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Escrevivências: por uma outra literatura brasileira contemporânea 
Seguindo as pistas direcionadas por Regina Dalcastagne  (2012) de que a literatura brasileira e  

um territo rio contestado – onde se disputam narrativas, onde os estudos litera rios e a crí tica ainda 
sa o hegemo nicos e onde a abertura para novas vozes se fazerem visí veis na o acontece sem que haja 
“ruí dos” e “desconforto” sentidos por aqueles que se sentem legitimados e conforta veis na posiça o de 
narrarem pelo outro –, este trabalho apresenta um panorama de algumas vozes que contestam esse 
territo rio litera rio brasileiro, no qual circulam discursos ja  ta o privilegiados, para narrarem a si 
mesmas. Trata-se da literatura indí gena, lugar de “vozes silenciadas e exiladas (escritas) ao longo dos 
mais de 500 anos de colonizaça o” (GRAU NA, 2013, p.15). Vozes e corpos que outrora foram mate ria a 
ser narrada por missiona rios, viajantes, poetas e prosadores, na contemporaneidade ocupam o 
territo rio da escrita litera ria.  

A escritora afro-brasileira Conceiça o Evaristo (2020), refletindo sobre o termo escrevive ncia, 
construto que revolucionou a Teoria e a Crí tica Litera ria, conecta-o com a motivaça o do ato de escrita 
de mulheres negras:  
 

Escrevive ncia, em sua concepça o inicial, se realiza como um ato de escrita das 
mulheres negras, como uma aça o que pretende borrar, desfazer uma imagem 
do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua 
pote ncia de emissa o tambe m sob controle dos escravocratas, homens, 
mulheres e ate  crianças. (EVARISTO, 2020, p.30). 

 
Neste texto, tambe m lançamos ma o do termo escrevive ncia porque entendemos que o mesmo  

aspecto, num lugar de parentesco, move as mulheres indí genas rumo a  escrita: uma importante 
forma de enfrentamento narrativo que “tambe m sa o aço es polí ticas que brotam do impulso de 
subverter, resistir, educar e promover mudanças” (ANZALDU A, 2021, p. 152). Dessa maneira a 
escrevive ncia pode ser lida como uma pra tica transformadora. Para a escritora brasileira Graça 
Grau na, por exemplo, a ancestralidade indí gena esta  intimamente ligada ao processo de escrita. Ela 
assenta em poema intitulado “Escrevive ncia”: “Ao escrever,/ dou conta da ancestralidade;/ do 
caminho de volta,/ do meu lugar no mundo.” (GRAU NA, 2020, p. 19). Sob esse prisma a escrevive ncia 
se mostra um ato de visibilizar e reafirmar identidades, desafiando narrativas hegemo nicas e 
ampliando o territo rio litera rio.  

Cabe apontar, em conformidade com Dalcastagne  (2012), que a sub-representaça o dos povos 
auto ctones na o e  algo exclusivo do campo litera rio. Afinal, “as classes populares possuem menor 
capacidade de acesso a todas as esferas de produça o discursiva”, estando “sub-representadas no 
parlamento (e na polí tica como um todo), na mí dia, no ambiente acade mico. O que na o e  uma 
coincide ncia, mas um í ndice poderoso de sua subalternidade” (DALCASTAGNE , 2012. n.p). Contudo, 
importa destacar que o silenciamento a que foram submetidos os povos indí genas, de modo geral, e 
as mulheres indí genas, em especí fico, no campo litera rio vem sendo quebrado pelo surgimento de 
produço es contempora neas. 

Nessa perspectiva, entendemos, ancorados em Graça Grau na (2013), que a literatura indí gena 
e  uma expressa o ancestral de sabedorias, identidades e culturas, uma ferramenta de luta para 
divulgaça o dos saberes e experie ncias dos povos origina rios do Brasil e uma forma de resiste ncia ao 
processo de implementaça o do projeto moderno colonial. Pretendemos apresentar, no presente 
trabalho, a escrita de tre s mulheres indí genas que ocupam e contestam o territo rio da literatura 
brasileira contempora nea com suas criaço es litera rias. Em ordem alfabe tica, começaremos com 
Auritha Tabajara, seguida de Eliane Potiguara e, por fim, Ma rcia Kambeba. Na seque ncia, buscamos 
refletir e construir pontes de possí veis intersecço es entre o pensamento elaborado pela crí tica 
feminista, as postulaço es foucaultianas e a escrita de mulheres indí genas. 

 
Conhecendo corpos criativos 

A colonizaça o precisou de um ca none litera rio brasileiro feito por autores com histo rias de 
descobertas, hero is e virgens, como Iracema e O Guarani, de Jose  de Alencar, e  I Juca Pirama, de 
Gonçalves Dias. Obras que, embora sejam importantes, sa o, em sua maioria, permeadas pelo 
exotismo. A exotizaça o do corpo-voz pode ser vista como um recurso que objetifica o outro e 
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“abarcara  o problema de autenticidade e da legitimidade, sociais e litera rias” (DALCASTAGNE , 2021, 
n.p). O que ja  aprendemos e  que quem escreve tem corpo e que as experie ncias contextuais desse 
corpo afetam a criaça o litera ria. Consequentemente, vamos recepcionar, nessa conversa, as 
escritoras e os contextos para um melhor cultivo de suas criaço es litera rias. Escutemos:  

Francisca Aurilene Gomes, conhecida pelo nome ancestral Auritha Tabajara. Auritha nasceu 
na Terra Indí gena (TI) de Imburana, que abriga os povos Tabajara e Kalabaça, em 15 de novembro de 
1979. Filha de Gonçala Gomes da Silva e Anto nio Conceiça o de Sousa. Neta de Francisca Gomes de 
Matos, avo  indí gena materna, figura apontada pela escritora como sua maior inspiraça o. De fato, 
detentora de grande conhecimento, a avo  contadora de histo rias, parteira, rezadeira, conselheira, 
transmite o saber e a experie ncia ancestral para a neta. 

O primeiro livro de Tabajara, Magistério indígena em versos e poesia, resultou de relato rios em 
forma de cordel, os quais foram produzidos por Auritha durante curso de magiste rio indí gena, e foi 
editado e publicado em 2007 pela Secretaria de Educaça o do Estado do Ceara . De la  pra ca , essa 
escritora publicou folhetos de cordel: Toda luta história do povo Tabajara (2008), Diário de Auritha 
(2009), A sagrada pedra encantada (2019), A grandeza Tabajara (2019) e A lenda de Jurucê (2020). 
Em 2018, publicou Coração na aldeia, pés no mundo, pela Uk’a Editorial, selo editorial voltado para 
produça o litera ria e educaça o indí gena, com xilogravuras assinadas pela artista Regina Drozina. 

Ja  Eliane Lima dos Santos, conhecida dentro e fora do Movimento Indí gena por Eliane 
Potiguara, como ela mesma prefere ser identificada, nasceu no Rio de Janeiro em 1950. Em entrevista 
concedida ao escritor Daniel Munduruku, Eliane afirma: “Gosto de ser identificada sempre como 
indí gena, que e  a força maior que tenho na minha famí lia, que e  minha identidade enquanto povo 
indí gena, povo Potiguara” (MUNDURUKU, 2012). Para compreender sua trajeto ria, pode-se recorrer 
ao passado de seu avo  indí gena, Chico Salo n, na segunda metade do se culo XX, quando começa a 
dia spora de sua famí lia Potiguara. 

Eliane Potiguara conta, em entrevista concedida a  Revista Estudos Feministas, que seu bisavo , 
Francisco Solo n de Souza, foi cruelmente assassinado por combater a invasa o aos territo rios 
tradicionais do Nordeste: “Amarraram-lhe pedras aos pe s, enfiaram-lhe a cabeça em um saco e o 
arremessaram ao fundo das a guas do litoral paraibano” (POTIGUARA, 2002, p. 220). Os conflitos 
oriundos de guerras de invaso es dos territo rios indí genas ve m dizimando, desde 1500, guerreiras/os 
ano nimas/os indí genas. Com a famí lia de Eliane Potiguara, a estrate gia de sobrevive ncia adotada foi 
a migraça o forçada. Apo s o assassinato de Chico, as filhas, Maria de Lourdes, Maria Isabel e Maria 
Soledad, migraram do litoral da Paraí ba para Pernambuco. Em Pernambuco, Maria de Lourdes, avo  
de Eliane Potiguara, foi ví tima de viole ncia sexual, engravidando em seguida. Na data de 31 de 
dezembro de 1928, nasceu Elza, filha de Maria de Lourdes e ma e de Eliane Potiguara. Depois disso, a 
experie ncia da dia spora tornou-se repetir, as mulheres migraram a bordo de um navio em condiço es 
subumanas para a cidade do Rio de Janeiro.  

Na nova cidade, permaneceram por um tempo nas ruas, e, depois, se estabelecerem na Zona 
do Mangue, regia o afastada das ruas principais do Rio de Janeiro, e conhecida a rea de prostituiça o, 
nas proximidades da Estaça o Ferrovia ria Central do Brasil. Ali, na cidade carioca, Maria de Lourdes 
comercializa bananas para providenciar a sobrevive ncia dos seus. Tempos depois, Elza casou-se. Da 
unia o nasceram dois filhos: um menino, Carlos Alberto Lima dos Santos, e uma menina, Eliane Lima 
dos Santos. Apo s ficar viu va, Elza começa a trabalhar como faxineira, outorgando assim os cuidados 
da filha a  avo  Maria de Lourdes. Em vista disso, Eliane viveu a infa ncia e adolesce ncia no gueto do 
Morro da Provide ncia no Rio de Janeiro. A autora narra:  

 
Em 1956, quando a filha de Elza ja  tinha 6 anos de idade, Maria de Lourdes, 
mulher indí gena, analfabeta, paraibana, nordestina e, enta o, quase ma o de obra 
escrava nas feiras cariocas, iniciou o processo de criaça o da menina, para ajudar 
Elza, que trabalhava como faxineira em uma empresa (POTIGUARA, 2018, p. 25). 
 

Por isso, foi aos seis anos de idade que Potiguara iniciou seu aprendizado das sabedorias 
indí genas. A avo , temerosa pela integridade de sua neta, criou-a envolta em cuidados extremos, 
enclausurada na reside ncia familiar, visando a  defesa de sua identidade moral, fí sica e psicolo gica, ja  
que  residiam em uma a rea socialmente comprometida (POTIGUARA, 2018, p. 25). 
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Eliane e  escritora com mais de cinco livros publicados, sa o eles: A terra é a mãe do índio 
(1989); Metade cara, metade máscara (2004); O coco que guardava a noite (2004); O pássaro 
encantado (2014); A cura da terra (2015); O vento espalha minha voz originária (2023), e uma 
cartilha de alfabetizaça o Akajutibiro: terra do índio potiguara (1994). Professora formada em Letras e 
Educaça o pela UFRJ e po s-graduada em Educaça o e Meio Ambiente pela UFOP, a ativista foi criadora 
do primeiro grupo indí gena a fomentar polí ticas pu blicas voltadas a  proteça o da mulher (GRUMIN, 
1988) e membro fundadora do ECMIA (Enlace Continental de Mujeres Indígenas). Segundo Pedro 
Mandagara , doutor em Letras pela PUCRS, o poema “Identidade Indí gena” foi o primeiro texto 
litera rio de autoria indí gena publicado no Brasil, criaça o de Eliane Potiguara. 

Nesse ponto, consideramos relevante fazer conexa o entre a imagem de Tuí ra Kayapo  (1989) 
empunhando um faca o, encostando-o no rosto de um homem branco empresa rio, e Eliane Potiguara 
publicando seu primeiro poema, “Identidade Indí gena” (1975). Guerreiras anunciadoras de um 
futuro. A literatura, entendida como territo rio, foi reivindicada, ocupada, em 1975, por uma mulher 
origina ria que abre, no faca o, espaço para que outras possam, a partir dali, narrar suas experie ncias e 
reescrever a histo ria. Nesse cena rio, a mulher indí gena, ainda que sufocada pelo peso da 
colonialidade e suas reverberaço es sociais de subalternidade, encontra na ancestralidade coragem e 
força para denunciar. Em ensaio presente no livro Mulheres no mundo: etnia, marginalidade e 
diáspora (2020) Eliane Potiguara assim orienta: “A dor das mulheres precisa ser contada, 
principalmente quando a arrancaram, no PROCESSO DE ESCRAVIDA O INDI GENA, nos se culos 
anteriores e ate  hoje, de dentro de seu lar, expatriando-a, oprimindo-a e sufocando sua 
voz.” (POTIGUARA, 2020, p. 201-202) 

Por sua vez, Ma rcia Wayna Kambeba, nome ancestral de Ma rcia Vieira da Silva, e  pertencente 
a  etnia Oma gua/Kambeba do Alto Solimo es (AM). E  mestre em geografia pela Universidade Federal 
do Amazonas, escritora, foto grafa, poeta, compositora e ativista indí gena brasileira. Nasceu em 1979 
na aldeia Bele m do Solimo es, do povo Tikuna. Muitos podem estranhar a utilizaça o de dois termos 
para designar a etnia, mas explicamos: Oma gua (nome original da etnia) significa, pelo que se po de 
colher nas pesquisas, “cabeça de homem”, e Kambeba (apelido dado ao povo devido a  pra tica da 
remodelaça o do cra nio) significa “cabeça-chata”. Na apresentaça o do livro Ay kakyri tama: eu moro 
na cidade, Ma rcia narra o surgimento do seu povo segundo a cosmologia indí gena. “O povo Kambeba, 
segundo os sa bios, nasceu de uma gota d’a gua que cai, topa numa folha de samaumeira, chega ao 
igarape  e daí  nasce o homem e a mulher” (KAMBEBA, 2018, p.10). 

Seu primeiro livro, Ay kakyri tama: eu moro na cidade, e  fruto de seu trabalho de mestrado 
(defendido no ano de 2012) que carrega como tema a identidade e o territo rio do povo Oma gua/
Kambeba. A partir do estudo, e  transformado em texto poe tico e publicado, em 2018, pela editora 
Jandaí ra. Ainda no ano de 2018, Kambeba participou do livro Literatura indígena brasileira 
contemporânea: criação, crítica e recepção, em que trata das produço es este tico-litera rias indí genas, 
e apresenta noço es de como a literatura indí gena tem sido trabalhada. Em 2020, lança o Saberes da 
floresta pela Jandaí ra; em 2021, O lugar do saber ancestral, pela Uk’a Editorial, e Kumiça Jenó: 
narrativas poéticas dos saberes da floresta com o selo editorial Underline Publishing. De almas e água 
kunhãs (2023), sua mais recente publicaça o, reu ne ensaios e poemas que abordam temas como: 
territorialidade, proteça o do meio ambiente, identidade indí gena e resiste ncia. A obra, publicada pela 
Jandaí ra, traz grafismos feitos pela pro pria autora e prefa cio assinado pela poeta Eliane Potiguara. 

Tendo em vista a releva ncia dessas autoras, aqui apresentadas, na expressa o ancestral de 
sabedorias, identidades, culturas e de resiste ncias, julgamos imprescindí vel trazer ao territo rio de 
construça o de conhecimento a criaça o litera ria de Auritha Tabajara, Eliane Potiguara e Ma rcia 
Kambeba. Nesse vie s, dada a extensa o do artigo, selecionamos excertos dos livros Coração na aldeia, 
pés no mundo (2018), Metade cara, metade máscara (2018), e Ay Kakyritama: eu moro na cidade 
(2018). E  possí vel ver pontos de intersecça o entre o pensamento feminista de fronteiras e a criaça o 
de arte e literartura (ANZALDU A, 2021). A literatura contempora nea no Brasil e  um territo rio tanto 
privilegiado quanto excludente (GRAU NA, 2013), no entanto, vem sendo ocupado pela criaça o de 
mulheres indí genas, seus corpos, experie ncias, vozes ancestrais e este ticas inespecí ficas. Ale m disso, 
podemos relacionar essas transformaço es e diferenças com o conceito de resiste ncia apresentado 
pelo filo sofo Michel Foucault (2003). Teorias que nos permitem pensar criaço es artí sticas e litera rias 
democra ticas, na o euroce ntricas, perife ricas e heteroge neas.  
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Escrita de mulheres indígenas: entre criação, ancestralidade e resistências 
Observamos que Auritha, em suas narrativas, desconstro i estereo tipos ligados a  imagem da 

mulher indí gena brasileira. A primeira cordelista indí gena brasileira enriquece a literatura nacional 
com pluralidade de perspectivas possí veis, trazendo consigo, em voz poe tica e potente, a experie ncia 
da mulher indí gena le sbica, sua relaça o com a sexualidade e tambe m com a figura da ancia  indí gena. 
Em Coração na aldeia, pés no mundo (2018), convoca mulheres indí genas a escreverem suas pro prias 
histo rias “para que elas na o sejam mais silenciadas, muitas vozes ecoando e  mais difí cil de calar, 
porque voz no s ja  temos o que precisamos e  ser escutadas” (TESTA, 2021. p. 283). Abaixo, excerto do 
livro mencionado: 

 
Auritha tinha um segredo 
Que na o podia contar. 
Somente pra sua avo  
Se encorajou a falar. 
Na o gostava de meninos, 
E na o sabia como lidar  
(TABAJARA, 2018, p. 14). 

 
Como ja  nos mostrara Foucault (2003), “o poder e  algo que se exerce, que se efetua, que 

funciona. E funciona como uma maquinaria, [...] [que] se dissemina por toda a estrutura social”. Essa 
passagem condensa e objetiva o fato de que, na visa o foucaultiana, o poder, assim como o discurso, 
funciona por meio de pra ticas, e  exercido. Ele atravessa e constitui os sujeitos, ora resistentes, ora 
submissos, funcionando “como uma rede de dispositivos que produzem saberes, subjetividades, 
verdades, discursos etc. [...]” (SEVERO, 2013, p. 153), rede da qual os sujeitos na o podem escapar 
(FERNANDES JU NIOR, 2015). Aqui, vemos Auritha sendo atravessada por essa rede de poderes - da 
sociedade patriarcal, ainda marcada pelo ranço colonial - que a constitui ora como um sujeito mulher 
indí gena le sbica resistente - por contar a sua avo , em sinal de revere ncia, cumplicidade e 
ancestralidade, sobre sua sexualidade - ora com uma subjetivaça o de insegurança - desencorajada a 
assumir sua sexualidade socialmente. 

Contudo, percebemos a complexidade inerente a s estrate gias de resiste ncias dos sujeitos. 
Afinal, Foucault (2003, p. 138-139), ao falar das formas de lutas contra o poder, aponta que “designar 
os focos, denuncia -los, falar deles publicamente e  uma luta”, “porque falar a esse respeito − forçar a 
rede de informaça o institucional, nomear, dizer quem fez, o que fez, designar o alvo − e  uma primeira 
inversa o de poder”, e  uma forma de resiste ncia. Nesse prisma, ousamos dizer que, quando Auritha 
fala de sua sexualidade e coloca-se na luta contra a lo gica da heteronormatividade, esta  nesse espaço 
de resiste ncia, de luta contra o poder.  

Tambe m analisamos a insegurança revelada pelo sujeito mulher indí gena nesse poema como 
um reflexo da inseguridade que a condiça o sexual publicizada pode trazer em uma sociedade que, 
como ja  apontava Foucault (1988), aciona todo um aparelho para produzir o discurso “verdadeiro e 
legitimador”, sobre a sexualidade, um processo que tem objetivo disciplinato rio e de controle. Em 
suas investigaço es, esse teo rico france s demonstrou que a sexualidade e  socialmente construí da por 
meio dos discursos sobre esse tema. Isso porque os discursos, estando atravessados pelas relaço es 
de poder, para ale m da simples nomeaça o das coisas, criam outros tipos de coisas, de objetos e, 
assim, produzem efeitos de verdade. Assim, a construça o discursiva em torno da sexualidade nessa 
sociedade patriarcal, inscrita no signo da colonialidade e da heteronormatividade, classificou o 
“normal” e o “natural” como a heterossexualidade, e, em contrapartida, a homossexualidade foi/tem 
sido classificada como o “anormal” e o “desvio”. Em vista disso, esse “na o saber lidar com o fato de 
ser le sbica”, observado na escrita de Auritha, tambe m pode estar relacionado a se “ensinar” a mulher 
a ser mulher hetero cis, mas na o se ensinar a mulher a vivenciar sua existencia le bica situada fora da 
lo gica normativa. Adrienne Rich, em artigo seminal “Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica”, publicado em 1980, ja  apontava para o fato de a heterocentricidade promover o apagamento 
da existe ncia le sbica em diversos contextos sociais. Segundo Rich (2012, p.22), as experie ncias e 
existe ncias le sbicas te m sido “esmagadas, invalidadas e forçadas a se esconder ou a se encobrir”. 
Dessa forma, quando Auritha escreve “na o saber lidar com o fato de ser le sbica”, ela reflete a 
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sufocaça o de uma existe ncia e em uma sociedade que na o ensina mulheres a vive nciar com liberdade 
suas identidades le sbicas. Rich atiça o debate feminista a pensar a existe ncia le sbica, na literatura 
academica feminista, reconhecendo-a  validando-a. E Auritha Tabajara, com  sua criaça o litera ria, 
promove algo parecido ao atiçar o territo rio litera rio para a valorizaça o e reconhecimento das 
experie ncias le sbicas indí genas. 

Nesse ponto, conve m enfatizar que na o e  possí vel falar de criaça o litera ria indí gena sem 
passar pelo entendimento de seu aspecto basilar: a oralidade. Ailton Krenak, primeiro indí gena eleito 
para a Academia Brasileira de Letras, em cerimo nia de posse no dia 27 de fevereiro de 2024, foca na 
imagem do grio  (da tradiça o africana) para nos lembrar da importa ncia do contador de histo rias. Em 
suas palavras, um grio  e  “uma biblioteca de conhecimento que se move e que tem passagem livre de 
um territo rio ao outro porque todos reconhecem nele uma qualidade de narrador de mundo”. A 
oralidade para os povos pindora micos sempre foi usada para transmitir seus saberes e experie ncias, 
portanto sua criaça o litera ria nasce deste mesmo lugar (a tradiça o oral), responsa vel por manter viva 
a ancestralidade, a memo ria e a identidade de cada povo. Em Metade cara, metade máscara (2018), 
Eliane Potiguara  assim expressa: 

 
O povo indí gena sobrevive ha  se culos de opressa o porque tem como maior 
referencial a tocha da ancestralidade [...], da cosmovisa o personificada na figura dos 
mais velhos e das mais velhas, os idosos planetários. Sua percepça o e  aguçada como a 
de uma a guia ou de um condor, sua percepça o de visa o e  como o olhar de uma sa bia 
coruja, sua audiça o e  ta o nobre, ma gica e perspicaz como a surdez de uma cobra, e 
sua visa o interior e  maior que a cegueira de um morcego, a força de um rinoceronte 
indoma vel ou a intelige ncia de um elefante (POTIGUARA, 2018, p. 97). 

 
O excerto reforça a ideia de que a resiste ncia dos povos indí genas esta  ligada a  preservaça o de 

sua identidade, que, por sua vez, pode ser alcançada em contato com a ancestralidade transmitida a 
partir dos mais velhos - “idosos planeta rios”. Essa imagem, como descrito por Potiguara, pode ser 
facilmente costurada a  imagem do grio  apresentada por Krenak. Guardio es da oralidade, a herança 
ancestral, ancia os sa o os narradores por excele ncia, detentores do recurso fundamental: a 
experie ncia. Recurso capaz de manter viva a “tocha da ancestralidade” por meio da narrativa. Conta, 
Eliane, te escutamos. 

A resiste ncia das mulheres indí genas mediante a escrita litera ria representa, sobretudo, 
utilizar a tecnologia litera ria a serviço das demandas indí genas. Na o o contra rio. Por isso, ousamos 
dizer que a arte litera ria de Ma rcia Kambeba e , tambe m, uma forma de desconstruça o do passado 
oficial difundido pela histo ria eurocentrada e demais discursos de poder, para construir uma outra 
narrativa sobre os povos indí genas, principalmente em contexto urbano, e sobre o mito da perda de 
identidade por na o estar mais situada em aldeia. A esse respeito, cabe destacar o seguinte 
comenta rio da escritora, em conversa com a professora Heloí sa Buarque de Hollanda, a respeito do 
feminismo indí gena: “Aprendemos a andar no mundo do na o indí gena, mas esse, por conseguinte, 
na o aprendeu a andar no mundo das aldeias, dos indí genas” (CANAL BRASIL, 2021). Aqui, Kambeba 
constro i uma ponte que interliga culturas, mundos indí gena e na o indí gena. 

E  pensando nisso que apresentamos, a seguir, trecho do poema presente no livro Ay 
Kakyritama: eu moro na cidade (2018), cujo tí tulo da  nome ao livro: 

 
Em conví vio com a sociedade, 
Minha cara de “í ndia” na o se transformou 
Posso ser quem tu e s 
Sem perder quem sou 
 
Mantenho meu ser indí gena 
Na minha identidade 
Falando da importa ncia do meu povo 
Mesmo vivendo na cidade  
(KAMBEBA, 2018, p. 25). 
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Partindo do trecho, Ma rcia Kambeba nos apresenta a situaça o contempora nea da mulher 
indí gena urbana. Os verbos no presente aprovam esse entendimento. As representaço es culturais 
nos ensinaram e construí ram, historicamente, uma visa o u nica a respeito das identidades, culturas e 
povos indí genas do Brasil: Pindorama. Ora lidos como selvagens, ora como hero is. Nessa conjuntura, 
as mulheres indí genas sa o, por vezes, relegadas a imagens hipersexualizadas de disponibilidade 
sexual ou simbolizadas como deusas e musas. Sempre vistas a partir do contexto de aldeamento, 
essas representaço es causam, na contemporaneidade, leituras gene ricas e estereotipadas sobre esses 
corpos, promovendo a invisibilidade das indí genas em contexto urbano, sobretudo, a identidade 
indí gena passa a ser inclusive motivo de questionamento. Todavia, Ma rcia nos convida  a refletir: 
existe cara de í ndio? Indí genas brasileiros conseguem manter sua identidade e tnico cultural mesmo 
na era da globalizaça o? A resposta a essas perguntas sa o apresentadas pela escritora na pro xima 
estrofe do poema ao destacar que viver na cidade na o a faz menos ou mais indí gena que os que ainda 
vivem em contexto de aldeia. Existe a necessidade de revisitar essas representaço es que foram 
construí das sobre os povos indí genas, (re)pensa-las para (re)construi-las. Ao bradar “posso ser 
quem tu e s sem perder quem sou”, Kambeba nos remete ao mote do Movimento Indí gena dos anos 
80, reutilizando a necessidade de se afirmar a identidade como herança ancestral, sem se colocar 
num lugar cristalizado, mas num lugar democratico e intercultural.  

Insta considerar ainda que, a  luz das elucidaço es de  Hall (2011), a identidade e  uma 
“celebraça o mo vel”, posto que o sujeito assume identidades diferentes em distintos momentos. Essa 
concepça o evidencia a fragilidade de uma posiça o essencialista, que concebe a noça o de identidade 
como unificada, fixa, homoge nea, “pronta”, permanente. De outro modo - sob um prisma na o 
essencialista, Hall (2009) aponta a releva ncia de compreendermos a identidade como fluida, 
contradito ria, inacabada, “formada e transformada continuamente em relaça o a s formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2009, p. 108).  

Posto isso, continuar reiterando uma identidade indí gena purista e estereotipada, ale m de 
relegar o fato de as identidades serem produzidas, (re)construí das e (re)criadas pelas pra ticas 
discursivas, e  uma forma de colocar os indí genas em lugar de homogeneidade. Uma forma de colocar 
a pluralidade de povos e identidades presentes no Brasil - Pindorama - em um u nico bloco compacto 
e engessado no tempo. Uma forma de dizer “veja, uma raça extinta”. Uma forma de viole ncia letal aos 
povos indí genas. Pois força uma visa o u nica que ignora as diversidades, pois uniformiza, e na o 
entendendo essas identidade pelo lugar da diversidade.  
 
Buscando sentidos 

Pensar na escrita de mulheres indí genas ainda e  caminhar por um espaço pouco discutido no 
ambiente acade mico, e, quando abordado, perde-se muito tempo discutindo a legitimaça o das 
produço es este ticas de autoria indí gena. Como acontece com estudos em geral de autores e autoras 
que esta o a  margem do campo litera rio, “sa o pa ginas e pa ginas para se dizer ‘isso e  literatura’, antes 
de começar a discutir a obra - o que na o e , absolutamente, exigido na ana lise de um autor melhor 
situado no campo litera rio” (DALCASTAGNE , 2012, n.p). Em livro Abolicionismo. Feminismo. Já, 
Denise Carrascosa (2023) cita prove rbio traduzido por Ma e Stella de Oxo ssi: “As perguntas livram 
dos erros. Quem na o pergunta entrega-se aos problemas”. Em vista disso, questionamos: Qual nosso 
papel enquanto pesquisador e pesquisadora sena o o de perguntar? Aprender com o que vem sendo 
produzido na criaça o litera ria indí gena, dialogar com elas para pensar uma sociedade mais justa, em 
que corpos femininos na o sejam violados em sua humanidade e  justamente livrar-nos de erros do 
colonialismo. Afinal, o campo litera rio, “embora permaneça imune a s crí ticas que outros meios de 
expressa o simbo lica costumam receber, reproduz os padro es de exclusa o da sociedade 
brasileira” (DALCASTAGNE , 2012, n.p). Nosso papel esta  justamente o de contestar, perguntar, 
reivindicar o territo rio da literatura brasileira como territo rio indí gena. E, nesse perguntar, e  
necessa rio tambe m questionar o nosso conceito de poesia, arte e literatura, na o mais de maneira 
cano nica, essencialista, mas comunita ria, coletiva. 

Ao explorar essas tre s vozes indí genas na literatura brasileira contempora nea, destacamos a 
importa ncia de questionar e desafiar as fronteiras do campo litera rio. O colonialismo ainda se 
manifesta em padro es de invisibilizaça o e exotizaça o de corpos e experie ncias subalternas, mas o 
trabalho dessas autoras nos lembra da necessidade de uma literatura brasileira mais plural e 
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representativa. O papel do pesquisador e pesquisadora e  o de perguntar, aprender com as vozes 
marginalizadas e trabalhar para criar uma sociedade mais justa, na qual todas as vozes sejam 
ouvidas e respeitadas. 

A  medida que o cena rio da literatura nacional amplifica-se, com o surgimento da Literatura 
Indí gena, Literatura Afro-Brasileira e LGBTQIA+, trazendo diversidade de vozes e tema ticas 
contempora neas, e  essencial que continuemos a contestar, questionar e reivindicar o territo rio da 
literatura como um espaço de coletividade, em que todas as vozes te m o direito de se fazerem ouvir. 
A pluralidade de perspectivas e  a chave para a renovaça o da literatura brasileira e o combate a  
subalternidade das classes populares e das comunidades indí genas e  um passo indispensa vel nesse 
caminho. Portanto, a literatura indí gena, em geral, e a criaça o das mulheres indí genas, em especí fico, 
sa o essenciais para essa transformaça o. A proposta de Ailton Krenak em Futuro Ancestral (2022) e  
“imaginar cartografias, camadas de mundos, nas quais as narrativas sejam ta o plurais que na o 
precisem entrar em conflito ao evocar diferentes histo rias” (KRENAK, 2022, p.32). Esse convite nos 
instiga a pensar no territo rio  litera rio como um espaço diverso possí vel, afinal, como disse Eliane 
Potiguara, “a literatura indí gena e  democra tica” (POTIGUARA, 2023, p. 19).    
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