATRIZES CORPORAIS EM MULHERES DETENTAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
AUTORES: GIORDANI, A. T. ; BUENO, S.M.V. 
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PROBLEMA: A violência é um dos maiores problemas que a população vem sofrendo na 
pós-modernidade. A mulher presidiária, habitualmente vítima de violência dentro de casa 
e nas ruas, na cadeia também sofre maus tratos, humilhações e assédio sexual. E em 
algumas cadeias, o estupro. Envolvida neste processo crescente de violência, a mulher 
encontra-se constantemente vulnerável às DST-aids. OBJETIVO: Sensibilizadas com estas 
questões e fundamentadas em referenciais teóricos com relação a violência e as DST
aids, investigamos qual a percepção que as detentas têm sobre a violência, detectando 
suas possiveis experiências, levando em consideração, suas cicatrizes traumáticas por 
violência física sofrida, e conseqüentes riscos de infecção pelo HIV-aids. METODOLOGIA: 
Desenvolvemos uma pesquisa-ação, humanista e qualitativa, atendendo aos preceitos 
éticos e o rigor científico. Identificamos com as detentas sua percepção e seus problemas 
relativos a violência e riscos às DST-aids, através de estudo exploratório, trabalhando 
posteriormente a intervenção, utilizando a metodologia participativa. Pesquisamos 5 
mulheres detentas em duas cadeias do interior paulista, sendo todas portadoras de cicatrizes 
traumáticas tisicas provenientes de violência e que aceitaram participar da pesquisa. 
RESULTADOS: A maioria é má.,, solteira e doméstica, com idade entre 18 e 34 anos, 
apresentando baixa escolaridade. Todas (05) apresentam cicatrizes corporais por violência 
física , provocada principalmente por armas de fogo e branca, totalizando 12 cicatrizes, 
sendo que 05 deste total, encontra-se no corpo de uma só mulher. As cicatrizes datam de 
menos de 1 ano alé 11 anos e surgiram a partir de golpes desferidos por pessoa inimiga do 
marido envolvendo traição. Outros casos, ocasionando ferimentos pelo próprio parceiro, 
bem como, por colegas de boate e de drogas, principalmente em brigas. Quanto ao 
significado dessas cicatrizes à vítima dentro ou fora da cadeia, a maioria negou existir. No 
entanto, fez-se referência a invalidez de um braço, atitude de defeS? de outra suposta 
vitima e demonstração de revona com relação ao agressor. CONCLUSAO: Estas mulheres 
sentem-se profundamente desrespeitadas e violentadas deritro e fora da cadeia , 
considerando-se as inúmeras privações e humilhações pelas quais são submetidas tanto 
por pessoas com quem estão afetivamente ligadas como por autoridades policiais. Suas 
talas são carregadas de trauma , inconform ismo, rancor e revolta, também frente a 
consciência de sua vulnerabilidade aos riscos à infecção das DST e HIV-aids. 
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Apesar das freqüentes campanhas publicitárias nos meios de comunicação e atividades 
de educação em saúde, a maioria dos jovens e adolescentes apresentam poucas 
informações consistentes a respeito de AIDS e Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
resultando num aumento de situações de risco para contaminação dessa população. Este 
trabalho objetiva analisar os conhecimentos dos alunos do ensino médio nas redes pública 
(PUB) e privada (PRIV) sobre as DST e AIDS a partir de classificação de risco de srtuações 
apresentadas , bem como do nivel de confiança atribuído aos variados me ios de 
comunicação. Foram aplicados questionários no interior da sala de aula de uma escola 
pública e outra privada de ensino médio de João Pessoa -PB. Trezentos e cinqüenta e 
cinco jovens responderam o questionário. sendo 182(51 ,3%) da rede públ ica e 173 (48, 7%) 
da rede privada. A grande maioria dos estudantes (95.6% - PUB e 95,8%-PRIV) refere 
alguma DST. Na opinião da maior parte dos entrevistados, brincar com crianças portadoras 
de DST/AIDS (80%-PUB / 79, 1 %-PRIV) e o ato do aperto de mãos (98,9%-PUB / 98,8%
PRIV) são situações apontadas que não apresentam risco. As situações que apresentam 
um grau de risco elevado são: compartilhamento de agulhas e seringas no uso de drogas 
injetáveis (95,6%-PUB / 95,9-PRIV) e a manutenção de relações sexuais sem uso de 
preservativos (93,3%-PUB / 93.6%-PRIV). Quando avaliada a busca de informações, os 
meios a que são atribuídos um maior nível de confiança são os profissionais de saúde 
(81 ,3%-PUB / 86, 1 %-PRIV) e hospitais e clínicas particulares (59,9.%-PUB / 70,5%-PRIV}; 
enquanto que os meios com um menor nível de confiança são o trabalho (25,3%-PUB / 
25,4% PRIV) e a igreja e templos religiosos (29, 1 %-PUB / 33, 1 %-PRIV). Constatou-se 
que, apesar das diferenças sócio-econômicas, os estudantes das escolas públicas e 
privadas mostraram que seus conhecimentos a respeito de DST/AIDS são bastante 
equivalentes. Esta semelhança deve-se , provavelmente, ao acesso aos meios de 
comunicação e à capacidade de gerenciamento das informações recebidas. 
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conhecimento ético diante de hiv/aids entre médicos e estudantes de medicina em fortaleza, 
ce. 
da frota , hg: caminha, i: távora. frt; Faculdade de Medicina-UFC 
Endereço: iusta @fortalnet.com.br 
Introdução: A AIDS acomete mais de trinta milhões de pessoas em todo o mundo e , 
desde seu surgimento, no início da década de 80, vem levantando diversas discussões 
éticas e trazendo questionamentos novos à prática médica. Por envolver questões morais, 
a abordagem do paciente HIV positivo tem ampla divergência de opiniões, não só da classe 
médica bem como da população em geral, causando dif iculdade na elaboração de normas 
que a conduzam. Objetivo: A pesquisa busca avaliar a opinião e o conhecimento do médico 
em várias áreas de atuação e do estudante de medicina em relação a aspectos éticos e 
legais da conduta médica frente a diversas situações envolvendo HIV/AI OS. Metodologia: 
Trata•se de um estudo transversal feito através de questionário fechado, aplicado e médicos 
(48%) e estudantes de medicina (52%) em Fortaleza, CE. As perguntas. em um total de 
1 O, expunham possíveis situações (!o coti~iano da atenção à saúde ao paciente com HIV, 
e as respostas eram do tipo SIM/ NAO/ NAO SEI. Os dados foram digitados e analisados 
no sottware Epi-info versão 6.02 . Resultados : Em um total de 117 participantes. 56(48%) 
eram médicos, 20(17%) internos e 41 (35%) estudantes do 4 • semestre. Os médicos 
pertenciam a 16 especialidades diferentes: 30% trabalhavam em serviços de emergência, 
27% em ambulatório ou enfermaria de doenças infecciosas e 43% em outros locais: 
mediana de tempo de formado foi de 16 anos ( amplitude 15 - 35 anos). Quando 
questionados se o médico poderia quebrar o sigilo em alguma situação, 74( 63%) dos 
part icipantes disseram SIM. sendo as situações mais prevalentes a notificação aos órgão 
governamentais de vigilãncia epidemiológica(69%) e a informação ao cõnjuge(43%). Com 
relação a recusa de atendimento por parte do médico ao paciente HIV positivo, 59(50%) 
responderam que sim sendo a falta de mecanismos de proteção contra a contaminação a 
principal questão levantada(91 %). A freqüência de respostas positivas foi de 42% quando 
questionados se poderia ser fetto exame diagnóstico sem a autorização do paciente, sendo 
que destes, 73% consideraram a situação em que o paciente estivesse em perigo de vida 
e 57% marcaram a situação em que houvesse contaminação por parte da equipe médica 
com o sangue do paciente. A existência de discriminação médica ao paciente soro positivo 
foi referida por 81 (69%) dos participantes. porém apenas 9% não se consultariam com 
médicos HIV positivos e 12% não permitiriam que eles participassem de suas equipes. 
Discussão: Quando comparados. médicos e estudantes de medicina , diferença 
estatisticamente comprovada só foi encontrada com relação a quebra de sigilo diagnóstico 
para a notificação da doença aos órgãos competentes, onde 59,6% dos médicos disseram 
que SIM conlra 36% dos estudantes ( p= 0,016). Considerando o Código de Ética Médica 
e as orientações do Conselho Federal de Medicina, a porcentagem de respostas corretas 
foi: (a) com relação a todos os itens de Sigilo Profissional, 4,7%: (b) a todos de Recusa de 
Atendimento ao Soropositivo, apenas 1,8%; e (c) a todos de Real ização de Exame 
Diagnóstico sem Autorização do Paciente, 7,4%. Conclusão: Observou-se uma quase 
total ignorância das condutas e posições éticas recomendadas frente ao paciente HIV 
positivo e urgem campanhas educativas para profissionais de saúde e estudantes da área. 
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AMILOIDOSE PERINEAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESÔES SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS 
AUTORES: GONÇALVES, AKS; SILVA,PRL; VICEf>{TIM, R, GIRALDO, P. i INSTITUIÇÃO: 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 
ENDEREÇO PARA CORRESPODÊNCIA: Rua Alexander Fleming, 101. CEP 13083-970 

As lesões vegetantes na região genital feminina são relativamente freqüentes a requerem 
elucidação etiológica apropriada antes que o tratamento seja instituído. Muitas pacientes 
encaminhadas para as clinicas de DST podem ter dermatoses como diagnóstico diferencial 
dessas lesões. A amiloidose é uma doença sistêmica cuja causa ainda é pouco compreendida 
e o diagnóstico clínico não é em geral feito até que a doença esteja avançada. Constitui um 
grupo de atecções de diversas causas caracterizadas pelo depósito extracelular da proteína 
fibrosa amilóide em vários tecidos, em quantidade suficiente para comprometer a função 
desses órgãos. A amiloidose envolvendo trato genital feminino é bastante infreqüente. Sua 
associação a miomas uterinos foi descrita em paciente gestante de quarenta a sete anos que 
apresentava sangramento transvaginal imponante. Foram descritos ainda oito casos de 
amiloidose na cervix uterina, associados a processos inflamatórios crônicos e alguns deles 
curiosamente associados ao carcinoma de células escamosas da cervix uterina. Não existem 
casos previamente descritos de amiloidose nodular primária localizada no períneo feminino, 
sendo esta condição bastante rara. Na tentativa de alertar os ginecologistas para esta 
possibilidade. apresentamos um caso em de uma lesão genital pouco usual causada por 
amiloidose em que inicialmente houve suspeita de DST. Uma mulher de 57 anos, de cor . 
branca, tabagista, gesta VIII para VI abortos li, menopausada aos 48 anos foi encaminhada 
ao Ambulatório de Infecções Genitais do Departamento de Tocoginecologia da UNICAMP, 
sem diagnóstico, após ter sido avaliada por diversos profissionais entre eles dermatologista e 
oncologista. Apresentava na ocasião, duas lesões em alto relevo, de coloração violácea, com 
consistência amolecida e carnosa, que mediam aproximadamente dois a cinco centímetros 
respectivamente apresentando uma pequena área hemorrágica no seu interior. Estendiam• 
se da fúrcula à prega glútea esquerda, sendo pruriginosas e esporadicamente apresentando 
drenagem de secreção sanguinolenta e fétida. A paciente em questão apresentava como 
antecedentes patológicos: diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva 
desenvolvida após infarto agudo do miocárdio há 5 anos. Tinha sintomas de dispnéia, dor 
precordial e edema de membros inferiores. Fazia uso de insulina NPH, digoxina, e furosemida. 
Tendo sido sugerido o diagnóstico de granuloma eosinof1lico, foram real izadas duas biópsias 
locais que surpreendentemente mostraram o diagnóstico de "ami1oidose cutãnea primária .. . 
Foi realizada micrografia eletrônica demonstrando a produção intracitoplasmática de depósitos 
filamentosos (amilóide) em tibroblastos. Desta forma o presente achado desca rtava a 
possibilidade de tratar-se de lesões precursoras de discrasias plasmoc iticas, em vista de 
plasmocíticos não apresentarem relação com a etiologia da lesão. A amiloidose primária 
localizada na região genital é extremamente rara. A maioria dos casos previamente ocorridos, 
foram em homens entre 27 a 72 anos. O depósito de amiloide parece ser um fenômeno muito 
freqüentemente relacionado à idade e a forma sistêmica não está presente na maioria dos 
pacierites. A amiloidose deve ser considerada em qualquer paciente acima de 40 anos que 
apresente: sindrome nefrótica. insuficiência cardiaca congestiva, neuropatia periférica 
idiopática ou uma inexplicada hepatomegatia. Acreditamos que no nosso caso específico 
possa exist ir alguma relação entre a idade da paciente e patologia em questão pelo fato da 
mesma ter aparecido apenas na senectude, não havendo relato prévio de amiloidose até 
então. Em estudos anteriores com amiloidose primária sitiada em outras topografias, houve a 
sugestão de que neoplasias prévias poderiam contribuir para o desenvolvimento da amiloidose 
na forma localizada. Em nosso caso especifico essa relação não esteve presente, embora a 
paciente apresente sinlomas cardíacos (ICC) a gastrointestinais (diarréia) que poderiam ser 
atribuídos a manifestações sistêmicas da doença. 
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Introdução: No Brasil o setor público tem papel predominante na prevenção e tratamento 
da Aids. O presente trabalho apresenta as Despesas Nacionais em Aids no Brasil. Os 
montante e os fluxos dos recursos federais aplicados na prevenção e tratamento da Aids 
em 1997 e 1998. Os dados de 1999 estão em conclusão final e deverão também ser 
apresentados. O trabalho descreve os seguintes fluxos: (i) dos recursos de fontes a fundos 
(ou agentes financeiros): (ii) de fundos a instituições prestadoras: (iii) outros fluxos 
Objetivo: As despesas referem-se aos gastos com Aids custeados pelo Ministério da 
Saúde-MS. englobando os dispêndios real izados na promoção à saúde, prevenção ao 
HIV/aids e DST, vigilância epidemiológica do HIV/aids e OST, e na atenção à saúde de 
pessoas que vivem com aids, especialmente no custeio de atendimento ambulatorial e 
hospitalar, na distribuição de medicamentos (anti-retrovirais e para infeccões oportunistas) 
e no financiamento de exames para triagem de sangue utilizado em transfusões. 
Metodologia : Todas as despesas são registradas em sistemas informatizados. As despesas 
são originárias de duas fontes: (i) recursos do orçamento público federal destinados ao 
MS: e, (ii) recursos provenientes de empréstimo contraido junto ao BIRD. Os agentes de 
financiamento (fundos) são as Instituições que concentram , gerenciam e administram 
recursos, que são o Ministério da Saúde e as Agências da ONU (UNOP e UNDCP). e os 
canalizam para as instituições prestadoras de serviços. Cada fluxo tem suas próprias 
características e detalhamento. 
Resultados : Os gastos com Aids em 1998 ( USS 485.81 milhões) apresentaram um 
crescimento real de 28,3%. representando um comprometimento de 2,9% do gasto total 
em saúde do MS ( US$ 16.65 bilhões) no ano de 1998. A maior parcela do total de 
recursos gastos com Aids, 87,8% em 1997 e 92, 1% em 1998. foi adm inistrada pelo MS, e 
o restante pelas Agências da ONU. Em 1997, do total de recursos utilizados (USS 339.56 
milhões ), os originários de fontes nacionais representaram 86,8% e. 13,2% foram de 
fontes externas. 
Conclusões: Em 1998, os recursos de fonte nacional foram de 90,6% do total e 9,4% 
financiado com recursos de empréstimos externos. Em 1998, as despesas com 
assistência, foram as que tiveram maior participação (80,8%), apresentando um 
crescimento de 42,2°/4 em relação a 1997. Os gastos com assistência (tratamento) 
são relativamente altos em relação ao total de dispêndios federais com aids, pois se 
destinam principalmente à aquisição de medicamentos para aids. Os gastos com 
prevenção, desenvolvimento institucional e vigilãncia epidemi~ógica, apresentaram 
redução em 1998. As despesas com testes para HIV tiveram um crescimento de 
20,2% em 1998. Diversas outras conclusões e comparações. 
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Percepção de seropositivos ao HIV acerca de aspectos favoráveis e desfavoráVeis ao uso 
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INTRODUÇÃO: Estudos têm evidenciado que a aderência ã terapia com Antiretrovirais 
(ARV). está re la-
relacionada à maneira do paciente se relacionar com sua doença, seu tratamento e com o 
mundo. Sendo a sexualidade um aspecto imprescindível da interrelação do indivíduo com 
seu meio social. o seu estudo também é fundamental para a compreensão dos aspectos 
relacionados à aderência aos ARV. 

OBJETIVO: Identificar aspectos do comportamento sexual entre aderentes à terapia ARV. 

METODOLOGIA: Foram enlrevistados dezoito doentes de Aids (1 o masculino e 8 feminino), 
na faixa elária entre 26 e 53 anos de idade, recebendo terapia ARV há pelo menos 1 ano. 
Todos estavam registrados no Ambulatório de OST/Aids da Secretaria da Saúde de Ribeirão 
Preto-SP. A m~nor contagem de células CO~detectada no início da terapia foi 8 células / 
mm3 e 350 apos 2 anos. A maior carga vi rai encontrada foi de 750.000 cópias/mi no inicio 
e 1900 após um ano de tratamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os clientes referiram sensações de indisposição tisica 
no início da terapia: indisposição, náusea, sonolência, formigamento e alguns problemas 
psico•sociais constantes, como "tomar os comprimidos .. perto de outras pessoas e se 
lembrar da infecção sempre que tomam os remédios. 
Quinze clientes (83.3%) disseram que sua auto-estima foi elevada, 40% sentiram-se mais 
energéticos. 
Doze (66.7%) disseram que sempre usam condons. 2 (11 , 1 %) nunca e 4 (22.2%) não 
tiveram relação sexual no último ano. Para os outros 14 (77,8%) o número de parceiros 
sexuais. regular ou não, variou de 1 a 1200 no ano passado. Três pessoas disseram que 
não tiveram mais parceiro sexual após a terapia com ARV. A frequência de relação sexual 
variou de 1 a cada 3 meses para 4 por dia . Houve diferença entre gênero, considerando
se o número de parceiros sexuais (mais elevado entre masculino). 

CONCLUSÃO: A elevação da auto-estima foi o mais importante aspecto mencionado com 
a terapia ARV. Acreditamos que a alta auto-estima contribui para uma qualidade melhor de 
vida e um melhor auto cuidado, incluindo o comportamento sexual seguro. 
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SIFILIS ADQUIRIDA E SIFILIS CONGENITA - AÇÕES DO MUNICIPIO DO RIO DE 
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INTRODUÇÃO: A sífilis, como outras DSTs, foi ofuscada pela epidemia de HIV/AIDS. A 
transmissão da sífilis da gestante infectada para o seu filho é causa de abortamento, 
prematuridade, natlmortalidade e seqüelas graves nos que sobrevivem. O município do Rio 
de Janeiro traçou estratégias para resgatar a sífilis e manejá·la adequadamente. 
METODOLOGIA: Para apresentação dos dados foram revisados os bancos de sífilis 
congênita (SC). da campanha de eliminação da SC e dos relatórios trimestra is dos grupos 
de investigação de SC, estes últimos atingindo 99 unidades municipais que prestam 
assistência pré•natal e 9 maternidades. Treinamentos sistemáticos para os profissionais de 
saúde foram real izados. material educativo para este público e para os usuários do sistema 
de saúde foram criados e/ou reproduzidos e distribuídos. 
RESULTADOS: Com os tre inamenlos realizados a panir de 08/96, os dados de notificação 
de incidência de sífilis adqu irida mostraram um aumento de 14,8 1/100.000 habitantes em 
1996 para 66,74/100.000 habitantes em 1999. A incidência de SC tambêm aumentou de 
4,2/1.000 nascidos vivos em 1996 para 7,5/1.000 nascidos vivos em 1999. Na campanha 
de eliminação da SC de 1999 a prevalência de síf ilis entre 9.448 ges1antes, testadas durante 
6 semanas consecutivas, foi de 5,3%. Os rela tórios trimestrais que se seguiram mostraram 
prevalências de 4,7%, 4,8% e 4,2%, respectivamente. 

, DISCUSSÃO: Os aumentos de incidência de síf ilis adquirida e de SC refletem um aumento 
! das nottticações provavelmente estimuladas pela educação continuada de profissionais de 

saúde e da implantação dos pólos de atendimento às DSTs na cidade. 
CONCLUSÃO: A eliminação da SC só será conseguida através de um sislema de educação 
continuada de profissionais de saúde. conscientização da população e com a implementação 
das normas do Ministério da Saúde para diagnóstico e tratamento da sífilis adquirida na 
gestante e seu parceiro. 

6115 
DESCE T IZAÇÁO DO PROGR AMA DE CONTROLE DE DST EM UNIDADES 
BÁSICAS DE . E EM UMA DAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS DO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JA EJRO 
AUTORES CAROOZO. Andréa Augusta ; CAETANO, Silvana Costa 
INSTITUIÇÃCX:OOROE AÇÃO DE ÁREA PROGRAMÁTICA 5.3 / SMS / PCRJ 

te transmissiveis estão presentes ao longo da História e as medidas 
de controle paaantes à população devem estar alicerçadas na detecção precoce, 
diagnósuco, mplementação do tratamento ao ponador e parceiro(s). bem como a mudança 
de componameruo. 

Os S8MÇOSdevem estar organizados para trabalhar a abordagem sindrõmica permitindo 
o pronto atendmentocom medicamentos específicos, além de proporcionar ações educativas 
e de aconsetlamento, Visando a interrupção da cadeia de transm issão das DSTs. 

O obj81rvo deste trabalho é relatar a experiência de implantação do Programa de Controle 
das DSTs nas 14 Unidades Básicas de Saúde que integram a Area Programát ica 5.3 (Santa 
Cruz). Tal área dista aproximadamente 60 Km da região cenlral do município do Rio de 
Janeiro. com 290000 habitantes (1998) com taxa de crescimenlo de 13% na década. 
apresentando os mais baixos índices de renda e piores indicadores de saúde. 

A metodologia utilizada foi a con fecção de um Plano de Ação o qual tinha como metas: a 
descen1ra l1zação dos pólos de atenção em 100% das Unidades, a panir da organização do 
Programa de Prevenção e Conlrole das DSTs: a implemenlação de um Programa de 
Educação Conlinuada visando lreinar 80% dos profissionais das unidades de saúde e a 
const ituição de um Sistema de Monitorização e Avaliação à nível local e regional. 

Decorridos 4 meses da implanlação do Projeto. os resultados alcançados foram: 
79"4 das unidades de saúde organizaram o Pólo. desenvolvendo ações de diagnóstico. 

tratamento, dispensação de preservativos e medicamentos específicos. sislematização das 
informações, convocação de parceiros, aconselhamento para HIV e solicitação de VDRL. 
Em relação à qualidade do reg istro das informações temos que: 

92% das unidades enviam adequadamenle o mapa de controle de medicamentos e 
preservativos; 

77% enviam adequadamente a planilha de controle de casos: 
64% enviam adequadamente as notificações. 

A análise dos dados fornecidos pelo sistema de vigilância revelou um incremento das 
notificações no período de dezembro/99 a março/00 em relação aos anos anteriores, já que 
em apenas 4 meses foram realizadas 1197 notificações ao passo que nos primeiros nove 
meses de 99 foram nolificados apenas 1280 casos. Em relação à distribuição por faixa 
etária. a mai?ria está concentrada entre 20 a 29 anos em ambos os sexos. Todavia. os 
jovens ainda não conseguem acesso aos serviços. expressa pela pequena proporção de 
atendimentos à esta clientela: 14% adolescentes do sexo feminino e 7% do sexo masCulino. 
Outras variáveis vem sendo estudadas no decorrer da implantação tais como: situação do 
parceiro. categoria profissional mais engajada no processo, etc., permitindo a utilização 
dessas infc,rmações para 
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O Grupo de Apoio Girassol (GAGi) e o trabalho desenvolvido frente aos pacientes HIV

positivos do Hospital São José - H.S.J. 
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INTRODUÇÃO: A epidemia de AIDS tornou-se uma questão não apenas de cunho mêdico 
e científico, mas também política e social. E nesse contexto social, que se desenvolveram 
c,s grupos de apoio aos pacienles com AIDS, que visam melhorar a qualidade de vida dos 
enfermos proporcionando bem-estar diante de tão debilitante patologia. Panindo dessa 
premissa. o presente trabalho tenta estabelecer uma análise a cerca dos voluntários que 
compõem esses grupos de apoio. 
OBJETIVO: Este estudo visa perceber a imponãncia do trabalho dos grupos de apoio 
aos pacientes com AIDS. sob a óptica dos voluntários que compõem a Associação Girassol. 
METODOLOGIA: O estudo foi realizado no Hospital São José. Fonaleza-CE. no período 
de 12 a 22 de maio de 2000. como atividade de campo da Disciplina de Medicina Social. 
Foram realizadas 07 entrevistas aprofundadas, utilizando um roteiro com questões semi• 
estruturadas, gravação em fita cassete, transcrição e análise posterior dos discursos. Os 
entrevistados fazem parte da Associação de voluntários -Girassol", que fornecem apoio 
aos ponadores do vírus HIV, internados neste Hospital. A seleção dos entrevistados foi 
feita aleatoriamente, sob a permissão dos mesmos. As entrevistas foram realizadas em 
local reservado. sendo preservada a identidade dos mesmos. apesar de alguns 
consentirem a sua identificação. 
RESULTADOS: O Grupo Girassol é composto de 49 volunlários. sendo 40 mulheres e 9 
homens. Dos sete entrevistados, 06 eram do sexo feminino, com idade média de 36 
anos; 71,42% solteiros , com tempo médio de voluntariado de 30 meses. havendo 
predomínio de pessoas da religião espirita. O traqalho dos integrantes é fe ito de forma 
~inãmica e organizado com sistema de planlões. E repenado por todos como motivo da 
panicipação no grupo, o ideal em ajudar a quem mais precisa. àqueles que estão carentes 
de carinho ou abandonados. Apesar da alegria em colaborar, referem o sentimento de 
impotência e frustração por não conseguirem contribuir para que o doente saia da tristeza. 
Ao conquistarem a confiança. tornam•se amigos dos portadores do vírus, transformando 
a relação em uma doação mútua de carinho. 
CONCLUSÕES: Fica evidenle a satisfação dos voluntários em exercer essa função, apesar 
de não serem rem unerados e ter que dispor do seu tempo livre para ir ao Hospital. Ao 
atuarem como voluntários. reforçam que aprendem a valorizar coisas certas, reconhecendo 
problemas reais e ignorando os supérlluos. O trabalho do "Girassol" é de fundamental 
importância para amenizar o sofrimento daqueles que muitas vezes estão sós e debilitados, 
preenchendo dessa forma um espaço imponan1e. devido à marginalização social e à 
rejeição da família. 
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Com a presente pesquisa propomo--nos a relatar atendimentos clinicas, as interconsultas 
com a equipe de saúde, as reuniões multidisciplinares, enfim as várias at ividades dessa 
complexa instituição que é a hospitalar, verificando que a internação consiste num momento 
crítico e extremo, pois envolve uma constelação de acontecimentos, diante dos quais 
deparamo-nos com limiles e possibilidades. 

A escolha de compreender a siru-ação do paciente inlernado, e o que envolve ações no 
e do entorno (equipe, ambienle). deve-se a características inerentes ao processo de adoecer 
que são intensificadas nesse momento de ruptura da história do indivíduo. Pretendemos 
estudar esse momento, ou seja, como esta entrada é vivida para pacientes, fam iliares e 
prof issionais de saúde. Tal trabalho se propõe a acompanhar os pacientes identificados. 
seus familiares co-adoecidos pelo sofrimento do parente, e profissionais de saúde que 
também co•adoecem por terem que investir efetiva e afetivamente no sofrimento 
constantemente próximo. Além disso. pretendemos identificar algumas nuances que 
ocorrem durante a hospital ização e, portanto, pensar no alívio e evitação de sofrimentos 
inúteis. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa de abordagem qualitativa será a lêcnica de 
entrevistas abertas a semi•estruturadas, que serão realizadas no Centro de Pesquisa 
Hospital Evandro Chagas/FIOCRUZ. Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ 
e Hospita l de Câncer/INCA. Panicularizaremos as enfermarias de doenças mais graves, 
nos casos de AIOS e câncer. Entrevistaremos pacientes internados. fam iliares e equipe 
de saúde. Ourante a observação no campo institucional, utilizaremos a análise indiciária, 
preconizada por Cario Ginzburg (1995). A organização e o estudo pormenorizado do material 
coletado será acompanhado da análise de conteúdo. Nas entrevistas pretendemos observar 
principalmente a rede de associações, a concomitância de situ-açõesentre os entrevistados, 
a interação entre eles. além de comentar idéias que se associam e se permeiam. 

Conlribuiremos ao entender. prevenir ou aliviar problemas que afetem o bem eslar dos 
sujeilos da pesquisa e de outros indivíduos. ao reduzir sofrimenlos desnecessários aos 
sujeilo, adoecidos / co-adoecidos. A reflexão será desenvolvida com a experiência. as 
melhorias se ligam diretamente ao confono e, ponanto. ao corpo, esle sem a sobrecarga 
do descuido fica aliviado do sofrimento. Como os espaços de singularidades dos pacienles 
internados cooperam na saúde? A vida é uma invenção. Como dizer / fazer esses espaços 
na institu ição hospitalar? Há várias formas de morrer, como há vários modos de viver. 
Quais são eles? 

9S 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DAS PERCEPÇÕES E ATITUDES EM RELAÇÃO ÃS DST/ 

AIDS ENTRE ESCOLARES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. JOAO PESSOA
PB. 

AUTORES: LIMA, SR; ALMEIDA, TLC; CAVALGANTE, LC; OLIVEIRA. CJL; REZENDE. 
MS 

Instituição: NESC / UFPB 

Endereço para correspondência: RUA HILDA LUCENA, 96 MIRAMAR 
CEP 58043-110 jOAO PESSOA-PS 

GRANDf PARTE DOS INDIVÍDUOS TÊ_M SUA INICIAÇÃQ SEXUAL DURANTE A 
ADOLESCENCIA. FAZENDO-SE /liECESSARIA A REALIZAÇAO_DE PROGRAMAS E 
ATIVIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS PARA ESTA POPULAÇAO. ESTE TRABALHO 
TEM POR OBJETIVO ANALISAR AS PERCEPÇÕES E ATITUDES RELACIONADAS ÀS 
DST/AIDS ENTRE ESCOLARES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. FORAM 
APLICADOS QUESTIONÃRIOS NO INTERIOR DAS SALAS DE AULA DE ESCOLAS DE 
ENSINO MÉDIO DE JOÃO PESSOA - PB FORAM TOTALIZADOS 353 QUESTIONÁRIOS. 
SENDO 190 MULHERES E 163 HOMENS. COM IDADE ENTRE OS 14 E 22 ANOS. 
CONCENTRANDO-SE DE 15 A 18 ANOS. SEGUNDO O GRUPO ENTREVISTADO, A 
MAIOR PROBABILIDADE DE ENCONTRARMOS UM PORTADOR DF. DST/AIDS E ENTRE 
USUÁRIOS DE DROGAS INJETÁVEIS (87, 1% ~ / 92 ,6% F) E HOMOSSEXUAIS (7 1, 1% 
M / 82.6% F), E A MENOR PROBABILIDADE E ENTRE PROFISSIONAIS DE SAUDE 
QUE TRABALHAM EM HOSPITAIS (36,4% M / 34.4% F) E ENTRE AMIGOS (24% M / 
31 .2% F). CONSTATOU-SE QUE 88.8% DAS ENTREVISTADAS NÃO TIVERAM AINDA 
SUA INICIAÇÃO SEXUAL. CONTRA APENAS 23.9% DOS ENTREVISTADOS 
MASCULINOS. DENTRE OS 11 ,2% DAS GAROTAS QUE TÊM VIDA SEXUAL ATIVA. A 
QUASE TOTALIDADE SE RELACIONA APENAS COM NAMORADOS, ENQUANTO 76, 1 % 
DOS GAROTOS SE RELACIONAM PRINCIPALMENTE COM DESCONHECIDAS, AMIGAS 
E PROFISSIONAIS DO SEXO. ALÉM DE SUAS NAMORADAS. DE TODAS AS MULHERES 
QUE JÁ TIVERAM SUA INICIAÇÃO SEXUAL. 50% USAM SEMPRE O PRESERVATIVO E 
50% USAM ÀS VEZES. ENTRE OS HOMENS, 27,2% USAM ÀS VEZES E 72 ,8% USAM 
SEMPRE, E APENAS 1,6% REFERE SUA RESISTÊNCIA AO USO DE PRESERVATIVOS 
ALEGANDO A DIMINUIÇÃO DO PRAZER E/OU PORQUE CONFIAM NA SAÚDE DE SUA 
PARCEIRA. OBSERVOU-SE QUE 24,6% DE TODOS OS ENTREVISTADOS NÃO 
USARAM PRESERVf.TIVÇ)S NA ÚLTIMA RELAÇÃO SEXUAL l21.5% M / 45% F). 
CONCLUI-SE QUE NAO HA DISPARIDADE ENTRE AS CONCEPÇOES MASCULINAS E 
FEMININAS SOBRE A PROBABILIDADE DE SE ENCONTRAR PORTADORES DE DST/ 
AIDS EM SEGMENTOS ?OCIAIS VARIADOS; NESTA FAIXA ETÁRIA, A INICIAÇÃO 
SEXUAL E MAIS FREQUENTE ENTRE OS HOMENS; NA MULHER O PRINCIPAL 
PARCEIRO SEXUAL CONSTITUI-SE NA FIGURA DO NAMORADO, ENQUANTO QUE 
NOS HOMENS IDENTIFICA-SE UM COMPORTAMENTO DE RISCO PELA 
MULTIPLICIDADE DE PAR~EIRAS. A UTILIZAÇÃO DE PRESERVATIVOS AINDA NÃO 
SE CONSTITUI UMA PRATICA SEDIMENTADA NESTE GRUPO, NECESSITANDO 
REFORÇOS. 

6119 
NOVO ESTUDO DE SORO PREVALÊNCIA PARA A SÍFILIS EM INFECTADOS PELO 

HIV, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,RJ. 
AUTOR (ES):Campos,JEB;Maria lsabel,C;Samanta,IO;Morais e Sá,CA;Asens i, MD. 

lnstituição:Universidade do Rio de Jafleiro.UNIRIO:Fiocruz;Hfag 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA:UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO,UNI
RIO.10· ENFERMARINAIDS.RUA MARIZ E BARROS,775 TIJUCA 20270-004.RIO DE 
JANEIRO,RJ . 

resumo 
AS DST EXERCEM FATORES CONDICIONADORES À AQUISIÇÃO De, INFECÇÃO PELO 
HIV. PRINCIPALMENTE AQUELAS QUE EVOLUEM COM LESAO ULCERADA E 
INDOLOR NOS GENITAIS. CONTE/liDO ALTA CONCENTRAÇÃO DE CÉLULAS CD4 , 
HAVENDO IMPORTANTE EXPOSIÇAO DAS MESMAS AO HIV.SEGUINDO A LINHA DE 
PESQUISA INICIADA HÁ TRÊS ANOS, SEGUNDO A QUAL ENCONTROU-SE 
PREVALÊNCIA DE 27.0% P.ARA A SÍFILIS EM INFECTADOS PELO HIV, E 10.0% NOS 
PACIENTES HIV-NEGATIVOS (CAMPOS.MORAIS E SÁ & ASENSl.1997) , O ATUAL 
TRABALHO TEM C_OMO PRINC:IPAL OBJETIVO:DETERMINAR A ATUAL CONDIÇÃO 
DE SOROPREVALENCIA DA SIFILIS EM INFECTADOS PELO HIV , E NUM GRUPO
CONTROLE (PACIENTES HIV-NEGATIVOS). PERÍODO DA PESQUISA: JAN/FEV/ 
MARÇO DE 2000; LOCAL: PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÕRIO DE 
IMUNOLOGIA E AIDS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÊE E GUINLE(UNI-RIO); 
MATERIAL E METODOS:FORAM ANALISADOS OS SOROS DE 196 (CENTO E 
NOVENTA E SEIS) PACIENTES AMBULATORIAIS HIV+(CONFIRMADOS PELOS 
MÉTODOS ELISA E W.BLOT) ADULTOS DE 15-70 ANOS, PARA A SÍFILIS; E UM GRUPO 
DE 96(NOVENTA E SEIS) PACIENTES HIV-NEGATIVOS. TAMBÉM ADULTOS E 
TESTADOS PARA A SÍFILIS. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS PARA A SÍFILIS: 
VDRL, BIOLAB (CONSIDERADO POSITIVO NUMA DILUIÇÃO >1/8); TPHA BIOLAB E 
ELISA ORGANON TREPANOSTIKA IGG/IGM. RESULTADOS. NO GRUPO HIV+, 
ENCONTRAMOS A PREVALÊNCIA DE 31 .0¾ PARA A SÍFILIS (VDRL,TPHA E ELISA 
REATIVOS); NO GRUPO HIV-NEGATIVOS, A PREVALÊNCIA DA SÍFILIS FOI DE 10.0%. 
ANÁLISE DOS DADOS :EPI-INFO,VERSÃO 1997 , COM VALOR DE r <O .OS . 
CONCLUSÃO:PODEMOS OBSERVAR QUE A PREVALÊNCIA AS SÍFILIS NO GRUPO 
HIV+ AUMENTOU DE 27 0% PARA 31 .0% (AUMENTO DE 4.0% EM TRÊS ANOS), 
ENQUANTO QUE NO GRUPO HIV-NEGATIVO , A PREVALÊNCIA FOI 
MANTIDA.ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA A SÍFILIS E A 
INFECÇÃO PELO HIV DEVEM, DE IMEDIATU, SEREM REVISTAS E IMPLEMENTADAS, 
TENDO EM VISTA OS INDICADORES DE PREVALÊNCIA ESTAREM EM ASCENÇÃO. 

96 

ISSN: 0103-0465 

6118 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS EM SETE MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

AUTOR (ES):TAVARES,R.M.S.; FERREIRA,M.P.S. 

INSTITUIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO/ 
ASSESSORIA DE DST/AIDS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:RUA VILELA TAVARES, 181 AP.406-MÉIER, 
RIO DE JANEIRO, BRASIL. CEP.:20725-220 

Face a disseminação das DST/AIDS entre os heterossexuais, principalmente as mulheres 
de baixa escolaridade, evidenciando que a epidemia dirige-se para municípios de médio e 
pequeno porte, nos impõe o enfrentamento da questão, frente a vulnerabilidade em que 
encontra-se esta população. Em part icular destacam-se os municípios de: Armação de 
Búzios. Araruama , Cabo Frio, lguaba, Rio das Ostras, Saquarema e São Pedro D'Aldeia. 
os quais. vale dizer que por estarem situados na região da baixada !itorânea, recebem um 
número expressivo de turistas, contribuindo para o aumento de situações de risco para a 
transm issão das DST e AIDS. 
OBJETIVO GERAL: ~Malecer os Programas de DST/AIDS. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Promover a articulação com os Programas de DST/AIDS. 
visando o estabelecimento de ações de Prevenção nas referidas áreas. 
METODOLOGIA: A estratégia pretende at ingir 7 (sete) municípios do Estado do Rio de 
janeiro. através de treinamento especifico em Prevenção das DST/AIDS, utilizando técnicas 
de abordagem participativa dividas nos seguintes módulos: 

Informações básicas 
Preconceito 
Sexualidade 
Sexo Seguro 
Aconselhamento 

CONCLUSÃO: _A partir da participação dos profissionais da área de saúde nas OFICINAS 
DE PREVENÇAO DAS DST/AIDS. é construido um Plano de Ação por cada município, 
baseado em diagnóstico situacional, procurando contemplar suas particularidades em 
termos de vulnerabilidades para a aquisição das DST/AIDS. Entendendo que o conceito 
de vulnerabilidade está associado à um contexto onde estão implícitos fatores sociais, 
culturais, políticos, econômicos e biológicos, circunscritos em cada região. 

6120 
FAMÍLIA SOROPOSITIVO PARA HIV: DESAFIO E PERSPECTIVA DE NOVAS 

ATUAÇÕES. 
AUTOR (ES): OLIVEIRA, SAMIA C. S; ARAÚJO, MARIA F. M.; 

INSTITUIÇÃO: SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OUIXADÁ- PROGRAMA 
DE DST' S/HIV 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA ALEXANDRE BARAÚNA, 1115, 
RODOLFO TEÓFILO - FORTALEZA, CEARÁ. 

A história familiar manejo de crises em geral, tem se apresentado como um campo amplo 
mais ainda inexplorado. Situação que se agrava quando se pensa em família soropositiva 
para HIV, sua dinâmica para lidar e adaptar•se a novo estilos de vida frente as fases 
temporais que percorrem todo o ciclo evolutivo da epidemia no individuo e na familia . Com 
o objetivo de identificar as interfaces familiares relacionadas a convivência com a 
soroposit ividade para HIV foi desenvolvido este estudo. De natureza exploratória descritiva, 
foi realizado com 01 (uma) familia composta de 03 membros ( pai. mãe, filho) soropositivos 
para HIV/ cadastrados no Programa municipal de DST/HIV de Quixadá-Ceará. A coleta de 
dados foi realizada durante as consultas individuais e complementadas por entrevistas 
realizadas durante visita domiciliária a família, apoiada por um roteiro com perguntas 
estruturadas previamente elaboradas. Foi também utilizado a observação livre com 
anotações em diário de campo registradas no decorrer da visita. Os resultados apontam 
que entre oO casal ( cônjuges) existe um clima de cumplicidade e de proteção de um 
sobre o outro: a condição de seropositivo para HIV vem como plano de consciência familiar 
percebido pela intensidade de convivência familiar. Em relação a filha a expressão afetiva 
é redobrada , o que ilustra a interação com o problema e as formas de como encaram as 
muitas tarefas de lidar com a questão do plano biológico e psicossocial relacionado a 
situação de familia seropositiva para HIV. Outro fator relevante, refere-se ao preparo 
espiritual, a conversão em Deus, fato que mesmo estando a família manejando suas crises, 
ainda que sutilmente, a idéia de morte próxima é presente , pela busca da qualificação do 
tempo na terra, através da igreja para chegar ao reino divino. Podemos concluir quer a 
família soropositiva para HIV esta desenvolvendo uma expectativa de vida, relações sociais 
e de amizade que lhe garantem viver sua cidadania com plenitude. 
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ASSISTÊNCIA DOMICILIAR TERAPÊUTICA- UMA EXPERIÊNCIA HOME CAREEM 

AIDS, NO SUS 
AUTOR (ESi : Santos, TM dos; Silva, AMCS da. 

INSTITUIÇAO: SESN HUCAM 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA AR ISTÓBULO BARBOSA LEÃO, 320/ 
303B - JARDIM DA PENHA - VITÓRINES - CEP: 29060-010 

resumo 
Apresentamos a experiência de desospitalização em Aids - Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida, parceria MS - Ministério da Saúde/SESA - Secretaria de Estado da Saúde/ 
IESP - Instituto Estadual de Saúde Pública a pacientes do HUCAM - Hospital Universitá rio 
Cassiano Antônio Moraes· Vitória, maior serviço de referência em Aids no Estado do Espírito 
Santo. 

A ADT - Assistência Domiciliar Terapêutica, um "novo~ modelo "antigo" de assistência à 
saúde, é uma resposta e estratégia. à insuficiência de leitos e redução dos custos 
hospitalares. Confere ao indivíduo, a dignidade do adoecer e do morrer junto a seus 
familiares, em seu convívio social. 

Na internação convencional (hospitalar) faz.se o isolamento dos indivíduos. tornando
se locus de poder e exclusão. Observa-se a despersonalização e o enquadramento às 
normas institucionais. Em se tratando de AIDS, há implicações dos pacientes contraírem 
outras doenças, dada a baixa imunidade. 

A ADT é a construção de um novo pensar e agir em equipe multiprofissional, amplia o 
conceito de saúde e inclui no tratamento clínico questões de ordem social e subjetiva. O 
indivíduo é percebido de forma singular em sua realidade, suteito e agente do seu tratamento 
e a família é co-participante desse processo, mediatizado pela equipe. 
A metodologia contemplou a análise valorativa do AOT, sob o enfoque dos usuários e dos 
profissionais (dados primários), utilizamos as técnicas descritiva e de história oral. Aplicamos 
os instrumentos: questionário. roteiros de entrevista com pacientes e cuidadores para 
idem icar a percepção quanto ao do serviço e roteiro de entrevista com grupo focal para 
iden ica1 a represen tação social do serviço e suas práticas. Relatórios de atividades e 
prontuários, fontes de informação (dados secundários) . 
Traçamos o perfil sócio-econômico e clínico de 25 pacientes acompanhados desde a 

impfanlação do serviço em Novembro de 1997 até Fevereiro de 1999. 
Através de um estudo exploratório utilizamos técnicas que permitiram a formação de um 
tripé: processo e resultados. . 
Nos 6005 3 ADrs pesquisados pela Coordenação Nacional,(Jan/97 a Jun/98) a demanda 
mao eoa nen,açâo convencional. No nosso caso. é oriunda do ambulatório. 
Embora os paaentes possuam grande grau de comprometimento físico - Índice de 

Ka . (sn uma escala que varia de O a 100), necessitando de cuidados gerais 
como ê a tJf000IS:a da AOT, a maioria com alta ADT retomam ao ambulatório. Isto confere 
ao seMÇO_. de reabilitação, com resolutividade nesta modalidade de assistência. 
Amplia-se oconce~o de Assistência Domiciliar Terapêutica não somente para tratar/ 
cuidar de,..__ emunais . 
Quando o , snnente, o paciente e a família são trabalhados para que o mesmo 

ocorra no . com a aceitabi lidade em 40% dos casos. 
Ao uansiln'oscudados e a assistência do paciente ao domicilio retoma-se enquanto 

espaço o,gnoe do tratar e doótlorrer, destacando o papel do cuidador. Sem este, 
a equipe OI: tenaosuporte necessário para a garantia de um bom trabalho e do 
estreitarnera): - através do vinculo e da responsabilização dos "atores"' envolvidos 
neste procesa) 

00S SERVIÇOS AMBULATORIA IS ESPECI ALIZADOS - SAE DO 
JOSE 

SILVIA; ALVES, ÃNGELA; MAÀTINS, TELMA; COSTA, LÚCIA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. 
CORRESPONDÊNCIA: AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 CEP: 
OE IRACEMA FORTALEZA-CEARÁ 

INTROOUÇÃ(): O processo de avaliação dos Serviços de Assistência Especializada 
- SAE tltft origem em uma iniciativa de formação de uma rede nacional de avaliação, 
promovido paio Ministério da Saúde em parceria com a FIOCRUZ e com os 
consuho,es representantes das coordenações de cinco estados priorizados. O 
.referido processo foi implementado no período de dezembro de 1997 a julho de 1998. 
OBJETIVO: Avaliar o modelo de assistência do SAE - HSJ no contexto do sistema de 
saúde do Esado do Ceará tendo como eixo a adesão do usuário ao serviço. 
METODOLOGIA Foram realizadas pesquisa documental , entrevistas semi -
estrutU,-, grupo focal e análise valorativa dos achados junto aos sujeitos do 
estudo. Os instrumentos utilizados foram roteiros de entrevistas, questionários auto 
aplicáveis, formulários de coletas de dados quantitativos e diário de campo. 
RESULTADOS: De dezembro de 1997 a julho de 1998 foram pesquisados 1.203 
prontuários, realizados três grupos focais e aplicados questionários de usuários no 
período de um mês. Foi identificado que o SAE do HSJ é um serviço diferenciado se 
comparado com o padrão do SUS, por possuir equipe interdisciplinar, e eplo bom 
atendimento referido pelos usuários, embora a carência de medicamentos também 
seja referida como ponto critico no atendimento. Quanto aos fatores que influenciam 
na ~o ao serviços os usuários relerem, a dedicação, a capacitação e credibilidade 
da equipe e a oferta de medicamento como os principais fatores de adesão. 
Do trabalho avaliat ivo com os técnicos da equipe e usuários foram coletadas diversas 
sugestões de melhoria para o serviço como: informatização do laboratório, 
fortalecimento da equipe na área de biossegurança, criação de um serviço de nutrição 
no SAE e !lispensação de preservativos. 
DISCUSSAO: Os usuários e técnicos, concordaram que deve ser garantido o vale 
transporte para as pessoas afetadas pela AIDS, que os usuários devem ser 
preservados em sua identidade durante o atendimento e que a marcação ele consulta 
deve ser facilitada com o uso do telefone. 
CONCLUSÕES: Entre os usuários, o atendimento do SAE do HSJ foi considerado 
como muito bom e bom por 75,2% dos que responderam os questionários auto 
aplicáveis. 
Quanto ao acesso a CD4 e CDS, carga virai foi encontrado que o CD4, CDS o acesso é de 
100% e carga virai apenas 60% de acesso. 
Dentre os usuários de antiretovirais, foi identificado o abandono por parte de 2,3% dos 
usuários cadastrados. Diante dos achados conclu ímos pela necessidade de melhorar o 
trabalho educativo com os familiares e usuários de anti retrovirais e ampliar a oferta de 
carga virai para o acompanhamento do usuários do SAE. 
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TÍTULO: Especificidade do VDRL em mulheres em sala de parto em um hospital públ ico 

em Porto Alegre quando comparado com a Hemaglutinação e a lmunofluorescência Indireta 
(FTA - Abs) para o diagnóstico de Sífilis. Resultados preliminares. 

AUTOR (ES): Ribeiro .. , MO; Ramos ' , MC; Trez· , EG; Michelon· , AT; Curcio ' , BL; 
Oliveira· , MW; Tessaro ' , H; Rios .. , SS, Cestari ... , TF. 

INSTITUIÇÃO: Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas de Porto Alegre - Ministério 
da Saúde/ "LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do 
Sul / •• • Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCI A: AV. GOETHE, 111 BAIRRO RIO BRANCO, 
PORTO ALEGRE - RS CEP 90430-100 

Objetivo : Estimar a especificidade do VDRL quando comparado com a 
Hemaglutinação e com a lmunolluorescência Indireta (FTA -Abs) para o diagnóstico 
de sífilis em mulheres em sala de parto de um hospital público que participa de um 
programa de vigilãncia sentinela do HIV implementado pela Coordenação de DST/ 
AIDS do Ministério da Saúde. 
Métodos : Esle é um estudo transversal. A amostragem foi consecutiva em 1200 

pacientes que buscaram a maternidade do Hospital Presidente Vargas para o parto, 
no período de agosto a dezembro de 1999. O teste usado foi o VDRL (Venereal 
Dísease Research Laboratory), a Hemaglutinação e a lmunofluorescência Indireta 
em Lãmina para Treponema pallidum (FTA-Abs) todos realizados de acordo com as 
orientações do fabricante. 
Resultados: Nas 348 amostras nas quais os resultados dos três testes estão 
disponíveis, o VDRL foi reagente em 24 (6,9%). Estas 24 amostras quando testadas 
através da Hemaglutinação houve concordância em too o/o (reagente em 24 
amostras) e quando o FTA-Abs foi usado, o mesmo ocorreu (as 24 amostras foram 
positivas). A titulação do VDRL nestas amostras foi de 1:1 em 12 (50,0%); 1 :2 em 5, 
1 :4 em 3; 1 :8 em uma; 1 :16 em duas e 1 :32 em uma amostra. 
Conclusões: Em nossa avaliação, até o momento, a especificidade do VDRL quando 
comparado com a Hemaglutinação e o FTA-Abs foi de 100%. A sensibilidade não 
pode ser testada em nossa amostra uma vez que os testes treponêmicos tendem a 
permanecer reativos por vida, nem sempre indicando doença ativa. Além disso e o 
VDRL tende a tornar-se não reagente com o tra1amento. O VDRL, entre os não
treponêmicos, é o teste diagnóstico mais usado em nosso meio para a triagem de 
pacientes sintomáticos e assintomáticos com sífilis, especialmente durante o 
período pré-natal. Não raro, em casos com VDRL reagente, é considerada a hipótese 
de '1also-positivo biológico" e novas provas são solicitadas. Especialmente na rede 
pública de assistência, os testes treponêmicos não são universalmente disponíveis 
e, quando o são, apresentam grande demora para sua execução. Esta demora 
pode ser vital para evitar a ocorrência de um caso de sífili s congênita e/ou 
transmissão para parceiros sexuais. Sugerimos que os casos de VDRL reagente, 
mesmo em título baixo, sem história de tratamento adequado sejam considerados 
doença ativa e tratados de acordo. 
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Título: Acompanhamento clínico-laboratorial (~ollow-up") de pacientes com sífilis, ao longo do 

periodo de doze meses. 
Autor (es):Campos,JEB:Lamarca,JS;Dorneles,J,;Coimbra,MV:Morais e Sá,ca;Asensi ,MO. 

Instituições: Universidade do Rio de Janeiro,UniRio;Fiocruz:HFAG 
Endereço para correspondência:HFAG Hospital de Força. Aérea do Galeão.Estrada do 
Galeão,4101 Lab.Microbiologia Ilha 21941-000 Rio de Janeiro,RJ. 

A sifilis , como doença infecto-contagiosa.deve obrigatoriamente.ser monitorada por um 
especialista ao longo se seu curso clínico, tendo em vista seu enorme espectro de manifestações 
e complicações que podem advi r de um manejo mal conduzido e elaborado. Objetivos: 
Acompanhar,durante um período de um anc. a evolução da sífili s, pelas características clinico
laboratoriais; estimar um periodo necessário de iollow-up'" dos pacientes infectados. Periodo da 
pesquisa: jan/fev/março de 1999 a março de 2000:Local: pacientes atendidos no ambulatório de 
Clinica Médica do Hospital de Força Aérea do Galeão.Rio de Janeiro,RJ. Material e métodos: No 
primei ro trimestre de 1999, 35 pacientes apresentaram-se à consulta com queixas ou 
manifestações compativeis com sífilis. ou contato com parceiro que informou estar com a infecção 
ou já ter tido a infecção em alguma fase da vida Foram vinte e três pacientes (23) do sexo 
feminino (65.7%) e doze P2) pacientes do sexo masculino (34.3%), com idade entre 19 e 61 
anos. As provas realizadas para a sifilis foram VDRL (Venereal Disease Research Laboratories), 
como triagem, e TPHA (Hemaglutinaçào para o T. pallidum ). como prova confirmatória, ambos 
da Biolab. Além das provas para a sífilis, todos foram submetidos a testagem para o HIV, após 
autorização de cada paciente. Após a primeira testagem do VDRL. esta foi repetida no 3•, 5·,9· e 
12· mês subseqüente .. Foi instituido o tratamento com penicilina benzatina, na dose de 2.400.000 
IM no momento do diagnóstico. e repetida 7 dias após, para a forma primaria. Na forma secundária, 
a dose preconizada foi de 2.400.000 IM dose Unica, por 3 semanas seguidas, ;ium total de 
7.200.000 UI. O teste de VDRL foi considerado positivo numa diluição >1/8. Resultados: Do 
total de pacientes femininos (23) na 1' consulta, uma (01) apresentou VDRL de 1/128, que 
decresceu para 1164 no 6' mês e 1/32 no 12· mês. Uma(0l) de 1/64, que decresceu para 1132, 
1/16 1 1/8 no 3',6' e 12· mês, respectivamente. Uma(01) apresentou 1/32, que decresceu para 1/ 
16 e 118 no 6' e 12' mês. Uma(01) apresentou 1/16, que decresceu para 1/8 e 1/4 no 6' e 12· 
mês, e 19 (83.3 %) apresentaram 1/8, que decresceu para 1/4, 1/2 e não-reator, nos•. 9' e 12· 
mês respectivamente. Nenhuma paciente relatou presença de lesão tipo cancro primário genital, 
mesmo assim, foram encaminhadas ao serviço de Ginecologia. que ratificou as afirmações. Apenas 
quatro pacientes apresentaram máculas eritêmato-escamosas em tórax e dorso, no momento 
da consulta, apresentando.as mesmas, involução após esquema terapêutico. Nenhuma das 
pacientes refe riram estar grávidas. Uma paciente apresentou sorologia positiva para o HIV (Elisa 
e W.Blot reativos) .Dos doze (12) pacientes do sexo masculino, um (01) apresentou VDRL de 1/ 
128, que decresceu para 1/64,1/32 e 1/16 no 6', 9' e 12' mês ; um(0l) apresentou 1/32, que 
decresceu para 1/16,118 e 114, no 6', g· e 12' mês. Dois (02), apresentaram VDRL de 1/16, que 
decresceu para 1/8, 1/4 e 1/2, no 6', g· e 12' mês; oito pacientes (66.7%) apresentaram VDRL de 
1/8, que decresceu para 1/4, 1/2 , e VORL não-reator, nos·, g· e 12· mês. Três pacientes 
apresentavam lesão ulcerada genital, Unica e ind°'or, e dois apresentavam máculas eritematosas 
em dorso, que involuiram após tratamento: e o restante, sem sintomatologia. Condusão: O 
diagnóstico da sifilis deve se basear nào somente em dados laboratoriais, mas também numa 
elevada suspeição clinica. As fontes de contaminação ou contágio são, no geral, muito variadas 
e na maioria de difícil interpretação. A despeito de sintomatologia dínica, obtivemos um elevado 
numero de casos confirmados laboratorialmente. Da mesma forma. a pesquisa do HIV deve ser 
sistemática em todos os casos suspeitos e/ou confirmados de uma OST, pois em nossa limitada 
casuística, identifi-:amos um caso positivo. Nos casos de sorologia pelo VDRL mais elevada, 
observamos que no periodo de "follow-up" de um ano, não foi possível identificar uma negativação 
do VORL, embora tenha ocorrido mellhora dos valores sorológicos. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA PELA 

CCIH/HUWC/UFC. 
AUTOR (ES) : PINHEIRO, MR ; SANTOS, BM ; MORENO , MO; BRANCO, IC; 

RODRIGUES, JLN. 

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Medicina · Hospital Universitário Walter Cantidio-CCIH/ 
UFC. 
END: Av. Jovita Feitosa, 2441 • Parquelãndia -CEP: 60455-410 Fortaleza-CE -Fone: 
(0xx85) 223-4698 

Introdução: As Doenças de Notificação Compulsória (DNC) são ainda identificadas 
com muita freqüência em nosso meio. Talvez isso seja reflexo de uma política de 
saúde ineficaz. Entre essas patologias se destacam as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST), que se esperaria ter o número de notificações reduzido devido 
às campanhas de prevenção da AIDS. 
Objetivo: Avaliar as DST's notificadas pela Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar do Hospital Universitário Walter Cantidio (CCIH/HUWC/UFC) no período 
de 1996 a 1999. 
Melodologia: Avaliação retrospectiva dos arquivos da CCIH/HUWC/UFC no período 
de 1996 a 1999, onde todas as DNC foram identificadas nos prontuários dos pacientes 
atendidos nos ambulatórios do HUWC/UFC. 
Resultados: No período de 1996 a 1999 foram identificadas 1989 casos de DNC's, 
sendo 1723 DST, 84 Tuberculose, 47 Calazar, 4 Meningite, 19 Leptospirose, 6 
Síndrome de Guillian Barrei, 21 Hepatite, 9 Tétano, 12 Varicela, 1 Esquistossomose, 
7 Hepatite A, 4 Malária, 23 Doença de Chagas e 4 Hanseníase. Em 1996, foram 
identificados 119 casos de DST; em 1997, 538 DST ; em 1998, 433 DST e em 1999, 
653 casos de DST. Das 1723 DST's, notificaram-se que 39 foram AIDS, 250 
Condilomas, 1 Uretrite Herpes, 665 Hepatite B , 120 Hepatite C, 145 Sífilis, 22 
Gonorréia, 56 Uretrite, 32Uretrite Gonocócica, 51 Candidíase, 4 Tricomoniose, 79 
Herpes Genital, 3 Linfogranuloma, 236 HPV, 5 Vaginite, 4 Vaginose, 3 Cancro Mole, 2 
Cancro Duro, 20 Cervicite, 5 Donovanose e 1 Gardinere//a vagina/is. 
Discussão e Conclusão: Entre as DST''s notificadas no período de 1996 a 1999 a 
Hepatite B foi a mais prevalente, seguida do Condiloma, HPV, Síf ilis e Hepatite e. 
Pode-se constatar também que houve nítido aumento das DST's na CCIH/HUWC/ 
UFC; portanto isso é um referencial das campanhas falhas da AIDS-DST. 
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MULHERES SORO REATIVAS PARA O HIV ENFRENTANDO O ALE ITAMENTO 

ALTERNATIVO: UMA EXPERIÊNCIA DO CENTRO DE PESQUISA HOSPITAL EVANDRO 
CHAGAS 

AUTOR (ES): ALVES L ; LUZ BT; GUtMARAES, MRC & SOUZA. CTV 
INSTITUIÇAO: CENTRO DE PESQUISA HOSPITAL EVANDRO CHAGAS · FIOCRUZ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:AV. BRASIL 4365- RJ CEP:21045-900 

resumo 

Objetivo da Pesquisa: A presente investigação integra o projeto de pesquisa Programa 
de Assistência Integral à Gestante HIV Positiva (PAIGHP), desenvolvido pelo Centro 

· de Pesquisa Hospital Evandro Chagas (CPqHEC) na Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). Pretendeu-se identificar as repercussões psicossociais causadas pelo 
aleitamento alternativo na vida das mulheres soro reativas para o HIV, descrevendo o 
perfil sócio-econômico-cultural das gestantes e puérperas atendidas no CPqHEC. 
Material e Métodos: Identificamos as gestantes/puérperas em uso de AZT terapêutico 
e/ou profilático, inseridas no PAIGHP do CPqHEC, no ano de 1999. Este programa tem 
parcerias institucionais como o Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, 
Hospital Universitário Clementino Fraga_Filhol\JFRJ, Instituto Fernandes Figueira • 
IFF/, FIOCRUZ e Hospital Geral de Nova Iguaçu. Os critérios de admissão no projeto 
foram gestantelpuérpera soro reativa para o HIV que tenha assinado o termo de 
consentimento livre e esclarecido, aprovado posteriormente pela Comissão de Ética 
da FIOCRUZ. Através do atendimento social , realizamos uma entrevista , onde se 
aplicou um questionário contendo informações sobre as condições sócio-econõmico
culturais, como: renda familiar, condições de moradia e grau de instrução etc. Es5c:,s 
mulheres receberam suporte integral ao aleitamento alternativo (leite industrializado 
com equivalência ao leite materno) para os seus bebês durante 18 meses; enfatizou
se a importância do uso de anti-retrovirais durante a gravidez e do preservativo durante 
as relações sexuais como método anticoncepcional, a fim de proporcionar 
conhecimento adequado sobre " ser soro reativa para o HIV" e ''estar grávida "', com o 
intuito de minimizar a possibilidade da transmissão vertical . 
Resultados: Foram entrevistadas 15 gestantes. Desta amostra, segundo informações 
obtidas através do questionário, nenhuma amamentou naturalmente, 02 (13,3o/o)dos 
bebês das gestantes reativaram para o HIV e 01 gestante (6,7%) engravidou pela 
segunda vez. Quanto as caracteristicas sociais, verificamos que 10 (66,7%) das 
gestantes/puérperas têm renda familiar (R.F.) entre 1 e 3 salários mínimos, OS (33,3%) 
tem R.F. acima de 3 salários mínimos, todas residem em casa de alvenaria. Em relação 
ao nível de escolaridade, 02 (13,3%) das gestantes/ puérperas eram semi• analfabetas, 
07 (46,7%) t inham o 1• grau completo e 06 (40,0%) tinham o 2" grau completo. 
Discussão e Conclusão: Uma vez que proporções significativas de mulheres vêm sendo 
infectadas, e dado os avanços recentes no desenvolvimento de novas drogas eficazes 
para o tratamento de infecções pelo HIV, é extremamente importante identificar 
mulheres soro reativas, principalmente, aquelas em idade reprodutiva, pois o risco 
de transmissão vertical é um fato real , já que a epidemia vem atingindo segmentos 
mais vulneráveis à infecção pelo HIV/AIDS: os mais pobres, os marginalizados, as 
mulheres, as crianças etc. Esperamos que os dados apresentados ofereçam subsídios 
para o desenvolvimento de estratégias preventivas na transmissão vertical , melhoria 
na qualidade e eficácia dos serviços de orientação oferecidos através da equipe 
multiprofissional envolvida no atendimento a esta clientela. 
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LESÕES HPV-INDUZIDAS DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO -ASPECTOS 

COLPOSCÓPICOS 

AUTOR (ES):RIBEIRO, AVMF; MEDEIROS. LM. 

INSTITUIÇÃO:UFC/MEAC 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: AV. RUI BARBOSA, 748/1100 

Atualmente a infecção pelo HPV é a mais frequente das doenças sexualmente transmitidas. 
Cerca de 30 a 40% das mulheres sexualmente ativas estao infectadas. O alto potencial de 
infectibilidade permite que dois terços das pessoas que têm pelo menos um contato sexual 
com parceiro infectado irão desenvolver alguma forma da infecção. Paradoxalmente, a 
maioria das pessoas infectadas apresentam sintomatologia pobre ou quase ausente, ou 
seja , a infecção subclínica. 
Por esta razão é que services destinados as patologias do trato genital inferior são de 
suma importância na pronta detecção e adequado tratamento das pacientes infectadas. 
assim como também de seus parceiros. 
O objetivo deste trabalho é mostrar aspectos colposcópicos das lesões HPV-induzidas do 
trato genital feminino em uma população de pacientes atendidas em complexo hospitalar 
da Universidade Federal do Ceará. 
O material do estudo apresenta f,:;tos colposcópicas com e sem preparação de lesões 
benignas, como as lesões de baixo grau, lesões de alto grau e invasoras de colo, vagina e 
vulva. 
Esperamos fazer uma exposição dos principais aspectos das lesões HPV-induzidas os 
quais são mais encontrados na rotina diária de ambulatórios que trabalham com 
colposcopia. Em adição. achamos importante mostrar aspectos clínicos desta doença em 
uma região (Nordeste do Brasil) onde o HPV tem elevada prevalência. 

6128 
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍ\/EL MÉDIO E PREVENÇÃO D!ê DST/AIDS
UMA PROPOSTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER NO MUNICIPIO DO RIO 
DE JANEIRO 

AUTORe(ES): CROMACK, LMF; MIRANDA, M; SILVA, TMA; SILVA, LM; BRANDAO, R; 
VALADARES, DP 

INSTITUIÇÃO: Centro de Treinamento em Atenção Integral a Saúde da Mulher -
Espaço Mulher- Gerência de Programas de Saúde da Mulher/GPMICPS/SSC/ 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCI A: Av. Afonso Cavalcante 455 - Cidade Nova 
- Rio de Janeiro RJ -CEP: 21..211·110 

INTRODUÇÃO: Os profissionais de nível médio tem papel fundamental na equipe 
que atua no programa de saúde da mulher, por estarem em constante contato com 
a clientela em diversas situações, contudo o treinamento e atualização dos mesmos 
não recebe a mesma atenção dispensada aos profissionais de nivel superior. 
OBJETIVO: Promover a capacitação de profissionais de nível médio para atuarem no 
Programa de Saúde da Mulher, na prevenção de DST/aids. 
METODOLOGIA: Real ização de cursos de capacitação ( carga horária de 90 horas ), 
voltados para as ações de contracepção já implantadas, 9u em fase de implantação nas 
unidades básicas de saúde do município do RJ. Fazem pa rte destas ações a realização 
de prát icas educativas com mulheres, individualmente ou em grupo, nas quais a prevenção 
de DST/aids tem lugar de destaque. A metodologia proposta nos cursos e para o trabalho 
educativo é a real ização de oficinas, utilizando técnicas e dinâmicas que permitam o espaço 
de expressão de todos os participantes, buscando a partir do conhecimento trazido pelo 
grupo a troca de experiências e a construção de um novo conhecimento. 
RESULTADOS: Foram realizados até o momento 5 cursos coordenados pelo Espaço Mulher 
para profissionais de nível médio. capacitando-se cerca de 90 profissionais. 
DISCUSSÃO: Ê interessante obseivar que apesar da ainda pequena oferta de treinamentos 
para este segmento, há uma menor adesão do mesmo aos tre inamentos, quando 
comparamos com os profissionais de nível superior. Isto parece ser rellexo da desvalonzação 
do profissional de nivel médio nos seiviços de saúde. 
CONCLUSOES: Consideramos de fundamental importância a ampliação dos treinamentos 
voltados para o nível médio, valorizando-se sua atuação no atendimento à mu lher, 
principalmente no que se refere a prevenção de DST/aids. 
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AIDS X FAMÍLIA: CONVIVENDO COM UM MEMBRO DA FAMÍLIA PORTADOR DO 

HIV/AIDS 
AUTOR [ES):ARAÚJO M F M de: FEITOZA, A. R. 

INSTITUIÇAO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÉNCIA: ALEXANDRE BARAÚNA, 1115-RODOLFO 
TEÓFILO - FORTALEZA/CE 

A AIDS deixou de ser apenas uma doença fatal , passou a ser um problema grave de 
saúde pública em todo o mundo, todos sabem da existência da doença e mesmo 
assim a cada ano milhões de pessoas são contaminadas. O resultado positivo para 
o HIV/AIDS faz com que as pessoas se defrontem com sttuações nunca imaginadas 
anteriormente, passam a conviver com a idéia da morte, com o medo da rejeição e 
da discriminação e outros temores. A familia, assim como o portador de HIV/AIDS, 
são expostas a diversas dúvidas quase sempre sem respostas, partindo dessa 
percepção este estudo visa investigar a dinãmica das interações familiares com o 
portador de HIV/AIDS. A população consta de familiares de portadores de HIV/AIDS, 
onde podemos detectar sent imentos vivenciados fren te a descoberta da 
seropositividade, analisando o cotidiano e os apoios dest inados a essa população 
específica. Podemos concluir que as reações nas familias são basicamente as 
mesmas, variando de acordo com a harmonia familiar anterior a doença, fatores 
ambientais e sociais, dentre#outros. 
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t~Tt:c.H.,.,i:>t:UI"-"~ FORMANDO E AMPLIANDO ESPAÇOS COMUNITÁRIOS 

DE PR l OS 
AUT DO. KÁTI A; LIMA, MARIA. DO SOCORRO; GUIMARÃES, 

WAND DENILDES; BAPTISTA, ANA PAULA; CANELA, RITA; 
! BITEN - BECKER, DANIEL. 

INS - CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
EN ~PO cJÊNCIA: 

7 saia 402 - Centro - Rio de Janeiro/ri 
000-1C91•·~ 

OST, dentre estas a AIDS, vem apresentando uma característica 
'l#ldll-lllllll concorre para o seu agravamento clínico: pouca adesão ao 

,.,,..,...cus,illlém das dificuldades cotidianas de auto-cuidado e adoção 
de medidas .., _ _ ,_ adaquadas. Atingindo sobremaneira segmentos populares 
empobreados _,..,tua--se neste quadro a existência de altos índices de bai xa 
escol~~• compreensão e o entendimento por parte da comunidade 
de termos/nomes ...-.lífic:os utilizados e/ou processos orgãnicos, sintomas e sinais 
das pmc;p.s rn1nllesiac;:õespatológicas. Elaboramos então uma material educativo 
intitulado de Conteúdos para o Trabalho Comunitário de Prevenção das DST/ 

, AIDS que esd disponivel em formato impresso, slide e transparência para ser utilizado 
por Age es Comunitários de Prevenção em suas ações nas favelas e bairros de 
periferia do Rio de Janeíro. 
Obje!Jvo· F - a · alização dos principais sintomas e manifestações das DST, o 
processo de dasenvotvimento do HIV no organismo e funcionamento básico do 
sistema rep,-odutivo. tivuJgando ainda o uso correto do preservativo masculino e 
feminino, através de linguagem simples, atraente e de fácil identificação através de 
figuras ilustrativas.. _ 
Metodologia: Este trabalho foi baseado na experiência dos Agentes de Preve~çao e 
vem sendo consolidado desde 1996. Trata-se de um processo de elaboraçao que 
registra os caminhos, as idéias, a linguagem utilizada, a_s informa9ões necessária_s, 
enfim a prática contribuiu para o desenho de um material educativo que se propoe 
dialogar com o público a que se destina, orientando o educador/a que utilizar o material 
para que busque .. aprender com quem aparentemente está ensinado" valorizando a 
perspect iva re lac ional com o fun damental no processo de construção do 
conhecimento. 
Resultados: O Manual de Conteúdos tem como fontes de referência e apoio, um Manual 
de Recursos, contendo dinâmicas de grupo e sugestões variadas para estratégias 
populares, Kits de métodos contraceptivos para demonstração com ênfase no uso 
correto de preservativos mascul inos e femininos além de próteses penianas e do 
órgão reprodutor feminino. Este material vem sendo utilizado em cerca de 120 oficinas 
e encontros educativos/ano em diversas áreas empobrecidas do Rio de Janeiro, 
benefic iando em média 15.000 pessoas entre jovens, mulheres e adultos. 
Conclusões: Segmentos populares de baixa escolaridade, têm maior dificuldade no 
aprendizado de conceitos científ icos, que devem ser graficamente apresentados, 
porém detém um conhecimenlo prálico que deve ser levado em consideração no 
processo de elaboração de materiais educativos que seja utilizado de forma interativa, 
provocando o estabelecimento de um diálogo e de um processo de aprendizagem 
que começa pela pergunta, através de um caderno de perguntas que introduz e 
organiza o programa da oficina/encontro educativo. Neste sentido, todo o material é 
utilizado como " ponto de começo" de uma aventura de aprendizagem que certamente 
aumentará as possibilidades de adoção de medidas preventivas e de um bom uso 
de medicamentos • adesão a tratamentos prescritos. 
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AUTO - CONHECIMENTO - UMA FORMA DE MANUTENÇAO DA SAUDE 

AUTOR (ES): VITORIANO, JDS 

INSTITUIÇÃO: POLICLÍNICA COMUNITÁRIA DE ITAIPÚ _ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÉNCIA: AV. PRES. ROOSEVELT, 107 - SAO 
FRANCISCO - NITERÓI/RJ -CEP. 24.230-360- TELEFAX (021 ) 710-8885 

A autora pesquisou o perfil das mulheres que buscam o serviço· de .. preventivo" (exame 
colpocitológico) na Policlínica Comunijária de ltaipú (Fundação Municipal de Saúde-SUS), 
município de Niterói - RJ . 
Seu objetivo principal foi o de conhecer esse público feminino, no tocante à bus~a de 
conhecimento do seu próprio corpo que possa lhe facilitar a manutenção de sua saude. 
A pesquisa, de caráter quantitativo, foi realizada, semanalmente , durante grupos de 
discussão sobre o corpo e sexualidade, lormados por todas as;nulheres que buscam a 
marcação do exame preventivo. no referido Policlínico, durante o período de 2 meses, 
aplicando•se uma entrevista diretiva. 
Foram entrevistadas um total de 401 mulheres. à partir de 14 anos, sendo que 41 ,89% 
optaram pela laqueadura tu bária e 11. 72% estavam em período pós-menopausa (natural). 
Um percentual de 16. 70% nunca pariu, sendo que 13, 71 % nunca engravidaram. Somente 
9,97% usam camisinha regularmente. Do total. 17 ,91 % nunca fizeram o exa_me pr~ventivo, 
mas 34,91% o fazem regularmente. De todas elas, 60% já olharam o própno penneo com 
um espelho, 45,38 já fizeram um auto•toque vaginal. O auto•exame das mamas é feito 
regularmente em 32,91%. 
É interessante notar o alto índice de laqueadura nesta amostragem, onde a maior parte se 
encontra em faixa etária fértil , assim como o baixíssimo índice de uso da "camisinha". Não 
foi especificado se seu uso objetivava a prevenção de DSTs. e/ou anticoncepção, porém, 
o baixo percentual foi indicativo do quanto ainda há rejeição a esse método. 
Embora um menor percentual de mulheres nunca tenha feito o preventivo, sobressalta·se 
o alto índice das que não o buscam de forma regular (47, 14%). Percebe-se. como um 
todo, que embora o exame preventivo não possa ser realizado pela própria ~ulher, ela 
poderia incluir em sua rotina pessoal, algumas práticas individuais que a tornariam me~os 
susceptíveis ~ doenças. Olhar seu próprio perineo no espelho e/ou . tocar_ sua vagina, 
ainda não são atos comuns entre as mulheres. Notando•se, inclusive , grande 
constrangimento de quase todas em falar do assunto. O freq~~nte auto·exa:"e das mamas 
não chega a ser realizada por 50% do total, embora todas 1a tenham ~uv,do falar da sua 
importância. As mulheres tendem a achar que todos esses atos sao exclusivamente 
médicos. Percebe•se que há, ainda , uma dissociação dessas ações individuais de auto
coAhecimento, da re lação saúde-doença causando uma grande depen~ência (que 
observamos nos indivíduos), pela prática médica, como única fonte de aqu1s1çao de saude. 

1 6132 _ _ . 
CARACTERIZANDO UMA POPULAyAO DE MULHERES GRAVIDAS NO CEARA: 

AS IMPLICAÇÕES PARA A PREVENÇAO DAS DST. RESULTADOS PRELIMINARES. 

AUTOR [ES): Martins, T. A 1,2: Vieira. LC 1 .2 ; Bello. P-Y 2, Grupo PREGRACE 
INSTITUIÇAO: 1 Secretaria de Saúde do Estado. 2 Projeto HIV/DST Ceará. "Grupo de 
Estudo das Mulheres Grávidas do Ceará ( Serviço Ambulatorial das Mulheres de Aracati · 
$AMA . Hospital Gonzaga Mota de Messejana, Secretaria de Saúde do Estado, Associação 
Ceará Unido Contra as DST - CE CAD) . 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÉNCIA: CP 3226 RODOLFO TEOFILO.CEP 60431-
970 FORTALEZA -CE. 

Introdução : As mulheres são grupos especialmente vu lneráveis as doenças 
sexualmente transmissíveis, devido aos inúmeros fatores bio psico-sociais e 
culturais que envolvem sua sexua lidade. Para as mulheres grávidas as 
consequências destas doenças podem trazer sérios riscos para a saúde da mãe e 
seu concepto. 
Objetivo : Descrever as características sociais e de comportamento das mulheres 
grávidas de Fortaleza e Aracati , em relação as DST . 
Metodologia : o recrutamento das mulheres foi feito através do atendimento no pré 
natal de duas unidades de saúde, em Fortaleza e Aracati . Foram incluídas neste 
trabalho mulheres com diagnóstico de gravidez, residentes nas áreas da pesquisa. 
Após consentimento informado, foi apl icado um questionário contendo dados 
descritivos da população estudada e dados comportamentais entre outros. A análise 
dos resultados foi feita através do programa Epi-info 6.04b. Apresentamos aqui 
resultados obtidos sobre as primeiras mulheres incluídas. 
Resultados: De março a maio de 2000 foram inclu ídas 321 mulheres. Mais de 80% 
das mulheres tinham pelo menos 30 anos e 30% são adolescentes com menos de 
20 anos de idade), 80% tinham apenas 8 anos de estudo ou menos, e um terço 
apenas o 1° grau menor ou analfabetas. A renda familiar foi de três salários mínimos 
ou menos. O inicio da vida sexual se fez aos 15 anos ou antes para 37% das mulheres. 
O número de parceiros sexuais na vida, destas mulheres é baixo: 46% declararam 
Ter tido apenas um, e 97% Ter tido menos de 10. 50 mulheres (19% das que 
responderam) pensam que seus parceiros sexuais tem outros parceiros além dela. 
88 mulheres ( 28%) declararam Ter tido ao menos um aborto( induzido ou 
expontãneo). 248(78%) disseram jamais Ter usado qualquer método de planejamento 
familiar e 3% disseram usar sempre o preservativo. 207(65%) declararam que a 
gravidez não foi desejada, 
Discussão : Nestes primeiros resultados podem::>s fazer várias observações. A população 
de mulheres grávtdas atendidas nestas duas unidades do setor público tem poucos recursos 
econõmicos, e um baixo nível de educação. A vida sexual destas mulheres está iniciando 
muito precocemente. 
O percentual de mulheres grávidas adolescentes na nossa população é alto e preocupan(e. 
como é alto o percenlual de gravidez não desejada. Isto remele a falta de uma educaçao 
sexual mais sistemática para os adolescentes, seja na família ou na escola. 
Conclusão: As mulheres grávidas participantes deste estudo preliminar, apresentam 
inúmeras característ icas e comportamentos que as tornam bastante vulneráveis 
as DST, o que justifica um maior investimento nos programas básicos de atenção 
a mulher, para o atendimento as DST, não apenas em serviços de referência, mas 
também em serviços de prevenção de ca, planejamento famil iar e pré natal, 
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NÃO AMAMENTAÇÃO EM MÃES SOROPOSITIVAS: BASTA INFORMAR? A 

EXPERIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO - S.P. 

AUTOR (ES):REIS•, M.C.G. ; FORTUNA•, C.M. ; AMANTÉA•; F.R.; NEVES•, L.A.S. ; 
NEVES• E R.A.L. 
INSTITUIÇAO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO- (SMS
RP). 
ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA: Rua Ondibecte Silveira, 388, R.P.- CEP-14091-
140. 

Em todo o mundo, a taxa de transmissão vertical do HIV tem variado de 7% a 40%. Essa 
transmissão pode ser intra-uterina. intra-pano. ou pós-pano, através da amamentação (pelo 
leite ou pelo sangue de fissuras mamárias. Apesar da excelência do aleitamento materno, 
o Ministério da Saúde recomenda a não amamentação como uma das estratégias de 
prevenção da transmissão vertical. A SMS-RP tem seguido esta recomendação e lornecido 
leite artificial através do Programa de Suplementação Alimentar às crianças nascidas de 
mães soropositivas, durante o primeiro semestre de vida, mediante receita médica expedida 
pelo Hospital das Clinicas de RP (referência para as mães soropositivas). 
Este estudo tem por objetivo, conhecer se estas mulheres estão sendo orientadas para o 
desmame, se estas orientações estão sendo seguidas e, como elas se sentem por não 
poderem amamentar oseu filho. 
A Assistente Social da SMS-RP, realizou , em março e abriVOO, entrevistas semi abenas 
com as mães soropositivas cadastradas no referido programa. 
Do total de 20 mães atualmente cadastradas . 19(95%) foram entrevistadas, e apresentaram 
uma média de idade de (28,6 anos) . Quanto ao grau de escolaridade, 12 (63, 1%) tem 
primeiro grau incompleto. Nove das entrevistadas (47.3%) , tiveram 3 ou mais filhos, sendo 
que 14 delas(73,6%) amamentaram anteriormente. A maioria das entrevistadas (94, 7%), 
tinham sido orientadas a não dar o peito, sendo que 9 delas (47,3%) já haviam recebido 
esta orientação desde o pré-natal, e 6 (31 ,5%) após o pano. Mesmo após as orientações e 
lendo sido iniciado procedimento para o desmame ainda na maternidade , 5mães(26,3%), 
referem ter oferecido algumas mamadas para o filho. Tomando o aleitamento materno como 
processo social e culturalmente determinado, este dado corrobora a idéia de que amamentar 
e não amamentar são "atos" nos quais estão incutidos sentimentos, percepções a respeito 
do papel de mãe. possibilidade de vinculo mãe/f ilho, entre outros. Quanto ao que as mães 
relataram por não terem amamentado. a maioria das falas (94, 7%) expressaram sentimentos 
como: angústia, tristeza, culpa, revolta, depressão, dor psicológica e choro. Expressaram 
ainda a importância da amamentação, ligada à nutrição e proteção da saúde da criança. 
Fica aqui evidenciada uma contradição produzida por trabalhadores de saúde e sociedade: 
a amamentação é imponante devido a uma série de fatores, no entanto, não é recomendada 
para quem já está numa situação de fragilidade, ameaçada por uma doença ainda 
estigmatizada e muitas vezes associada com a morte próxima. 
Dessa forma, as ações dos trabalhadores da saúde não podem se restringir à uma 
"passagem de informação" e medicalização do desmame. Os dados coletados apontam 
para a necessidade de uma "escuta" solidária, de uma relação onde possam ser verbalizadas 
e respeitadas as percepções dessas mulheres. Os serviços de saúde que atendem as 
gestantes e puérperas seropositivas, necessitam se instrumentalizar melhor pa ra discutir 
e ajudar estas mães no processo do desmame, visto que elas já carregam vários fatores 
ligados à perdas, favorecendo à depressão, baixa estima, culpa e isolamento social, entre 
outros. 

• Enfermeiras da SMS-RP •• Assistente Social da SMS-RP 

6135 
O PRESERVATIVO MASCULINO E FEMININO: Estudo das crenças e atribuição de 
significados. 
Júlia S.N.F.Bucher. Universidade Federal do Ceará 

A análise de uso de preservativos nos aponta para uma realidade bastante contraditória . 
Enquanto na última década se intensificou a publicidade, a discussão, a polêmica religiosa 
versus leiga em tomo do preservativo, estudos realizados no Brasil (Berquó, E. 1987; Arruda, 
J. M. e ai 1987; Arruda, J. M., Ferraz, E. ' ai. 1992; Berquó E. e Sousa, M. R. 1994). lem 
indicado que o preservativo é usado na população, sobretudo se considerarmos a ampla 
divulgação das vantagens de tal método no combate as doenças sexualmente transmissíveis 
e em especial da ADIS. Sabemos que durante muitos anos o preservativo masculino foi 
utilizado ora visando cumprir sua função de anticoncepção, ora cumprindo sua função 
profilática sobretudo na perspectiva de prevenção às doenças sexualmente transm issíveis, 
ora a ambas as funções concomitantemente. Naquela época os meios de contracepção 
que conhecemos hoje não existiam e o preservativo era meio encontrado, hoje, o preseivativó 
tem ampla divulgação na mídia, foi desenvolvido um grande marketing sobre os benefícios 
de sua utilização, de cena forma está mais acessível a população, mais ainda pouco se 
conhece sobre o que povoa o imaginário da população que poderia fazer dele um meio de 
prevenção ampla. 
Nesta comunicação apresentaremos a primeira parte dos resultados de um estudo que 
estamos realizando acerca do preservativo masculino e feminino. A primeira parte consiste 
no estudo, através da técnica de grupo focal , das crenças e significações que as mulheres 
na faixa etária de 25 a 45 anos tem acerca dos dois tipos de preservativos: aqueles destinados 
ao homem e aquele que está chegando destinado às mulheres. A Segunda parte consiste 
em estudar o que pensam os homens sobre os mesmos temas e com as mesmas 
caracteristicas metodológica. 
Este estudo tem como objetivo geral fornecer subsídios para o desenvolvimento de 
estratégias de educação para a saúde junto a população de baixa renda em idade reprodutiva. 
Os resultados que apresentaremos aqui são provenientes de 4 grupos focais 
realizados junto a mulheres de baixa renda residentes na periferia de Fortaleza (2 
grupos) e junto a mulheres de baixa renda residentes na periferia de Brasolia. Os 
resultados obtidos não diferem muito nos dois grupos estudados e apontam para 
questões vol1adas para crenças ligadas a interação conjugal, e a percepção da 
sexualidade e dificuldades comportamentais, provocam& peles crenças subjacentes 
as atitudes des participantes da experiência. Conflitos entre o saber das doenças e 
correr o risco de se contaminar ou de contaminar outros existem mas a mudança do 
sistema de crenças exige um trabalho baseado em estratégias educativas pautadas 
em dinâmicas de grupo. 
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ESTUDO DE NECROPSIA EM PACIENTES COM SI 

Autores: MACÊDO, MSR; VIEIRA, LWB; BRAGA, 
Nome da Instituição: Depanamento de Patologia e UFC 
Endereço para correspondência: Rua 17, casa 90, conjunto Polar, e.n céara. 

Grave problema de saúde pública, a síndrome da imunodeficienoa adql.w,da (SIDA) 
tem no Brasil o segundo pais americano em número de notificação, só perdendo para os 
Estados Unidos. Aqui, até junho de 1995 registrou-se um total de 66..380~ sendo a 
reg ião Nordeste a terceira em incidência. Nessa região, de 1980 a 1999 o Ceará só perdeu 
em número de casos registrados para Pernambuco, com 47, 1 doentes por 100.000 
habitantes. Esse quadro, devido aos problemas sócio-econõmicos-i!ducaciona' locais 
persistentes, tende progressivamente ao agravamento. Depois da infecção pelo vírus, a 
doença estabelecida é definida tendo por base a associação com microorganismo 
oportunistas, facilitada pela perda progressiva de células T CD. e deterioraçã.o de sistema 
imune, caracterizando a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). a sua forma 
mais grave, a associação com linfomas define a síndrome. Tais neoplas&as, por sua vez, 
têm sido relacionadas a infecção virais como mecanismo desencadeantes, estabelecendo 
seu envolvimento com etiologia dos canceres em geral. Para que esta definição. da síndrome, 
seja estabelecida, são importante, portanto, as localizações anatômicas dos achados 
associados que por sua vez sofrem intensa influência do meio ambiente, por suas relações 
com agentes infecciosos. Esse trabalho procura uma face da apresentação da doença em 
termos originais. caracterizando os acometimentos mais freqüentes em achados de 
necrópsias, realizados em pacientes oriundos do Depanamento de Patologia e Medicina 
Legal, UFC, único local onde são realizados necrópsias no estado. Foram estudados 14 
necrópsias, dos quais 7 pacientes tiveram a confirmação de SIDA pela sorologia anti-HIV, 
2 apresentaram sorologia anti-HIV negativo, 5 pacientes não tiveram os exames disponível 
nos arquivos do hospital, durante os anos de 1998 e 1999, lendo como doença de base 
AIOS e com diversas causas imediatas de morte, sendo a insuficiência respiratória a mais 
prevalente (8 casos - 57, 14%) seguida de septicemia (2 casos - 14,28%) e insuficiência 
rena l, pneumonia bilateral, hemorragia cerebral e leucoencefalopatia ( 1 caso cada - 7, 14%). 
O pulmão foi o órgão com o maior número de achados de necrópsia, nas 14 necrópsias 
( 100%) foram encontradas pelos menos algum tipo de acometimento sendo a consolidação 
a mais prevalente (6 casos • 42.8%). Em seguida veio o encéfalo com 11 pacientes 
acometidos (78.57%), sendo a congestão cerebral o achado mais prevalente (9 casos -
81,8%); o ligado com alteração em 7 pacientes (50%) reve lou o aumento de volume como 
principal achado (57, 1 %); o baço, o intestino delgado e o intestino grosso revelaram algum 
tipo de alteração em 5 pacientes (35, 7%) cada e os achados principais foram aumento de 
volume ( 100%), sangramento (60%)e edema de mucosa (60"k). respectNamente; o rim e o 
estômago revelaram 4 (28.5%) alterações cada; o coração 3 (21 .4%) erações; o linfonodos 
e mesentério com 2 (1 4.2%) alterações cada; beXJga. adrenal e pâncreas mostraram 
apenas 1 (7, 1 %) alteração em cada um deles. 
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CONHECIMENTOS SOBRE AIDS. ATITUDES E PRÁ ICAS SEXU S DOS 

PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DST DO 

AUTOR (ES): MAGALHÃES FO, CAVALGANTE MC. 
COELHO ICB, SILVA TMJ. 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊ CIA:RUA DR. ALFREDO 
FÁTIMA, FORTALEZA, CEARÁ, CEP 60415-520 

Apesar dos esforços dos programas de prevenção 
de casos de AIDS está em crescimen o em 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 
o controle desta epidemia. No intuito de m 
de DST, foi aplicado um questionário de · 
maiores de 15 anos, que procuraram pela · 
Universitário em Fonaleza, Ceará. Após 
entrevistadores treinados. sobre conhecmentos 
dos pacientes como também que campanhas 
Epi-lnfo foi usado para construção do banco de 
estudados 95 questionários, destes 69 foram ,., ""'""'...,,. 

FARIAS RS, 

W1001'-A. 

por mulheres (-31 anos) . A maioria dos pacien mi.1:. .. 111•-' 
mês), 53% tinham educação fundamental e ---lldle. 
homens tiveram sua primeira relação sexual ( - 1 
grande maioria dos entrevistados (97%) 
11 % apontasse o ar como fonte de infecção 
pegar AIDS de outra mulher numa relação 
camisinha significa sexo seguro, apenas 34% 
los da AIDS. Apesar de 73% terem dito saber 
data de validade e 68% não ret iraram o ar dor 
solteiros (32%) não faziam nenhuma proteção 
foi assumido por 52 homens, dos quais 22 ( 
mais sobre AIOS pela televisão e a campanha 
veiculada durante o carnaval. Apesar do fato de 
20% acreditavam que seu risco de contrair AIDS 
ainda estilo envolvidos em práhcas de risco, 
mas ainda precisam ser melhor informados. As 
concentradas no carnaval, não ocorrendo duran e 
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CADERNO SOBRE M_ANEIRAS DE ABORDAGEM DA PREVE~ÇÃO DA AIDS ~A 

ESCOLA: UMA ESTRATEGIA PARA PROFESSORES NA EDUCAÇAO E PREVENÇAO 
DA AIDS NA SALA DE AULA 

AUTOR (ES): ARAÚJO, MARIA F. M.: FEIJÃO, ALEXSANDRA R. 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÉNCIA: RUA ALEXANDRE BARAÚNA, 1115, 
RODOLFO TEÓFILO - FORTALEZA, CEARÁ. 

Atualmente, sabe-se que a principal arma contra a AIDS é a educação para prevenção, 
principalmente entre os adolescentes, sendo de suma importância a intervenção de 
professores abordando assunto no ambiente escolar. Em estudo que realizamos 
anteriormente, constatou-se que as principais diliculdades na abordagem da AIDS !oram a 
timidez, falta de material educativo e de técnicas de auxílio na abordagem. Daí a importância 
de desenvolver estratégias que minimizem essas dificuk:1ades. e viabilizem ações educativas 
próximas da realidade do prolessor e dos adolescentes. O presente trabalho objetiva construir 
um material educativo, que propicie aos professores elementos para abordar a educação e 
prevenção da AIDS a panir de uma proposta de ofic ina educativa, além de aferir propostas 
de aprimoramento do material junto aos professores e listar um inventário de opiniões dos 
mesmos sobre o material. A partir dos resultados do primeiro estudo realizado, foi elaborado 
um material educativo que contempla um modelo de oficina educativa. Foram reunidos 
nove professores da escola onde se desenvolveu o primeiro estudo. que leram o material e 
emitiram opiniões sobre o mesmo. O caderno obteve uma boa aceitação entre os professores 
que emitiram pareceres positivos quanto ao seu conteúdo e aplicabilidade. Foi considerado 
um ótimo instrumento para criação de estratégias de abordagem da AIDS e como incentivo 
à real ização dessas estratégias em sala de aula. 
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R.looo Cor,,u,rr A F'REvENCÃO Esr À NO AR 

AUTOR (ES)· " S. RMS: LACEROA,SM 

OE Esr,oo DE SAUDE oo R,o OE JANEIRO / AssEsSOAIA DST/AIDS 
CORRESPONDÊNCIA: RuA VILELA TAVARES, 181 ,er 406 MEIER - R,o DE 

- CEP: 20725-220 

TÓPICOS: A epo:lemia da Aids está se encam inhando para as populações mais pobres. 
Uma estra égla a maJS vem sendo pensada como maneira de se reforçar mudanças de 
componam o em relação à prevenção do HIV. Neste sentido, escolhemos 5 municípios 

. do Estado de RiodeJanewo, Brasil, para sediarem o projeto: "RÁDIO COMUNITÁRIA : A 
i PREVE ÇÃO ESTÁ O AR ·. uma vez que estes municípios possuem o perfil básico 

para o desenvolvmento destas ações . por existirem grande concentração de pessoas 
pobres. sendo em sua malOl'ia jovens. 

DESCRIÇÃO: O re endo projeto pretende veicular mensagens de prevenção das DST/ 
AIDS através de spots e vinhetas nas rádios comunitárias de 5 municípios escolhidos 
pelas cond,ções de pobreza em que vivem seus habitantes. Tais spots e vinhetas estarão 
contidos em CD ( compact disc ) , elaborado a partir de grupos foca is . com função de pré 
e pós-teste com adolescentes ouvintes das rádios comunitárias . Os grupos foca is visa 
saber o perfil destes adolescentes , incluindo suas preferências musicais , para que os 
spots e vinhetas aproximem-se de suas realidades . Os radialistas são treinados em 
prevenção das DST/AIDS para que possam tirar dúvidas dos ouvintes no ar . possibilitando 
as informações em cadeia. 

CONCLUSÃO: Sabe-se que a mera informação não muda comportamen1os , mas 
espera-se que este projeto, vá além da t ransmissão de informações , e que consiga 
ser um veículo para aproximar pessoas marginalizadas pela pobreza aos serviços 
públ icos de saúde . Tais serviços são por excelência , o local para maior 
esclarecimentos sobre as DST/ AIDS e por conseguinte seu tra1amento e prevenção 
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Prevenção de lnlecção em Unidades Básicas de Saúde 
AUTOR (ES) : SOUZA, M.M. 

INSTITUIÇÃO: Coordenação Municipal de Controle de Infecção Hospitalar 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÉNCIA: Av. Desembargador Moreira, 2875 • 49 

Andar 

~ 
A prevenção e o controle das infecções passa por um conjunto de medidas que quando 
adotadas corretamente protege o cliente e o trabalhador da aquisição de doenças 
veiculadas por sangue e outras secreções e excreções orgânicas, principalmente AIDS e 
Hepatite B, diminui os custos e melhora a qualidade da assistência prestada. No entanto, 
a mudança de componamento das pessoas no que diz respeito a adoção destas medidas 
passa por várias ações que vão desde a capacitação de pessoal, implantação de normas 
e rotinas, aquisição de insumos e estímulo para a motivação, associadas a medidas 
administrativas e gerenciais pertinentes. 
Visando a proteção do trabalhador e do cliente com consequente melhoria da qualidade 
da assistência prestada nas Unidades Básicas de Saúde do Estado do Ceará, elaboramos 
e aplicamos um formulário nas Unidades que panicipam do Projeto Fortalecimento das 
Ações Integradas de DST e prevenção à AIDS e Saúde Reprodutiva. 
Obietivo Geral · 
Promover a melhora continua da qualidade dos serviços prestados. 
Objet ivo Especifico: 

Oferecer capacitação básica em medidas de prevenção e controle de infecção; 
Implantar normas e rotinas de prevenção de inlecções e transmissão de DST por 

equipamentos esterilizados de forma inadequada; 
Implantar medidas de proteção ao trabalhador de saúde. 

Metodologia· 
Foi elaborado e aplicado um instrumento de avaliação contendo 50 itens, com peso igual, 
para detectar os principais problemas relativos às medidas de prevenção e controle de 
infecção, com ênfase nas medidas de biossegurança . 
Resultados· 
Os resultados obtidos mostram distorções e desperdício que podem ser corrigidos com 
pouco ou nenhum recurso. Um dos itens mais problemáticos, está relacionado com as 
medidas de biossegurança , onde praticamente nenhum serviço das unidades estudadas, 
possuem os conhecimentos necessários para aplicação das mesmas e não dispõe de 
todos os equipamentos recomendados. 

6140 
AVALIAÇÃO DA RESISTÉNCIA À PENICILINA NAS URETRITES GONOCÓCICAS 

AVALIADAS PELO ANTIBIOGRAMA NO AMBULATÓRIO DE DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS (DST) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (HUWC) 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)-JAN • DEZ/98 

AUTOR (ES):FROTA.HG: DINIZ.DCS; COELHO.ICB. 
INSTITUIÇAO: SERVIÇO DE DST DO HUWC DA UFC 
ENDERE ÇO PARA CORRESPONDÊNCIAR . ALEXANDRE BARAÚNA , 949 , 
PORONGABUSSU, FORTALEZA-CE .: 

A gonorréia é um processo infeccioso e inflamatório da mucosa uretra! causado pela 
Neisseria gonorrhoeae (diplococo Gram negativo intracelular) e consiste num dos tipos de 
DST ma is freqüentes no homem. é essencialmente transmitida pelo contato sexual, com 
período de incubação curto, variando de 2 a 7 dias, com incidência maior nos indivíduos 
jovens (entre 15 e 30 anos), sexualmente ativos e sem parceria fixa. Este trabalho objetiva 
avaliar o sucesso terapêutico da Penicilina no tratamento da gonorréia, por ser uma droga 
ainda usada. pelo baixo custo. Dos 642 pacientes atendidos no ambulatório de DST do 
HUWC:UFC, no período de jan./98 a dezembro/98, 89 tiveram o diagnóstico sindrõmico de 
uretrite. somente 13 foram confirmados laboratorialmente como gonorréia , devido aos 
problemas técnicos que normalmente existem para o isolamento da bactéria . Dos treze 
isolados. nove eram sensíveis a penicilina, mas quatro apresentavam resistência. Estes 
resultados demonstram que a penicilina não deve ser a droga utilizada para o tratamento 
sindrômico de uretrite, devendo ser usado ciprofloxacina, norfloxacina ou ceftriaxona ., 
associado as drogas que ajam nas uretrites não gonocócicas como azitromicina, doxaciclina 
ou tetraciclina. 
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A RESPOSTA IMUNE VAGINAL EM MULHERES COM VULVOVAGINITE RECORRENTE 
DURANTE A FASE ASSINTOMÁ TICA DA DOENÇA 
Autores: Giraldo, P; Ribeiro-Filho, AD: Feitosa,S; Linhares. I; Witkin,SS. 
Institu ição: Universidade Estadual de Campinas, Universidade de São Paulo e Cornell 
University 
Endereço: Rua Alexander Fleming, 101 , CEP 13083-970 

Com a finalidade de se investigar a resposta imune vaginal de mulheres com vulvovaginites 
recorrentes. estudou-se 55 pacientes e 45 controles com as mesmas características gerais. 
Todas as mulheres eram assintomáticas há pelo menos 30 dias e não usavam no momento 
qualquer tipo de medicação. As pacientes foram atendidas no Ambulatório de Infecções 
Genitais do Departamento de Tocoginecologia da Universidade de Campinas, SP, Brasil 
no período de janeiro a dezembro de 1997. Os testes imunológicos foram realizados na 
Divisão de Imunologia e Doenças Infecciosas do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
da Weill School oi Medicine, Cornell University, NY, USA. Além da anamnese detalhada 
sobre as características clínico-ginecológicas e dos antecedentes de hábitos higiênicos e 
sexuais foram coletadas amostras do conteúdo vaginal durante o exame ginecológico das 
mulheres estudadas. O conteúdo vaginal foi investigado quanto à presença de infecções 
cervicovaginais por técnica de PCR, cultura para fungos e exame bacterioscópico (a fresco 
a Gram). Dosou-se ainda: Heat Shock Protein 60 kDa (hsp60) e 70 kDa (hsp70), intertcucina 
1(3, interlcucina 8, interleucina 10. RANTES e Eotaxina no lavado vaginal util izando-se 
técnica de ELISA. Os resultados foram comparados estatisticamente utilizando-se análise 
bivariada (testes qui-quadrado exato de Fisher a de Mann Whitney) e de regressão múltipla 
com seleção stepwise. Os resultados mostraram uma proporção de mulheres com hsp60 
(21 .8% vs. 2.2) a hsp70 (21 .8% vs. 2,2) significativamente maior no grupo com VVR que 
a encontrada nos controles (p= 0,005). Após regressão múltipla com seleção stepwise 
eliminando-se a influência de variáveis confundidoras, o grupo de mulheres com VVR 
continuou com expressão destas proteínas no conteúdo vaginal, muito mais freqüente 
que os controles elevando o OR para 14, 7 e 52,7 respectivamente. Não houve diferença 
nos níveis de citocinas IL-I(3, IL-8, IL- 10, RANTES e Eotaxina do conteúdo vaginal nos 
grupos de estudo quando eliminou-se a influência da presença do candidíase e/ou vaginose 
bacteriana. mesmo sendo pacientes assintomáticas. Não houve no grupo de mulheres 
estudadas, diferenças significativas na produção de citoquinas pró a antiinflamatórias 
vaginais. Concluiu-se que, durante o período assintomático da doença, utilizando a técnica 
de ELISA, as mulheres estudadas com antecedentes de VVR ex.:ressam ma is 
freqüentemente hsp60 KDa a hsp70 KDa no lavado vaginal que os controles. Este fato, 
poderia favorecer uma depressão da resposta celular local levando conseqüentemente, a 
um maior número de infecções vaginais recorrentes. 

6143 
SUSCEPTIBILIDADE DE ISOLADOS DE Neisseria. gonorrhoeae A ANTIBIÓTICOS 

UTILIZADOS PARA O TAATANTO OBTIDOS EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DE 
DST EM 1999 NA CIDADE DE MANAUS - AMAZONAS 

AUTOR (ES): FERREIRA w. A.; FERREIRA C. M.: BENZAKEN A. ; SARDINHAJ. C. G. 

INSTITUIÇÃO:FUNDAÇÃO ALFREDA DA MATTA 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA CODAJÁS N• 24 - CACHOEIRINHa -
CEP: 69.05-130 MANAUS/AMAZONAS 

lntroduçào· Em 1998, a incidência estimada global de novos casos de DSTs curáveis 
(gonorréia, infeção por cfamídia, s~ilis e trichomoníase) foi de 340 milhões ficando a 
América Latina e Caribe com 69 milhões de casos. No Brasil no período entre 1987 a 
1996 foram notificados cerca de 139.532 casos novos de gonorréia ficando o estado 
do Amazonas com 2.309 deste total. Na Fundação Alfredo da Malta, a uretrite 
gonocócica é a segunda doença mais notificada com 734 casos em 1999 perdendó 
apenas para o condiloma cuminado com 970. 
A gonorréia é uma infeção bacteriana clinicamente importante e altamente contagiosa 
que ainda permanece como um grave problema de saúde pública especialmente pela 
sua capacidade em favorecer a transmissão do HIV e pela crescimente percentagem 
de isolados resistente a grupos de antibióticos. Cepas resistentes a ciprofloxacina 
e derivados tem sido detectadas em vários países da Ásia, Oceania e Africa. O exame 
de susceptibilidade antibiótica de gonococos pode e deve ser utilizado em estudos 
investigativos para fornecer informações epidemiológicas importantes não só para 
o monitoramento das tendências de resistência aos medicamentos utilizados no 
tratamento como para a elaboração de estralágias de controle mais eficientes. 
~ Determinar a susceptibilidade de isolados de N. gonorrhoeae a antibióticos 
utilizados em rotina ambulatorial. Metodologia · 249 amostras de cultivo de N. 
gonorrhoeae obtidas no período de 01.02.1999 a 20. 12. 1999 no serviço de DST da 
Fundação Alfredo da Matta de Manaus, Amazonas, foram submetidos a testes de 
susceptibilidade a antibióticos (Antibiograma), pelo método de difusão em disco 
segundo o NCCLS (National Committee for Clinicai Laboratorial Standard). Resultados· 
Observou-se sensibilidade de 100% para : Ceftriaxona; Cefotaxima; Cefalotina ; 
Ceftazidima; Norfloxacina; Ciprofloxacina. A Cefoxitina apresentou sensibilidade de 
88,3% dos isolados. Observou-se resistência para Tetraciclina (70,2%), Penicilina 
(22,4%); Penicilina e Tetraciclina (23,4%); Ampicilina (9,2%); Clindamicina (2,0%), 
Trimet/Sutfam.(0,8%) Eritromicina (0,4%)e Gentamicina (0,4%). Resistência intermediária 
foi observada para Penicilina (70,6%); Tetraciclina (29,3%); Penicilina e Tetraciclina 
(71 ,3%); Ampicilina (15,3%); Cefoxitina (11 ,6%); Eritromicina (4,8%); Trimet/Sulfame. 
(2,8%). ~ : A utilização indiscriminada e sem controle pela população de 
antibiólicos de baixo custo para o tratamento de diversas patologias podem estar 
relacionados aos altos índices de resistência e resistência intermediária detectados 
pelo teste de susceptibifidade utilizado neste estudo. ~ Os altos valores 
observados de resistência e resistência intermediária a antibióticos como Penicilina 
e Tetraciclina divergem de outras publicações referentes à região e enfatizam as 
recomendações do não uso desses antibióticos para o tratamento de gonorréia. A 
resistência intermediária observada à Cefoxitina (4,16%) é um dado que deve ser 
observado com atenção e preocupação. Fica evidente a necessidade de um 
monitoramento clínico e laboratorial efetivo e constante (Vigilãncia epidemiológica) 
do tratamento da gonorréia para as atuais e futuras ações de controle desta patologia. 
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FISIOTERAPIA NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR TERAPÊUTICA: 
ESTUDO DE PACIENTES COM AI DS 
Autor: Nogueira Aparecido Joani 
Instituição: CREFES (SESA) - Vila Velha - ES - Curso de Fisioterapia da UVV - ES 
E-mail: joan.vix@zaz.com.br 

O presente estudo objetivou analisar o atendimento fisioterapêutico realizado ao doente 
de Aids no que se refere ao contexto da Assistência Domiciliar Terapêutica - ADT- bem 
como ( a) apontar a importãncia da atenção fisioterapêutica nos programas de ADT 
realizados por diversos serviços públ icos de saúde e (b) propor um protocolo de conduta 
fisioterapêutica domiciliar ao doente de Aids. 

O trabalho de campo foi efetivado no primeiro semestre de 1999 - na cidade de Vitória, 
ES -. onde seis pacientes adultos, de ambos os sexos, foram avaliados e acompanhados 
por meio de uma conduta fisioterapêutica feita em uma ou duas visitas semanais, tendo 
como referência a metodologia de estudo de caso. Destacou-se, nessa dinâmica domK:iliar, 
o papel do cuidador que, geralmente, é uma mulher, sem a qual, seria difícil realizar uma 
ADT eficaz. 

A pesquisa encontra-se estruturada em três pontos importantes, abrangendo: a dinãmica 
da ADT, o contexto da Fisioterapia e seu desenvolvimento e o estudo com os pacientes 
assistidos em seus domicilies. Foi então que, possibilitou traçar os procedimentos básicos 
da referida conduta, contribuindo, assim, tanto para a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes, quanto para esta área de conhecimento. 
O estudo apresentou resultados positivos tanto para os pacientes assistidos, reforçando a 
importãncia desta forma de atendimento, no caso de pessoas doentes portadores do vírus 
HIV/Aids. quanto a contribuição oferecida às novas reflexões para a prática das equipes 
multiprofissionais que atuam na área da saúde coletiva. 

Palavras-chave: ADT. Fisioterapia, HIV/AIDS. 
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SIN AIS, SINTOMAS E PATOLOGIAS PREVALENTES EM CASOS DE AIDS NO 

MOMENTO DO DIAGNÓSTICO NO ESTADO DA PARAÍBA. 

AUTOR (ES): LIMA, SR; ARAÚJO, VMU ; BRITTO, AC. 

INSTITUIÇÃO: NESC/CCS/UFPB 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Av. João Maurício, 1875/301 , Bessa, 58037-
010, João Pessoa• PB. E-mail: epinesc@ccs.ufpb.br 

Na definição de casos de Aids, são adotados critérios (CDC modificado e Caracas- Rio de 
Janeiro) baseados nas manifestações clinicas e na complexidade diagnóstica. A 
identificação de um perfil clinico permitirá a veiculação de orientação aos serviços de 
saúde, em part icular aos médicos, para a suspeição de Aids e adoção das medidas e 
ações pertinentes. Este trabalho. portanto, tem por objetivo identificar os sinais, sintomas e 
patologias prevalentes no momento do diagnóstico em pacientes com 15 anos ou mais, 
perm itindo a determinação do critério diagnóstico mais utilizado para a definição de casos 
de Aids na Paraíba. Tendo por base o Banco de Dados da Aids da Secretaria Estadual de 
Saúde, realizou-se um levantamento dos dados cl inicos segundo o sexo, idade, grau de 
instrução e categoria de exposição, no período de junho/1985 a maio/2000 (semana 
epidemiológica 22), totalizando 971 casos. concentrados no sexo masculino (80.2%) e na 
fa ixa etária de 20 a 34 anos (55.6%). Observou-se que os sinais. sintomais e afecções 
~ 
astenia (76, 73%), febre (69.20%) . candidíase oral (68.48%), diarréia (66.94%) e caquexia 
(66.32%) . todos inaeridos no critério Caracas-Aio de Janeiro. Dentre os casos estudados, 
14 deles não apresentavam informações cl inicas, sendo. provavelmente, o diagnôstico 
feito pela dosagem de CD,. Concluiu-se que, na Paraíba, os casos de Aids têm seus 
diagnóst icos baseados principalmente no quadro clínico apresentado , ut ilizando-se, 
portanto, o critêrio Caracas-Rio de Janeiro para a definição de casos, critério este de baixa 
complexidade operacional. 
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Frequência de atipias colpocitológicas e colposcópica em portadoras de hiv/aids no hospital 
das clinicas da ufpe 
Autores: TENÔAIO T. GUIMARÃES, M. PINHEIRO, F. MAtA, f CASTRO, 1. NOBRE , o. 

Instituição: Serviço de Ginecologia do Hospital das Clinicas da UFPE 
Endereço: Rua Nossa Senhora do Loreto, 238 - Piedade -Jaboatão - PE 54420-200 
E-mail: ttenorio @novaera .com.br 

Introdução: A melhor sobrevida dos portadores de HIV/AIDS possibilitou a observação das 
sequelas da interrelação desta com outras DST. O Papilomavirus como oportunista da 
imunossupressão, tem elevada participação como co-fator nas Neoplasias Intra-Epiteliais 
Cervicais entre estas pacientes. 

Objetivos: 1-Determinar a prevalência de at ipias citológicas em portadoras de HIV/AIDS 
atend idas no HC-UFPE. 2-Conhecer a prevalência de Neoplasias lntra-Epitelias 
Cervicais(NICs) associada à infecção pelo Papilomavirus -HPV- .3-Constatar atipia s 
colposcópicas correlatas. 

Metodologia : Estudo prospectivo com consentimento pós informado de achados cito
colposcópicos em portadoras de infecção pelo HIV, atendidas no HC-UFPE. Para registro 
dos achados foram utilizados recomendações do Comitê de Nomenclatiura Colposcópica 
e do Sistema Bethesda. Os resuttados foram analizados por técnicas de estatística descritiva 
e inferencial. 

Resultados: O Papllomavirus fo i diagnosticado por suas caractrísticas morto-citológicas em 
100,0% das portadoras de anormalidades de células epitelia is escamosas. O Ep~élio Aceto
Branco tênue foi o achado colposcópico prevalente. 

Conclusões: Em nosso estudo, foi elevada a prevalência de anormalidade de células epiteliais 
escamosas em pacientes HIV-positivas, associado à infecção pelo Papilomavírus .. 

6147 
O S-::.:,..,. OE E o INÍOO DA AIDS NO BRASIL 

AUTOR (ES): PORTO-PINHEIRO, LG '; FURTADO, EC'; MACEDO, FYB'; PACHECO, ER'; S1EBRA, 
MX' 
1- Ex-residente em oncologia do INCA - Atual chefe da Divisão de Cirurgia Oncológica 
do Instituto oo Cãncer do Ceará 
2- Alunos 00 49 semestre da Faculdade de Medicina - UFC 

INSTITUIÇÃO Instituto Nacional do Câncer - INCA, Rio de Janeiro - R.J. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Vicente Leite, 2439/200 Fortaleza -
CE 

resumo 

INTRODUÇÃO; O sarcoma de Kaposi (SK) foi inicialmente descrito em 1872 como 
um tumor hemorrágico, idiopático e múltiplo, que envolve principalmente a pele, a 
boca e os linfonodos. Era encontrado predominantemente em homens idosos 
descendentes de europeus meridionais e orientais, sendo raro até o aparecimento 
da AIDS quando os principais envolvidos passaram a ser homens homossexuais 
HIV positivos. Neste grupo, a porcentagem de afetados é quase duas vezes maior 
do que nos demais grupos de aidéticos. O primeiro caso de AIDS no Brasil, todavia, 
só foi relatado em 1980 no estado de São Paulo. 
OBJETIVO: O presente estudo se propõe a levantar a hipótese de que o inicio da 
AIDS no Brasil ocorreu bem antes do descrito na literatura atual, já que em 1976 
houve um caso de SK em um homem jovem e sem descendência européia, fato 
que não condiz com as características dos kaposianos clássicos. 
METODOLOGIA: O material de pesquisa consiste nos dados obtidos no prontuário 
do paciente que deu entrada no ambulatório do INCA em 1976 com lesão kaposiana, 
e na análise da amostra tu moral , peça esta que ainda se encontra aos cuidados do 
Instituto. Nesta aná lise , utilizar-se-á a técnica de PGR para detecção do DNA 
retrotranscrito pelo HIV. 
DISCUSSÃO: O paciente, garçom em bares noturnos de Copacabana-RJ , sexo 
masculino, 28 anos , cor parda e caráter sexual liberado apresentava lesões 
~aposianas típicas nos membros inferiores diagnosticadas pelo exame patológico. 
Aquela época, o manejo do paciente não envolvia cuidados em relação à AIDS por 
parte da equipe médica, pois o tumor era raro em pessoas jovens e nada se sabia 
sobre a síndrome. O paciente foi acompanhado durante algum tempo no próprio 
Instituto, apresentando quadros de infecções repetidas. Algum tempo depois, foi a 
óbito por quadro infeccioso. 
RESULTADOS: Foi solicitada a análise da amostra tumoral. O resultado da 
investigação, contudo, ainda não estava disponível até o envio desse resumo, lato 
que nos impossibilita de expor aqui qualquer conclusão. 
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TÍTULO: PERFIL DA MICROBIOLOGIA VAGINAL DE MULHERES DE CLASSE BAIXA DE 

NITERÓI: Comparativo de bacterioscopia pelo Gram x Citopatologia corada e auto coleta 
x coleta por médico (Estudo Piloto 2) 

AUTORES: PASSOS, MAL; BARRETO, NA; AZEVEOO, PMC; ANGELIS FD; VITA , CM; 
PINHEIRO,VMS; CHAVES, MCACM 
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Introdução: Já está bem estabelecido que as Infecções vaginais podem ser ponto de 
partida ou facilitarem importantes agravos à saúde. Muito tem-se estudado correlação de 
Vaginose Bacteriana com parto prematuro, assim como, a facilitação da transmissão do 
HIV. Pela bacterioscopia corada pelo método de Gram da secreção vaginal não só o tipo 
morfológico existente, bem como, sua quantidade. Objetivos: 1) Conhecer a microbiota 
vaginal de mulheres de classe baixa por intermédio de esfregaço de secreção vaginal 
corado pelo método de Gram e Papanicotaou ; 2) Verificar se os resultados dos exames 
anteriormente citados são similares quando os materiais são coletados por médico e 
pela própria mulher; 3) Verificar se é possível fazer com que mulheres de classe baixa 
conseguem coletar de forma satisfatória materiais de suas próprias vaginas em ambiente 
domiciliar; 4} Verificar se os resultados dos exames de citologia corada pelo método de 
Papanicolaou são similares com bacterioscopia direta corada pelo método de Gram na 
determinação da microbiota. Melodologia: A amostra foi constitu ída por mulheres de 18 a 
45n anos de idade. que já tivera coito vaginal , alfabetizadas, residentes numa comunidade 
de baixa renda e atendidas num dos Módulos do Programa Médico de Família da cidade 
de Niterói, RJ . Foram disponibilizados conjuntos de auto coleta {tubo oco, duas lãminas 
com barra fosca , uma escé>vinha de cabo longo, dois frascos porta lâmina, um cartao de 
identificação e um guia de procedimentos. As lâminas destinadas à citologia firam coradas 
pelo Papanicolaou, a vaginose bacteriana foi classificada com os critérios de graduação 
de Nugent. O método de Gram empregado foi o modificado por Kopelof. Resultados: Vinte 
e três mulheres cumpriram totalmente o protocolo. Destas, três mulheres {13%} outo 
coletaram material insuficiente para análise. Em duas destas mulheres (8 . 7%) também os 
médicos coletaram material insuficiente para análise. As coletas insuficientes tanto de 
médicos como auto coletas não foram significativamente diferentes. Houve igualdade de 
resultados em 19/23 {82.6%). Nos outros quatro casos, houve concordância relativa , mas 
as lâminas do Gram auto coletadas pelas mulheres propiciaram resultados de alterações 
mais especificas do que os coletadas pelos médicos. Serão apresentados quadros 
sinóticos dos resultados de cada caso, onde destaca-se que na população estudada não 
revelou-se positividade para Cãndida e Trichomonas em nenhuma das coletas. Contudo, 
a V.aginose Bacteriana foi detectada em cinco mulheres (20.83%). Dos cincos casos{20%) 

· de vaginose bacteriana observados pelo Gram apenas um também foi assinalado pela 
colpocitologia . Todavia quando o Gram mostrava-se dentro da normalidade , a 
colpocitologia em 100% foi concordante. Discussão: Em primeiro estudo piloto feito com 
metodologia de coleta similar porém com um único médico, o primeiro autor. com um 
único citologista, apenas com colpocitologia e com mulheres de classe média média/ 
alta de clin ica privada a concordância de resultados foi de 12/13 {92 ,3%). Na revisao das 
lâmi nas o caso disco rdante passou a ser concordante. No presente estudo houve 
envolvimento de inúmeros profissionais nos momentos de coleta. contudo os exames 
de bacteri oscopia pelo Grsm e a colpocitologia foram efetuados por um mesmo 
profissional em cada exame. Fato interessante a destacar é que três mulheres {13%) nunca 
tinham fe ito exame ginecol ógicos, mas após a auto coleta foram examinadas sem 
problemas. Todas tinham "medo" do exame. Conclusão: O estudo prossegue e estamos 
agora na fase de preparo para números maiores , contudo, podemos com certeza afirmar 
com respostas altamente satisfatórias aos objetivos 1, 2 e 3. O quano objetivo, mesmo 
com números pequenos , concluímos que a colpocitologia corada não oferece níveis de 
compatibilidade seguras para análise da microbiota vaginal. 
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SÍFILIS CONGÊNITA - UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA EM SANTOS 
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INTRODUÇÃO: A Sífilis Congênita constitui um grave problema de saúde pública no 
Brasil, e, em Santos, cidade com 450.000 hab. não é diferente. Anualmente ocorrem 
6000 partos na cidade, sendo que, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde 
4% deles devem gerar crianças portadoras da sífilis congênita . O despreparo dos 
profissionais de saúde para o problema da sífilis congênita, o pré natal de baixa 
qualidade, o aumento da sífilis em mulheres de idade fértil e a ausência de tratamento 
nos casos diagnosticados e o não tratamento de parceiros, além da falta de 
notificação dos casos detectados são alguns dos fatores que ajudam a propagação 
da sífilis congênita. 
OBJETIVO: A Secretaria Municipal de Saúde de Santos na tentativa de reverter este 
quadro, organizou uma jornada sobre a sífilis congênita a todos os trabalhadores e 
estudantes da área de saúde em geral , afim de alertar para a problemática da sífilis 
congênita . Também foi aberto um espaço para reuniões bimensais com os 
profissionais técnicos das unidades de saúde que atendem mulheres em consultas 
ginecológicas e de pré natal , para discussões sobre os casos de s ífilis e 
consequentemente, sífilis congênita. 
METODOLOG IA: Realização de Jornada sobre sífilis congênita à todos os 
profissionais da rede básica, hospitais, serviços de saúde e, estudantes das 
faculdades da área de saúde . Debates e mesa redonda para discutir sobre o 
aconselhamento e uso do preservativo, medicamentos e prevenção com duração 
de 10 hs. 
RESULTADOS: A jornada contou com 101 participantes, sendo que 74% responderam 
ter alcançado seus objetivos e 35% concordaram em participar das discussões sobre 
a sífilis congênita. Foram agendados encontros com diretores de unidades básicas 
de saúde para que os profissionais da área de saúde e ginecologistas possam 
trabalhar melhor as dificuldades apresentadas, discutir os problemas e apresentar 
soluções para o aumento da cobertura do pré natal, para que as gestantes se 
apresentem para o pré natal no primeiro trimestre de gravidez, que os exames 
sorológicos (VDRL, HIV) sejam solicitados em todos os pré natais, que o tratamento 
seja adequado e atinja 100% dos casos diagnosticados de sífilis, que as condutas 
hospitalares sejam homogênias na hora do parto, com a realização dos exames 
específicos de VDRL e HIV em todas as maternidades públicas. 
CONCLUSÕES: A realização da jornada de sífilis congênita conseguiu alertar as 
autoridades de saúde e os trabalhadores das unidades básicas de saúde da cidade 
de Santos, para a necessidade de se voltar mais para a problemática da sífilis 
congênita. As doenças sexualmente transmissíveis e a sua relação com o HIV levam 
a uma linguagem única na prevenção à AIDS. A cidade de Santos, no litoral de São 
Paulo, com 450.000 hab. é um Centro de Treinamento de DST, desde 1995. Em 21 
unidades básicas de saúde de Santos já existem pelo menos um médico e uma 
enfermeira treinados para o atendimento às DST pela abordagem sindrõmica. 
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C ONHECIMENTO SOBRE SfAUS EM GESTANTES ATENOtOAS NO C ENTRO DE T ESTAGEM E A CONSELHAMENTO 

(CTA) DO CENTRO DE REFER~NCIA E TREIN AMENTO EM OST/AIOS - s,o PAULO. 

AUTOR (ES): SILVA, M.A.; FARIAS, N.S.O.; JAMAROO, S.P.B; GRANOI, J .L. 

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE REFER~NCIA E TREINAMENTO OST/AIOS - CRT-OST/AIOS. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: R.: PERO LOPES, 63, 09170-300- S. ANORÉ
SP 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A sífilis congênita é a conseqüência mais grave da sífilis adquirida. 
Apesar de tratar-se de doença prevenível. ainda é altamente prevalente em serviços de 
pré-natal. O CTA-CRT-DST/AIDS atende entre a população usuária, gestantes de forma 
espontânea e referendada, visando contribuir com a discussão e implantação de estratégias 
de prevenção e controle da doença. 

OBJETIVOS: Descrever o nivel de conhecimento sobre sífilis congênita pelas gestantes 
atendidas no CTA-CRT-DST/AIDS de São Paulo. 

MÉTODOS: Todas as gestantes atendidas no período de Janeiro a Abril de 2000, foram 
convidadas a responderem questionário estruturado, contendo, além de variáveis sócio
demográficas, questões sobre risco e transmissão da sífilis adquirida e congênita. 

RESULTADOS: Foram atendidas pelo serviço 57 gestantes, com idade média de 24 anos. 
92% referiram parceiro fixo, das quais 82% eram casadas. Quanto a escolaridade, 51 % 
referiram nível fundamental. Do total da amostra 51% eram primíparas: 93% realizavam 
pré-natal em unidade básica de saúde. Em relação ao diagnóstico pregresso da doença, 
83% negaram ter sido submetidas a testagem anterior ao atendimento no CTA. Na gestação 
atual 39% relataram que o exame diagnóstico não fora solicitado e outras 39% não 
souberam informar. Em relação ao nível de conhecimento da sífilis adquirida, 51% afirmaram 
conhecer a doença, no entanto, 91 % (52) das gestantes desconheciam as conseqüências 
da doença para o feto. Com relação a prevenção da doença no último relacionamento fixo, 
33% das mulheres referiram nunca ter u~ado preservativo de látex, 54 % referiram uso 
esporádico e apenas sete referiram uso constante. Do total de mulheres que referiram uso 
de preservativo anterior a gestação atual utilizavam como método anticoncepcional. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A partir do resultados preliminares deste estudo, podemos 
concluir que o nivel de informação nesta população é baixo, tanto em relação a forma 
adquirida quanto a congênita da sífilis: o desconhecimento por parte das gestante é 
proveniente da falta de orientação e ou aconselhamento nos serviços de pré-natal. Estes 
resultados indicam que os Centros de Testagem e Aconselhamento podem se constituir 
em espaços privilegiados para a prática do aconselhamento pré e pós-teste como 
indicadores para a redução da transmissão materno infantil. 

6151 
PREVALÊNCIA DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA HEPATITES B e C em 
PRESIDI ÁRIAS DE FORTALEZA - CE 

AUTOR(ES): GOMES,FVBAF; CORREIA, JG; ANDRADE, FB: CARVALHO, PG 

INSTITUIÇÃO: HEMOCE - SESA. UFC 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA: VÂNIA BARRETO GOMES 
DIVISÃO DE ENSINO E PESOUISA-HEMOCE 
AV. JOSÉ BASTOS, 3390- RODOLFO TEÓFILO -CEP: 60.435- 160- FORTALEZA - CE 

Portadores do Vírus da Hepatite B (HVB) e do Vírus da Hepatite C (HCV) a maioria, 
não têm nenhum sintoma porém, podem transmitir o vírus através do sangue, das 
secreções, de feridas, da saliva e da relação sexual. Estes portadores geralmente 
são identificados através de uma sorologia fortuita. A população dos presidias é 
oriunda geralmente de comunidades de riscos para estas infecções, e o ambiente 
presidiário também contribu i para disseminá-las. Objetivo: estabelecer a 
prevalência dos marcadores das Hepatites B (HbsAg e Anti-HBc) e C (Anti-HCV) 
entre as reclusas do Instituto Penal Feminino Desembargador Auri Moura Costa 
em Fortateza-Ce. A pesquisa incluiu toda a população carcerária, totalizando 106 
presidiárias. A idade das detentas variou entre 18 e n anos, com uma média de 
idade de 31 ,8. Usamos como teste de seleção o ELISA e, como teste suplementar a 
neutralização do HbsAg, Anti HBs e Western-Blot (WB). Resultados : das 106 
amostras de soro examinadas, 03 HBsAg Indeterminados sendo que 2 destes 
tiveram resultados dos testes de neutralização do HbsAg também Indeterminados. : 
17 anti-HBc foram positivos e 02 indeterminados, dos quais 13 tiveram anti-HBs 
positivo, 02 indeterminados e 02 negativos; os 02 Anti-HBc indeterminados foram 
Anti-HBs negativos; 07 anti-HCV positivos e 02 indeterminados. Western-Blot (WB) 
das 09 amostras Anti-HCV positivas mostraram 07 positivos e 02 negativos. Não 
encontramos nenhum resultado de Alanina Aminotransferase (AL T) com valores 
acima do considerado normal. Nossos achados mostram um índice de positividade 
abaixo dos referidos na literatura. 
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SÍFILIS S~CUNDÃRI A EM CRI ANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO 
AMBULATORIO DE DST-UFPE 
Autores: TENóAIOT. ARRUDA, e. ALBUOUEAOUE, s. HOlANDA, N. LOBO JARDIM, M. 

Instituição: Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS-MS. Hospital das Clinicas 
da UFPE 

Endereço: Rua Nossa Senhora do Loreto. 238 - Piedade -Jaboatão - PE 54420-200 
E-mail: ttenorio@novaera.com.br 

Introdução: No limiar no terceiro milênio , passados 50 anos da promutgaçào da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos deparamos com adolescentes ou 
ainda crianças, portadoras de doenças milenares como a Sífilis , adquiridos por meio 
de violência sexual. Em " 7empos de AIDS", estas lesões adquirem significado maior, 
por aumentar em 18 vezes o risco relativo de transmissão do HIV. 

Objetivos : 1-Caracterizar os aspectos clínicos no diagnóstico da infecção pelo 
Treponema pallidum . . 2-Salientar os meios de diagnóstico laboratorial da Sífilis 3-
Mostrar lesões úlcero-vegetantes g0nutais, produzidas pelo r: pallidum em menores 
vítimas de violência sexual. 4 - Orientar as vítimas ou seus responsáveis a 
exercerem a cidadania, no sentido de identificar os agressores. 

Metodologia : Descrição de casos utilizando também imagens fotográficas 
demonstrado a presença do r: pallidum em lesões úlcera-vegetantes genitais, 
diagnosticadas em menores vitimas de abuso sexual 
atendidas no ambulatório de DST do HC-UFPE. 

Resultados e Conclusões: Os autores salientam que o diagnóstico de infecções bacterianas 
genitais pertencentes ao grupo das Doenças Sexualmente Transmissíveis, deve alertar o 
médico para a possibilidade da transmissão atravé de abuso sexual. Concluem com a 
apresentacão de uma proposta de um fluxograma de atendimento em casos de violência 
sexual. 

6152 
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇAO CLÍNICA E SUBCLÍNICA DO TRATO 
GENITAL FEMININO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO 
Autores: GOMES, FAM: GIRALDO, P: DERCHAIN. SM: SI MOES, JA: ZANGIACOMI. E. 
Instituição: Departamento de Tocoginecologia/ FCM.Universidade Estadual de Campinas 
ENDEREÇO: Rua Alexander Fleming,101, CEP 13083-970 

As causas que levam uma paciente a manifestar diferentes formas de infecção genital 
pelo HPV, ainda não claras. Afim de identificar passiveis fatores de risco que pudessem 
influenciar no comportamento das lesões, foram analisados os dados de 290 mulheres 
com diagnóstico histo-cnológico desta doença e que apresentassem exclusivamente lesões 
clinicas (206 casos) ou subclinicas (84 casos). Foi realizado estudo observacional de 
corte transversal , retrospectivo, para identificação das variáveis: idade, união conjugal, 
escolaridade, cor de pele, número de gestações, partos e abortos anteriores, métodos 
anticonceptivos, número de parceiros, inicio da at ividade sexual e freqüência de relações 
sexuais semanais que pudessem estar influenciando no tipo de lesão causada pelo HPV. 
Identificou-se também as infecções vaginais, alterações da flora vaginal a displasias 
celulares que pudessem se associar ao condiloma acuminado ou lesão plana . A análise 
estatística bivariada apontou a multiparidade, união conjugal não estável, escolaridade 
superior, parto vaginal em gestação anterior e uso de anticonceptivo hormonal injetável 
tr imestral associados à uma maior prevalência de lesões genitais subclinicas. A análise 
múltipla com regressão, identificou ainda. que além daquelas já observadas, o aumento 
da idade reduziu o risco das lesões subclínicas se manifestarem. Por outro lado, em 
nenhuma das análises, pode-se observar qualquer influência do comportamento sexual. 
freqüência e tipos de vulvovaginites ou ainda alterações displásicas na expressão das 
lesões genitais HPV induzidas. Concluiu-se que, paralelamente aos tipos virais do HPV 
infectantes da genitália feminina , outros fatores podem interferir no tipo de lesão e que 
apesar de ser alta a freqüência das vulvovaginnes nestes casos, elas não parecem interferir 
na forma de apresentação clinica ou subclinica da infecção. 
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MULHER, DIFICULDADES NA NEGOCIAÇÃO SEXUAL FRENTE A NECESSIDADE 
DA ABSTINENCIA PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO DAS VULVOVAGINITES 

AUTOR (ES): BERTOLDO, VAGNER L. ; ARAÚJO, MARIA F. M.;. 

INSTITUIÇÃO: SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ- PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA. 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: RUA ALEXANDRE BARAÚNA, 1115, 
RODOLFO TEÓFILO - FORTALEZA, CEARÁ. 

Ent re as mulheres que buscam os serviços ginecológicos , as vulvovaginites tem se 
constituido na principal queixa. fato que traz a tona questões importantes para a vida das 
mulheres que precisam de maior explorações . O estudo pretende investigar dificuldades 
que as mulheres enfrentam junto aos seus companheiros durante o tratamento das 
vulvovaginites , pela necessidade de abstinência sexual. O estudo de natureza exploratôrio 
descritivo, foi realizado com mulheres que buscaram o exame de prevenção ginecológico 
entre julho e dezembro de 1999. A escolha desse período deu-se pelo fato que nesse 
intervalo ocorreu a coleta de material, diagnóstico e tratamento. A coleta de dados foi realizada 
durante as consultas de enfermagem, com apoio de um formulário contendo perguntas 
estruturadas complementada com observações realizadas durante visita domiciliar às 
rTlulheres. Os resultados indicam que as mulheres enfrentam muitas dificuldades, que se 
articulam. do querer " conscientizar o companheiro" até atitudes de "trancar a porta do 
quarto", sugerir "que ele procure outra" ou" masturbar o companheiro", mas afirmam enfrentar 
muitos conflitos pela atitude de "machão" assumem determinando que" isso é besteira", 
"isso é frescura" ou então aceitam mas ~ó uma semana". Os resultados do estudo apontam 
que as questões de gênero ainda se manifestam por atitudes de constrangimento, onde 
emerge a necessidade de compreender a diversidade e complexidade da relação homem/ 
muther. Além de apontar que as mulheres não possuem um repertório que as coloque 
como protagonista de sua própria hislória, pela falta de argumento e de poder de decidir 
sobre suas próprias vidas. tomam atitudes que rompem a necessidade de autocuidado em 
lempos de AIDS- infidelidade sexo desprotegido-fuga. 

6155 
TÍTULO RASTPEAME TO DOS NOVOS CASOS DE AIDS DIAGNOSTICADOS NO 

AMBULATÕRlO OE DOE ÇAS SEXI.JALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) DO HOSPITAL 
UNIVE_RS ÁRI() WALTER CANTIDIO (HUWC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARA (UFC) -J A DEZ./99. 

AUTOR (_ES)-FRO A.HG, OI IZ,DCS; COÉLHO,ICB. 
INSTITUIÇ SERVIÇO DE DST DO HUWC DA-UFC 
ENDER EÇO PARA COR RE SPONDÉNCI AR . ALEXANDRE BARAÚNA, 949 . 
PORO GABUSSU, FORTALEZA-CE.; 

A Síndrome da lm...odeliciência Adquirida(AIDS) represenla atualmente um dos maiores 
problemas de saúde púbhca e que tem causado a mone de milhares de pessoas em todo o 
mundo, na sua maJOna J()Vens. na fase mais produtiva da vida . Apesar de todo o avanço no 
campo das pesqutSas. a AIDS ainda não tem cura ou vacina eficaz, e todos os anos são 
gastos cifras con.sKteráveis de verbas no tratamento dos infectados com o Vírus da 
Imunodeficiência Humana(HIV). O objetivo deste trabalho foi verificar os casos novos de 
HIV nos 1375 paoentes portadores de doenças sexualmente transmissíveis. atendidos no 
período de jan./98 a dez./99 no serviço de DST do HUWC-UFC. Os pacientes aceitaram 
rea lizar testes sorológJCO para HIV pelo ELISA feito em duplicata e os positivos eram 
confirmados pela lmunottuorescência indirela para HIV Foram enconirados dois casos 
soro reagente ao HIV. representando 0.3% dos pacientes atendidos nesta unidade, naquele 
período. Esta ba0<a prevalênCla deve-se provavelmente a baixa prevalência do HIV na nossa 
região, visto que nas regiões onde o HIV é muito prevalente as DST aumentam as chances 
de transmissão do virus de 3 a 19 vezes. 
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O SABER POPULAR E O SABER CIENTÍFICO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

DAS DST'S NA ZONA DE PROSTITUIÇÃO DE BAIXO MERETRÍCIO 

AUTOR (ES):MEDEIROS, RP: MIRANDA, PSC 

INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS E 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÉNCIA:RUA BRASÓPOLIS 284/301 - FLORESTA-
30150170- BELO HORIZONTE -MINAS GERAIS 

Introdução: As enfermidades de transmissão sexual constitui uma constante na vida 
cotidiana da população de baixa renda isso se deve uma combinação de fatores 
sócio-econômico-cultural que contribui para surgimento de questões tais como 
cu idado com a saúde, higiene, tratamento (interrupção e reincidência, etc.), 
relacionamento sexual com múltiplos parceiros e o não uso dos preservativos. dos 
grupos mais expostos aos riscos de contrair estas enfermidades estão as prostitutas, 
sobretudo aquelas que trabalham em zonas de baixo meretricio. Como esta categoria 
tem seu corpo como instrumento de trabalho desenvolvem o saber popular que é 
transmitido no seu cotidiano através de uma rede de relações estabelecida em seu 
contexto social , que lhes permite proteger-se contra este t ipo de enfermidades assim 
como também "diagnosticar e tratar" muitas delas no grupo de prostitutas e clientes. 
desta forma o saber cientifico caracterizado pela assistências nas instituições de 
saúde são preteridos no tratamento das dst's. 
Objetivo: Estudar a construção social do saber popular e saber cientifico no tratamento 
das dst 's , no ambiente de prostituição de baixo meretricio de belo horizonte. 
Metodologia: Entrevistas em profundidade e observação participante com prostitutas 
que trabalham no bairro Bonfim de Belo Horizonte. 
resultados: as prostitutas aprendem a reconhecer as enfermidades de transmissão sexual 
através das relações com as mulheres da familia•màe, tia , irmã, com os vizinhos e/ou amigos. 
este saber é adquirido através de experiências próprias ou de pessoas próximas que faz 
gerar sofrimento. 
este saber é reproduzido para o grupo de clientes que têm preconceito em revelar a 
profissionais de saúde seu padecimento e consequentemente transmite à mulher e filhos. 
Para.o tratamento das dst's as prostitutas recorrem primeiro à sua rede de relações, depois 
à farmácia e quando não solucionado busca o Centro de Saúde. 
Conclusão: Na zona de prostitu ição de baixo meretricio de Belo Horizonte o saber 1 

popular sobrepõe o saber cientifico para a prevenção e tratamento das dst's. · 

6156 
PREVENÇÃO DAS DST NA COMUNIDADE DO LIXÃO 
AUTOR(ES): Ol iveira. Raimunda . F. ; Silva Mariliza H. da, lnnocente, Marina, Rotatori , 
Maria da Glória P. 
lnslituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo 
Endereço : Av. Armando ltalo Setti , 402 - Centro - São Bernardo Campo - São Paulo 

Problema: A comunidade, objeto desse trabalho, está concentrada no li xão do 
Alvarenga, um dos maiores da América Latina . A população existente neste local é 
de 329 pessoas, compondo 92 familias , vivendo em condições precárias e 
insalubres, em meio ao lixo, sem abastecimento de água , energia el étrica , ! 
saneamento básico e transporte. As descargas de lixo são clandestinas, oriundas i 
de várias atividades industriais, causando grandes problemas ambientais, sociais i 
e econômico. 
JusIificativas: Essa área foi escolhida como prioridade por ser problemática (pouca 
higienização, condições precária de moradia, drogas, prostituição, etc ... ), e fazendo 
um paralelo com a tendência da DST à pauperização, entendemos a importância de 
um trabalho educativo junto a essa população para que a mesma tenha acesso às 
informações e se conscientizem de sua situação frente aos problemas de saúde, 
principalmente às DST. 
Objet ivo Geral: Desenvolver ações de educação e prevenção que propicie condições 
para o desenvolvimento de auto estima e do senso de responsabilidade sobre a 
saúde da comunidade, promovendo a redução de danos no que se refere às DST. 
Objetivos Específicos: 
- Sensibilizar a população do Lixão do Alvarenga sobre o risco de infecção pelo HIV/ 
AIDS e outras DST por meio de ações preventivas; 
Garantir o acesso dessa população ao tratamento das DST. 
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TÍTULO: Conhecimentos e práticas de Adolescentes Cearenses relacionados a 
Doenças Sexualmente Transmissíveis/ AIDS. 

AUTORES: ANDRADE, F.M.0'; MONTRONE, V'; SAIO, A.V.A'; LIMA, F.V.T'; JUNIOR, 
J.H.0 7; QUEIROZ, T.R.B.S'; RONDINELLI, 15; O'REILLY, K'; GERBASE, A.C' ; 

INSTITUIÇÕES: 1. Projeto HIV/DST/CECAD; 2. Organização Mundial da Saúde; 3. 
Secretaria da Saúde do Estado; 4. Centro de Comunicação para Desenvolvimento; 
5. PATHFINDER do Brasil ; 6. Reprolatina; 7. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social de Fortaleza. 

O presente trabalho traz a análise dos resultados de grupos de discussão realizados com 
140 adolescentes (alunos de escolas públicas) de 7 municípios do ceará sobre 
conhecimentos e práticas relacionadas as itr (infecções do trato reprodutivo, em especial 
as dst/aids). os grupos de discussão fizeram parte de um estudo apoiado pela organização 
mundial da saúde e o population council . através do projeto horizons. 
O trabalho de campo foi realizado utilizando a metodologia de grupos de discussão, a 
partir de um roteiro de perguntas pré-estruturado a respeito dos métodos contracept ivos, 
modos de prevenção e transmissão das ITR (DST/AIDS), conhecimento e utilização dos 
serviços públicos de saúde nos casos das ITR, acesso a condom, fontes de informação, 
além dos tabus e mitos relacionados a estes temas. 
Dentre os principais resultados podemos citar: Os adolescentes pesquisados tendem a 
não procurar o serviço público de saúde quando acometidos de ITR. As principais razões 
alegadas foram: Medo de discriminação por parte da comunidade (parecer que estão 
grávidas ou com alguma doença); dificuldade para obter atendimento (número reduzido 
de fichas para consulta , longo tempo de espera. etc); Constrangimento de conversar com 
um adulto sobre estes assuntos, distância entre a moradia e o serviço de saúde. A maioria 
dos adolescentes pesquisados demonstra ter algumas informações sobre as ITR mais 
conhecidas como AIDS, sífilis, gonorréia. candidíase). Sobre as formas de transmissão e 
prevenção. ao mesmo tempo em que sabem que o uso da camisinha é o principal meio de 
prevenção, além do cuidado na escolha do(a) parceiro(a) . mencionam como formas de 
transmissão o beijo, "assentos·, aparelho sanitário, partilhar objetos. etc. Embora 
reconhecendo a importãncia do uso do preservativo, nada nos depoimentos leva a crer 
que o uso do condom seja uma prática. Algumas das razões mencionadas para o não uso 
toram: preço elevado da camisinha, pressão do grupo para estabelecer relações sexuais 
apressadamente, alguns meninos disseram que as meninas não gostam e vice•versa. 
Quanto as fontes de informação mencionaram: Família, vizinhos, amigos mais experientes, 
professor, revistas e agente de saúde. As recomendações para a mudança deste quadro 
são as seguintes: Ampliação do programa "Amor a vida, prevenir é sempre melhor· 
(educação sexual para a cidadania) no maior número de escolas do Estado; implementar 
as iniciativas de adolescentes multiplicadores para as questões das ITR; melhorar a 
capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento aos jovens e tomar as unidades 
de saúde, ·amigas dos adolescentes·. 
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