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Resumo 
Em di࢙Ѵogo principaѴmente com a intervenç࢛o crझtica de Ana Flauzina e Thula Pires 
ŐƑƏƑƏő, este ensaio propॗe que, ao centraѴizarmos anaѴझtica e poѴiticamente o estupro 
de muѴheres negras como aspecto crझtico do mundo sociaѴ contempor࢚neo, quer dizer, 
da modernidade, definimos com mais exatid࢛o Őaő o conceito e os processos especझficos 
da antinegritude Ődistintos do racismoő, incѴuindo o genocझdio e o terror sexuaѴ; Őbő as 
possibiѴidades de pontes epistemoѴॕgicas e poѴझticas entre experi࣑ncias negras e 
indझgenas; e Őcő os par࢚metros para uma an࢙Ѵise quiѴombista, que considera a aboѴiç࢛o 
um projeto utॕpico e hoѴझstico da sociedade contempor࢚nea, diferentes daqueѴes 
pautados peѴo antirracismo, os quais s࢛o muitas vezes infѴuenciados por vieses 
cisheteronormativos e patriarcais, legalistas, politicamente reformistas, e que, por fim e 
ao cabo, acreditam na redenç࢛o do projeto vigente de democracia muѴtirraciaѴ. Uma vez 
que aceitamos a an࢙Ѵise que vincuѴa a antinegritude, o genocझdio, o terror sexuaѴ, e o 
estupro da muѴher negra, concѴuझmos que n࢛o h࢙ o que saѴvar desse mundo social 
presentemente constituझdo. H࢙ que inventarmos um outro mundo. 
Palavras-chave 
Estupro da Mulher Negra ŋ Terror Sexual ŋ Genocझdio ŋ Antinegritude. 
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Abstract 
In dialogue mainly with the critical intervention of Ana Flauzina and Thula Pires (2020), 
this essay proposes that, by analytically and politically centralizing the rape of Black 
women as a critical aspect of the contemporary social world, that is, of modernity, we 
define more precisely (a) the concept and specific processes of antiblackness (as distinct 
from racism), including genocide and sexual terror; (b) the possibilities of 
epistemological and political bridges between Black and Indigenous experiences; and 
(c) the parameters for a Quilombista analysis, which considers abolition a utopian and 
holistic project of contemporary society, different from those guided by anti-racism, 
which are often influenced by cisheteronormative and patriarchal, legalistic, politically 
reformist biases, and which, finally, believe in the redemption of the current project of 
multiracial democracy. Once we accept the analysis that links antiblackness, genocide, 
sexual terror, and the rape of black women, we conclude that there is nothing to save 
from this presently constituted social world. We have to invent another world. 
Keywords 
Rape of Black Women ŋ Sexual Terror ŋ Genocide ŋ Antiblackness. 

Resumen 
En di࢙Ѵogo principaѴmente con Ѵa intervenciॕn crझtica de Ana FѴauzina y ThuѴa Pires 
ŐƑƏƑƏő, este ensayo propone que, aѴ centraѴizar anaѴझtica y poѴझticamente Ѵa vioѴaciॕn de 
Ѵas mujeres negras como aspecto crझtico deѴ mundo sociaѴ contempor࢙neo, es decir, de 
Ѵa modernidad, definimos m࢙s precisamente Őaő eѴ concepto y Ѵos procesos especझficos 
de anti-negritud (a diferencia del racismo), incluyendo el genocidio y el terror sexual; (b) 
Ѵas posibiѴidades de puentes epistemoѴॕgicos y poѴझticos entre Ѵas experiencias negras e 
indझgenas; y Őcő Ѵos par࢙metros para un an࢙Ѵisis quiѴombista, que considera Ѵa aboѴiciॕn 
como un proyecto utॕpico y hoѴझstico de Ѵa sociedad contempor࢙nea, diferente a Ѵos 
guiados por el antirracismo, que suelen estar influenciados por sesgos 
cisheteronormativos y patriarcaѴes, ѴegaѴistas, poѴझticamente reformistas, y que, 
finaѴmente, creen en Ѵa redenciॕn deѴ actuaѴ proyecto de democracia muѴtirraciaѴ. Una 
vez que aceptamos eѴ an࢙Ѵisis que vincuѴa Ѵa antinegra, eѴ genocidio, eѴ terror sexuaѴ y Ѵa 
vioѴaciॕn de mujeres negras, ѴѴegamos a Ѵa concѴusiॕn de que no hay nada que salvar de 
este mundo social actualmente constituido. Tenemos que inventar otro mundo. 
Palabras clave 
VioѴaciॕn de Mujer Negra ŋ Terror Sexual ŋ Genocidio ŋ Antinegritud. 

Sum࢙rio 
Introduç࢛o. Antinegritude, genocझdio, terror sexuaѴ, estupro. Possibilidades de pontes 
epistemoѴॕgicas e poѴझticas entre experi࣑ncias negras e indझgenas. Por uma an࢙Ѵise 
quilombista-abolicionista do terror sexual e do estupro da mulher negra. Refer࣑ncias 

Introduç࢛o 

...o estupro ࣐ uma chave expѴicativa fundamentaѴ n࢛o sॕ para o 
entendimento profundo das consequ࣑ncias do genocझdio, como para a 
compreens࢛o da organizaç࢛o poѴझtico-social da sociedade brasileira de 
uma forma mais ampѴa. AfinaѴ, em seu potenciaѴ efetivo e simbॕѴico, o 
estupro ࣐ um reguѴador sociaѴ ŐFLAUZINA e PIRES, 2020: 74). 
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Em di࢙Ѵogo principaѴmente com a intervenç࢛o crझtica de Ana FѴauzina e ThuѴa 

Pires ŐƑƏƑƏő, este ensaio argumenta que, exempѴificando o extremo da vioѴ࣑ncia 

gratuita, a desonra, e a aѴienaç࢛o nataѴ ŋ os elementos da morte social e da escravid࢛o 

teorizados por Patterson (1982) ŋ o estupro da mulher negra e o terror sexual que o 

estupro exempѴifica ࣐ um fato estruturaѴ, estruturante, ubझquo, e ao mesmo tempo 

invisibiѴizado do mundo sociaѴ contempor࢚neo.2 Uma vez que o mundo social em que 

vivemos, a modernidade, ࣐ formatado peѴa antinegritude e peѴo genocझdio das pessoas 

negras Őuma das consequ࣑ncias mais devastadoras da antinegritudeő, isso quer dizer que 

o estupro da mulher negra ŋ simbolicamente e de fato ŋ ࣐ parte nevr࢙Ѵgica da 

modernidade. O estupro da muѴher negra ࣐ assim um fato paradigm࢙tico: eѴe reveѴa 

assunçॗes ontoѴॕgicas e sociais normativas, ao mesmo tempo em que estrutura o 

inconsciente coѴetivo e padrॗes de comportamento. 

A antinegritude ࣐ uma consteѴaç࢛o de fenॖmenos que, por definir noçॗes do 

Humano e do SociaѴ em oposiç࢛o ࢘s pessoas negras, afeta pessoas negras singuѴar e 

fundamentaѴmente. A antinegritude, aѴgoritmo definidor da modernidade, ࣐ 

radicaѴmente distinta do conceito e processos do racismo, e por isso n࢛o pode ser 

entendida adequadamente atrav࣐s do racismo. O racismo requer e reproduz uma 

estrutura de hierarquias da humanidade que separa pessoas brancas de n࢛o brancas -- 

hierarquias perpassadas peѴo g࣑nero, sexuaѴidade, cѴasse sociaѴ, nacionaѴidade, e 

habiѴidade fझsica, entre outras vari࢙veis. O racismo parte do princझpio das anaѴogias de 

opressॗes entre grupos sociais n࢛o brancos, ao passo que a antinegritude sugere que 

n࢛o h࢙ anaѴogia possझveѴ entre a ontoѴogia das pessoas negras e as ontoѴogias n࢛o 

negras. Isso n࢛o excѴui, a princझpio, e como veremos, a possibiѴidade de que aѴgumas 

experi࣑ncias de pessoas negras e n࢛o negras serem de fato parecidas, e mesmo 

compartiѴhadas. Mas a posiç࢛o ontoѴॕgica, o ser da pessoa negra, ou meѴhor, o n࢛o ser 

da pessoa negra, assim como eѴe ࣐ formatado peѴa modernidade, expuѴsa a pessoa negra 

da famझѴia humana permanentemente ŐWILDERSON, ƑƏƑƏ; SHARPE, ƑƏƐѵ; VARGAS, 

2017; 2020a; VARGAS e JUNG, 2021). Dito de outra maneira, se a pessoa negra se 

tornasse humana, se eѴa Şse tornasse Ѵegझvel, se adquirisse valor Humano (mesmo que 

um valor Humano baixo), a Humanidade se expandiria numa massa sem forma, sem 

vaѴor, sem coer࣑nciaŞ ŐWILDERSON, ƑƏƐƕ: Ѷƒő. 



 

 
Revista Latina Americana de CriminoѴogia Ň VoѴume Ɛº, nº Ƒ Ň Dossi࣑ Tem࢙tico 

38 

O estupro da muѴher negra, da perspectiva da antinegritude, ࣐ assim um 

fenॖmeno simbॕѴico e sociaѴ িnico, distinto das formas de vioѴ࣑ncia sexuaѴ vivenciadas 

por pessoas n࢛o negras. TaѴ distinç࢛o se d࢙ n࢛o somente quantitativamente, mas 

principaѴmente quaѴitativamente: o estupro da muѴher negra, mesmo quando n࢛o ocorre 

de fato, est࢙ sempre presente e ࣐ simboѴicamente efetivo. Sua efetividade simbॕѴica ࣐ 

taѴ que o estupro da muѴher negra codifica reѴaçॗes sociais Őquem pertence e quem n࢛o 

pertenceő, define injিria Őquem sofre e quem n࢛o sofreő, e estabeѴece as regras jurझdicas 

sobre vioѴ࣑ncia sexuaѴ Őquem ࣐ estupr࢙veѴ e quem n࢛o ࣐ő. SimboѴicamente, de fato, de 

direito, e como projeç࢛o de reѴaçॗes sociais, o estupro da muѴher negra, como Ѵॕgica 

estruturante, torna a muѴher negra n࢛o muѴher e n࢛o estupr࢙veѴ. O estupro da muѴher 

negra, por subtrair da muѴher negra o g࣑nero normativo e a sexuaѴidade normativa -- 

uma subtraç࢛o, como veremos abaixo, que marca o inझcio da experi࣑ncia das pessoas 

negras nas Am࣐fricas -- traz ࢘ tona a desumanizaç࢛o radicaѴ que a antinegritude, e 

portanto o genocझdio, requer e reproduz. Como argumenta Patrice Douglass (2018: 

ƐƐƔő, a pessoa negra ľpode ser tudo e nada simuѴtaneamente. A negritude adquire 

g࣑nero atrav࣐s da vioѴ࣑ncia, a quaѴ estrutura o g࣑nero negro fora da humanidade e assim 

define o perझmetro do que significa ser para o Humano e suas antझteses.Ŀ 

Centrar o estupro significa n࢛o somente centraѴizar a experi࣑ncia coѴetiva 

histॕrica e atuaѴ de muѴheres negras, mas tamb࣐m ajustar os prismas anaѴझticos e 

poѴझticos crझticos que, ao apontarem a antinegritude e o genocझdio, visam um mundo 

sociaѴ transformado, um outro mundo, no quaѴ a morte sociaѴ e fझsica das pessoas negras 

n࢛o ࣐ mais a Ѵॕgica dominante. Tais prismas, por mais radicais ou revoѴucion࢙rios que 

sejam, inclusive aqueles que utilizam vertentes de feminismos negros (JAMES, 1999), 

muitas vezes centraѴizam, peѴo menos tacitamente, as experi࣑ncias de homens 

cisheteronormativos negros. Flauzina e Pires (2020: 71) elaboram esse ponto: 

... a forma como temos denunciado o genocझdio priviѴegia as vioѴ࣑ncias 
deflagradas contra os corpos dos homens negros cisheteronormativos. 
Isso se d࢙ em grande parte peѴa dimens࢛o e a brutaѴidade do extermझnio, 
como um dado concreto, reaѴ, que est࢙ sempre ࢘ espreita para 
sentenciar mais um jovem negro. Acho que essa dimens࢛o t࢛o 
perturbadora do nosso quotidiano tem nos feito encapsular as mulheres 
quase que excѴusivamente como m࢛es no debate do genocझdio negro 
no Brasil. 
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Estudos de m࢛es de vझtimas da vioѴ࣑ncia do Estado, urgentemente necess࢙rios, 

por um Ѵado focaѴizam no agenciamento poѴझtico e nas dimensॗes mিѴtipѴas de 

sofrimento de mulheres negras. Por outro, mesmo quando mostram que mulheres 

negras tamb࣐m s࢛o vitimadas peѴa ѴetaѴidade poѴiciaѴ, esses estudos t࣑m o efeito de 

enfatizar, ainda que n࢛o intencionaѴmente, a vitimizaç࢛o de homens e meninos como o 

fato central nas geografias sociais negras. Autoras-ativistas negras que centralizam a 

categoria do genocझdio antinegro est࢛o cientes desta tens࢛o Őver, por exempѴo, ROCHA, 

2017; SANTOS, NASCIMENTO-MANDINGO, CHAZKEL, 2020; SMITH, 2016), e a 

trabaѴham atrav࣐s de inovaçॗes conceituais de pesquisa e de intervenç࢛o poѴझtica. 

Luciane Rocha ŐƑƏƐƕ: ƔƏő avança o conceito de Şmaternidade uѴtrajadaŞ para dar conta 

de um universo sociaѴ no quaѴ, a exempѴo das an࢙Ѵises de SpiѴѴers ŐƑƏƏƒő e Sharpe (2016), 

a express࢛o m࢛e negra ࣐ um oximoro, a maternidade negra um paradoxismo. Andreia 

dos Santos (SANTOS, NASCIMENTO-MANDINGO, CHAZKEL, ƑƏƑƏ: ƐѵƖ; ver tamb࣐m 

SMITH, ƑƏƐѵ: ƒƖő propॗe o conceito de contझnuo de sequeѴa ŐsequeѴa continuumő a fim 

de teorizar n࢛o somente as causas e consequ࣑ncias mিѴtipѴas do genocझdio, mas 

tamb࣐m as especificidades das experi࣑ncias de muѴheres negras no contexto do 

genocझdio antinegro: 

S࢛o as muѴheres negras que s࢛o a maioria nas unidades de pris࢛o, 
visitando os homens e mulheres e os mantendo vivos; s࢛o as muѴheres 
negras das comunidades que pॗem seus corpos nas Ѵinhas de frente 
quando a poѴझcia chega, e por isso s࢛o eѴas que gerenciam o que pode 
ser chamado de confѴito... MuѴheres negras vivenciam o contझnuo de 
sequela que mencionei anteriormente ŋ o impacto contझnuo e cझcѴico do 
racismo anti-negro ŋ de maneira especialmente intensa e severa. Os 
resuѴtados s࢛o imensur࢙veis e nem sempre tangझveis, mas se a saিde ࣐ 
um bem-estar bio-psicoѴॕgico-social completo, o impacto da sequela na 
saিde das muѴheres negras ࣐ verdadeiramente fundamentaѴ.3 

Trata-se ent࢛o, por um Ѵado, de manter o foco no genocझdio como princझpio e 

fato marcante da formaç࢛o sociaѴ do BrasiѴ Ősen࢛o do mundo modernoő, e de outro, 

pensar o genocझdio atrav࣐s de uma Ѵente anaѴझtica capaz de capturar e avaѴiar as 

experi࣑ncias িnicas de muѴheres negras. FѴauzina e Pires ŐƑƏƑƏ: ƕƐő especificam: 

Apesar de essa denিncia Œdo genocझdioœ ser centraѴ nas nossas disputas, 
 Ѵise tem significado o࢙o de an࢛preciso reconhecer que esse padr ࣐
afastamento dessa poderosa lente interpretativa das dores vivenciadas 
peѴas muѴheres negras como seres autॖnomos, como um grupo que 
sofre vioѴaçॗes de forma direta. O debate do aumento do nিmero de 
feminicझdios entre as muѴheres negras, por exempѴo, n࢛o tem contado, 
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via de regra, com an࢙Ѵises que partam do genocझdio para sua 
compreens࢛o.... Para mim, a chave da vioѴ࣑ncia sexual, mais 
especificamente no debate do estupro, ࣐ estruturante para a pѴena 
compreens࢛o do sentido do genocझdio entre nॕs. 

Este ensaio propॗe que, ao centraѴizarmos anaѴझtica e poѴiticamente o estupro 

de muѴheres negras como aspecto crझtico do contझnuo de ultrajes (ROCHA, 2014; 2017) 

e sequeѴas ŐSANTOS, ƑƏƑƏ; SMITH, ƑƏƐѵő definimos com mais exatid࢛o Őaő o conceito 

e os processos especझficos da antinegritude, incѴuindo o genocझdio e o terror sexuaѴ; Őbő 

as possibiѴidades de pontes epistemoѴॕgicas e poѴझticas entre experi࣑ncias negras e 

indझgenas; e Őcő os par࢚metros para uma an࢙Ѵise quiѴombista, que considera a aboѴiç࢛o 

um projeto utॕpico e hoѴझstico da sociedade contempor࢚nea, distinto daqueѴes 

pautados peѴo antirracismo, os quais s࢛o muitas vezes infѴuenciados por vieses 

cisheteronormativos e patriarcais, legalistas, politicamente reformistas, e que, por fim e 

ao cabo, acreditam na redenç࢛o do projeto vigente de democracia muѴtirraciaѴ ŐVARGAS 

ƑƏƐƕ; ƑƏƐѶ; ƑƏƑƏa; ƑƏƑƏbő. Esse projeto genocida ࣐ inevitaveѴmente masculinista e 

cisheteronormativo ŐALEXANDER, ƑƏƏƔő. Uma vez que aceitamos a an࢙Ѵise que vincuѴa 

a antinegritude, o genocझdio, o terror sexuaѴ, e o estupro da muѴher negra, concѴuझmos 

que n࢛o h࢙ o que saѴvar desse mundo sociaѴ presentemente constituझdo. 

Antinegritude, genocझdio, terror sexuaѴ, estupro 

Como consteѴaç࢛o de fenॖmenos que impactam pessoas negras singuѴar e 

desproporcionaѴmente, a antinegritude ࣐ um dos fundamentos do mundo sociaѴ que 

habitamos, o mundo moderno. Um algoritmo social fundante, a antinegritude codifica a 

ontologia e sociabilidade normativos de forma tal que ser e pertencer, respectivamente, 

significam n࢛o ser pessoa negra e n࢛o fazer parte de formaçॗes sociais ŐpoѴझticas, 

culturais e religiosas) negras. A antinegritude implica, requer, e reproduz a morte social 

e fझsica de pessoas negras. O genocझdio, assim, ࣐ express࢛o da antinegritude enquanto 

aѴgoritmo que organiza nosso mundo simbॕѴica e pragmaticamente. O genocझdio n࢛o 

requer a morte fझsica de todas as pessoas negras, mas significa e reforça um universo 

epistemoѴॕgico e sociaѴ que as excѴui de formas mিѴtipѴas e articuѴadas ŐFLAUZINA, 

ƑƏƏѶ; VARGAS, ƑƏƏѶő. O genocझdio ࣐ morte sociaѴ e morte fझsica. 

O impacto letal desproporcional da pandemia causada pelo COVID-19 em 

pessoas negras ŐFLAUZINA e VARGAS, ƑƏƑƏő ࣐ apenas um aspecto de uma consteѴaç࢛o 



 

 
Revista Latina Americana de CriminoѴogia Ň VoѴume Ɛº, nº Ƒ Ň Dossi࣑ Tem࢙tico 

41 

de fatores sociais que se resumem a vuѴnerabiѴidades mিѴtipѴas e em mortes prematuras 

evit࢙veis. Essa consteѴaç࢛o de fatores interconectados incѴui mortes vioѴentas causadas 

ou facilitadas por agentes do estado; insegurança aѴimentar; mortaѴidade materna e 

mortaѴidade infantiѴ; encarceramento industriaѴ de jovens e aduѴtos; educaç࢛o formaѴ de 

baixa quaѴidade e punitiva; faѴta de acesso a tratamento m࣐dico e medicamentos; 

segregaç࢛o residenciaѴ; desemprego e subemprego; e exposiç࢛o a toxinas ambientais 

no ar, ࢙gua e soѴo. TaѴ consteѴaç࢛o de mortes prematuras e evit࢙veis de pessoas negras, 

bem como suas vuѴnerabiѴidades sociais correѴatas, ࣐ a atuaѴizaç࢛o da antinegritude 

como algoritmo ontoѴॕgico e sociaѴ, e do genocझdio como fato sociaѴ ŐVARGAS, ƑƏƏѶ; 

VARGAS, 2018). A antinegritue e o genocझdio constituem um estado de terror 

permanente. 

H࢙ uma tradiç࢛o radicaѴ negra diaspॕrica ŐROBINSON, ƑƏƏƏő, viva e 

transformadora, inspirada em estudos do genocझdio peѴo menos desde ƐƖƔƐ com a 

pubѴicaç࢛o de We Charge Genocide, ŒAcusamos de Genocझdioœ de WiѴѴiam Patterson e 

do Congresso de Direitos Civis. Esforços ativistas como os afiѴiados ao Movimento 

Negro Unificado (desde 1978) ou provenientes dele; Reaja ou Ser࢙ MortoņReaja ou 

Ser࢙ Morta Ődesde ƑƏƏƔő; e trabaѴhos de Abdias do Nascimento ŐƐƖƕѶő e Ana FѴauzina 

ŐƑƏƏѶő, entre muitos outros, s࢛o exempѴos dessa tradiç࢛o diaspॕrica vitaѴ, ampѴa, 

diversa, e em expans࢛o, que demonstra e denuncia o genocझdio antinegro nas suas 

dimensॗes mais variadas e inevitaveѴmente interѴigadas. Essa tradiç࢛o, constantemente 

reinventada, tem como um de seus desafios incѴuir e aprofundar a an࢙Ѵise do terror 

sexuaѴ na crझtica do estado-imp࣐rio como estado de emerg࣑ncia permanente para 

pessoas negras. Para continuarmos a expandir e aprimorar nosso entendimento do 

genocझdio, devemos ir aѴ࣐m do mascuѴinismo que priviѴegia a experi࣑ncia de homens 

negros cisheteronormativos, e centralizar o terror sexual que incide sobre pessoas 

negras, e mais especificamente, o estupro da mulher e das pessoas transexuais negras. 

Ao passo que existe um arquivo anaѴझtico e poѴझtico consider࢙veѴ sobre o terror 

sexuaѴ histॕrico e contempor࢚neo, o quaѴ representa e pune o homem negro como 

estuprador habituaѴ da muѴher branca, o mesmo n࢛o ࣐ verdade quando o objeto do 

estupro ࣐ a muѴher negra, e menos ainda quando a vझtima ࣐ uma pessoa transexuaѴ 

negra. O trabalho pioneiro de Ida B. Wells, exemplificado em Southern Horrors: Lynch 

Law in all its Phases (1892) [Horrores do Sul: Todas as Fases da Lei do Linchamento], 
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focalizou primariamente nos linchamentos de homens negros acusados falsamente de 

estupro de muѴheres brancas nos Estados Unidos do fim do s࣐cuѴo XIX e primeiras 

d࣐cadas do s࣐cuѴo XX. No entanto, WeѴѴs j࢙ indicava a necessidade de centraѴizar o 

estupro da mulher negra como elemento estruturante dos Estados Unidos. Wells 

demonstrou atrav࣐s de sua pesquisa extensiva que a pr࢙tica generaѴizada de 

Ѵinchamentos constituझa um ato de barbaridade de homens brancos que ľateavam fogo 

em homens negros inocentes peѴo ļcrimeĽ de terem reѴaçॗes sexuais consensuais com 

muѴheres brancas, enquanto eѴes mesmos brutaѴmente e sem quaѴquer hesitaç࢛o 

estupravam muѴheres negrasĿ ŐBEDERMAN, ƑƏƏѶ: ѵƐő. ݽ importante frisar: 

historicamente temos prestado atenç࢛o primariamente na primeira parte da proposiç࢛o 

-- aquela que diz respeito a homens negros -- enquanto que relativamente pouca 

refѴex࢛o e pesquisa t࣑m sido dedicados ao coroѴ࢙rio de WeѴѴs, quaѴ seja, o estupro da 

mulher negra como igualmente fundante do terror sexual. Ademais, afirmar que o Brasil 

n࢛o tem uma tradiç࢛o de Ѵinchamentos como a dos Estados Unidos, e portanto as 

an࢙Ѵises como as de WeѴѴs s࢛o inিteis para o entendimento do contexto brasiѴeiro, me 

parece uma combinaç࢛o de preguiça historiogr࢙fica e ingenuidade nacionaѴista. Se o 

padr࢛o contempor࢚neo de homicझdios e estupros de pessoas negras no BrasiѴ, incѴuindo 

muѴheres e pessoas transexuais, n࢛o ࣐ um tipo de Ѵinchamento coѴetivo Őmuitas vezes, 

 o no࢛exempѴo do que WeѴѴs retrata, com a cumpѴicidade do Estadoő, cujas raझzes est ࢘

terror antinegro coѴoniaѴ, no medo e ॕdio antinegro fundante ŐAZEVEDO, ƑƏƏƓ; ALVES 

e VARGAS, ƑƏƐƖő, ent࢛o o que ࣐ esse padr࢛o? 

Ida B. WeѴѴs contundentemente reveѴou a faѴ࢙cia da Ѵॕgica antinegra do terror 

sexual, a qual fazia do homem negro um monstro estuprador e a mulher negra a 

sedutora permanente. WeѴѴs mostrou que o terror sexuaѴ, parte nevr࢙Ѵgica n࢛o sॕ da 

escravid࢛o como do regime de terror antinegro pॕs-escravid࢛o, autorizava a vioѴaç࢛o 

sexual de homens e mulheres negras por pessoas brancas, quase sempre sem qualquer 

consequ࣑ncia moraѴ e ѴegaѴ. Mais especificamente, WeѴѴs j࢙ apontava para o fato de que, 

por n࢛o gozarem do reconhecimento de sua condiç࢛o de muѴher, womanhood, 

mulheres negras eram constantemente assediadas e muitas vezes estupradas enquanto 

homens e mulheres brancos pregavam a necessidade de manter a qualquer custo a 

pureza raciaѴ branca e a segregaç࢛o raciaѴ que supostamente a garantia. Assim como os 

homens negros, mulheres e pessoas transexuais negras eram consideradas n࢛o 
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humanas e n࢛o pertencentes a sociedade e ao estado de direito; eram assim ameaças 

simbॕѴicas e fझsicas constantes e, por serem permanentemente vioѴ࢙veis -- pois como 

possessॗes n࢛o podiam resistir, consentir, ou retirar o consentimento -- eram tamb࣐m, 

por definiç࢛o, n࢛o estupr࢙veis ŐHARTMAN, ƐƖƖƕ: ѶƑő. Apesar de estas condiçॗes serem 

embѴem࢙ticas do regime de escravid࢛o, eѴas n࢛o se modificam na sua ess࣑ncia depois 

do fim formaѴ da escravid࢛o, e de fato perduram contemporaneamente. Daझ a express࢛o 

de Hartman Şa vida pॕstuma da escravid࢛o.Ş 

A an࢙Ѵise de WeѴѴs representa um conjunto de trabaѴhos sofisticados que 

constroem os seus prॕprios bancos de dados a partir de estatझsticas oficiais, da 

imprensa, de trabaѴho etnogr࢙fico, e de Ѵeituras crझticas das mais variadas discipѴinas 

acad࣑micas ŐMUHAMMAD, ƑƏƐƏő. Contudo, WeѴѴs n࢛o examina o padr࢛o de estupro 

de muѴheres negras com o mesmo grau de detaѴhe estatझstico e profundidade anaѴझtica 

apѴicado ao padr࢛o de acusaçॗes Őquase sempre faѴsas, feitas por brancoső de estupro 

de muѴheres brancas por homens negros, e suas consequ࣑ncias terrझveis. AѴgo simiѴar 

ocorre no movimento por direitos civis dos Estados Unidos a partir da d࣐cada de ƐƖƔƏ, 

o qual privilegiou a exclus࢛o e brutaѴidade sofrida por homens negros nas esferas do 

trabaѴho, habitaç࢛o, e justiça criminaѴ. Acusamos Genocझdio, por exempѴo, ࣐ um 

comp࣑ndio de tais formas de excѴus࢛o e brutaѴidade, com ࣑nfase no uso de força ѴetaѴ 

pelo Estado contra homens negros. O seu argumento ࣐ incisivo: a brutaѴidade poѴiciaѴ 

d࢙ continuidade ao estado de terror que perpassa e vincuѴa a escravid࢛o e os 

Ѵinchamentos do começo do s࣐cuѴo XIX ŐWILKERSON, ƑƏƐƓő. Quando diminuem os 

linchamentos, aumentam os casos de abuso policial (KELLEY, 2000), mantendo-se assim 

o estado de terror antinegro. 

Apesar do poder de persuas࢛o anaѴझtico e poѴझtico dessa proposiç࢛o, o 

argumento depende de um acordo normativo pr࣐vio, quaѴ seja, que o sofrimento dos 

homens negros (supostamente cisheteronormativoső ࣐ o metro contra o quaѴ se 

apreende o estado de terror. Ademais, as excѴusॗes e vioѴ࣑ncias sofridas por homens 

negros servem como traduç࢛o de todas as excѴusॗes e vioѴ࣑ncias sofridas por todas as 

pessoas negras. ݽ como se homens negros representassem todas as pessoas negras. 

 ࢙o h࢛ncia dos feminismos negros ŋ no pѴuraѴ, pois n࣑somente com a emerg ݽ

um pensamento das muѴheres negras ŐCOLLINS, ƐƖƖƏő, nem tampouco uma orientaç࢛o 

anaѴझtica e poѴझtica ŐJAMES, ƐƖƖƖő que as define ŋ que essa perspectiva ࣐ desafiada de 
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uma maneira mais sistem࢙tica. FaѴar da emerg࣑ncia dos feminismos negros como um 

fato discreto marc࢙veѴ no tempo e no espaço obviamente n࢛o faz sentido. H࢙ autoras 

que identificam elementos dos feminismos negros entre as mulheres negras 

escravizadas e as aboѴicionistas do s࣐cuѴo XIX ŐGUY-SHEFTALL, 1995). All the Women 

are White, AѴѴ the BѴacks are Men ŐTodas as MuѴheres s࢛o Brancas, Todos os Negros 

s࢛o Homenső: o tituѴo dessa antoѴogia pubѴicada em ƐƖѶƑ, editada por Akasha GѴoria 

Hull, Patricia Bell-Scott e Barbara Smith, representa a confѴu࣑ncia de v࢙rias correntes 

teॕricas, anaѴझticas, e poѴझticas de feministas negras, muitas deѴas Ѵ࣐sbicas, previamente 

separadas peѴo tempo histॕrico e peѴo espaço geogr࢙fico. Todas as MuѴheres s࢛o 

Brancas, Todos os Negros S࢛o Homens representa coѴetivos de muѴheres negras cujas 

experi࣑ncias e projetos poѴझticos n࢛o eram contempѴados nem nos espaços onde a raça 

e a negritude eram os eixos das abordagens crझticas Őporque raça e negritude eram 

vistos atrav࣐s do prisma dos homens negros cisheteronormativoső, nem nos espaços 

feministas Őporque o g࣑nero era visto atrav࣐s do prisma de muѴheres brancas 

cisheteronormativas.) 

L࣐Ѵia GonzaѴez, tamb࣐m em ƐƖѶƑ, pubѴicou um ensaio intituѴado ŞA MuѴher 

Negra na Sociedade BrasileiraŞ no quaѴ aponta aѴgumas das consequ࣑ncias anaѴझticas e 

poѴझticas das Ѵimitaçॗes dos espaços nacionaѴistas negros e Őprotoő feministas: 

Para finaѴizar, gostarझamos de chamar a atenç࢛o para a maneira como a 
muѴher negra ࣐ praticamente excѴuझda dos textos e do discurso do 
movimento feminino Œe portanto n࢛o feministaœ em nosso paझs. A 
maioria dos textos, apesar de tratarem das reѴaçॗes de dominaç࢛o 
sexuaѴ, sociaѴ, e econॖmica a que a muѴher est࢙ submetida, assim como 
da situaç࢛o das muѴheres de camadas mais pobres etc., etc., n࢛o 
atentam para o fato da opress࢛o raciaѴ. As categorias utiѴizadas s࢛o 
exatamente aqueѴas que neutraѴizam o probѴema da discriminaç࢛o raciaѴ 
e, consequentemente, o do confinamento a que a comunidade negra 
est࢙ reduzida ŐGONZALEZ, ƐƖѶƑ: Ɛ00). 

Friso que essas pubѴicaçॗes, como muitas outras, incѴuindo a decѴaraç࢛o do 

Combahee River Collective em 1977 (TAYLOR, 2017), na qual a teoria dos sistemas de 

opress࢛o interѴigados ŐinterѴocking systems of oppressionő, que precede e informa a 

teoria da interseccionaѴidade ŐCRENSHAW, ƐƖƖƐő, s࢛o apenas retratos moment࢚neos 

de um processo poѴझtico transgeracionaѴ o quaѴ, parte constitutiva de uma tradiç࢛o negra 

diaspॕrica, insiste no Ѵugar de faѴa e perspic࢙cia epistemoѴॕgica e poѴझtica de muѴheres 

negras. Assim como aponta Jurema Werneck ŐƑƏƏѶő, n࢛o se pode entender a 
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ancestraѴidade negra e suas ramificaçॗes metafझsicas, teॕricas e pr࢙ticas 

contempor࢚neas sem um reconhecimento do papeѴ centraѴ das muѴheres negras. 

 ncia de tais perspectivas feministas negras que os arquivos࣑a partir da infѴu ݽ

histॕricos e contempor࢚neos da antinegritude e do genocझdio t࣑m de ser revistos e 

corrigidos. ݽ assim que entendo estudos, teorias, e iniciativas de organizaç࢛o sociaѴ que 

v࣑m emergindo com um foco mais preciso no estupro de muѴheres negras. ľSe 

entendemos o papeѴ do estupro e da vioѴ࣑ncia sexuaѴ na vida quotidiana de Afro-

Americanos e na Ѵuta peѴa Ѵiberdade,Ŀ escreve uma historiadora contempor࢚nea, ľtemos 

de reinterpretar, sen࢛o reescrever, a histॕria do movimento por direitos civisĿ 

ŐMCGUIRE, ƑƏƐƏ: xxő. ݽ precisamente dessa maneira que ouço o apeѴo de FѴauzina e 

Pires. Trata-se de uma convocatॕria para repensar e reescrever o estupro da muѴher 

negra como dado fundante da di࢙spora. J࢙ temos Ѵentes anaѴझticas, dados quaѴitativos e 

quantitativos suficientes para tanto. O desafio ࣐ tornar tais Ѵentes e dados eѴementos 

centrais da an࢙Ѵise, e n࢛o, como at࣐ hoje ocorre, apresent࢙-Ѵos como epifenॖmenos de 

perspectivas masculinistas e cisheteronormativas. 

Abdias do Nascimento e L࣐Ѵia GonzaѴez j࢙ apontavam para a import࢚ncia e 

centraѴidade do estupro da muѴher negra na formaç࢛o sociaѴ do BrasiѴ. Fazendo uma 

ponte anaѴझtica expѴझcita entre o genocझdio de pessoas negras e o terror sexuaѴ e o 

estupro, Nascimento (1978: 61) afirmou que ľ...a muѴher negra... continua vझtima f࢙ciѴ, 

vuѴner࢙veѴ a quaѴquer agress࢛o sexuaѴ do branco. Este fato foi corajosa e pubѴicamente 

denunciado no Manifesto das Mulheres Negras, apresentado no Congresso das 

MuѴheres BrasiѴeiras reaѴizado na Associaç࢛o Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, 

em Ƒ de JuѴho de ƐƖƕƔ.Ŀ De acordo com o Manifesto, ľ... as muѴheres negras brasiѴeiras 

receberam uma herança crueѴ: ser objeto de prazer dos coѴonizadores.Ŀ No imagin࢙rio 

coѴetivo e na formaç࢛o sociaѴ genocida correspondente, ser objeto de prazer 

compuѴsॕrio significa habitar um contexto de terror sexuaѴ no quaѴ a regra ࣐ ľ... o 

estupro sistem࢙tico e permanente da muѴher africana e de suas descendentes no BrasiѴĿ 

(NASCIMENTO, 1978: 63). 

A crझtica de Nascimento n࢛o somente desmonta o mito da democracia racial, o 

quaѴ sugere, dentro de um universo mascuѴinista cisheteropatriacaѴ, que as reѴaçॗes 

sexuais entre o colonizador e as mulheres colonizadas e escravizadas, supostamente ao 

contr࢙rio do padr࢛o de coѴonizaç࢛o dos Estados Unidos por exempѴo, s࢛o regidas peѴo 
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reconhecimento e consenso. N࢛o se pode ent࢛o Ѵevar a s࣐rio as proposiçॗes de GiѴberto 

Freyre, Pierre Verger, e tantas outras negaçॗes contempor࢚neas do terror antinegro 

fundante, que argumentam por um padr࢛o civiѴizatॕrio regido peѴa harmonia raciaѴ e de 

g࣑nero, peѴo ľintercasamentoĿ principaѴmente entre homens brancos e muѴheres 

negras. A crझtica de Nascimento, tanto quanto a de GonzaѴez, que veremos abaixo, 

identifica o terror sexual e o estupro da mulher negra no ࢚mago do projeto de naç࢛o. E 

dado que esse projeto de naç࢛o ࣐ marcado fundamentaѴmente peѴo genocझdio, temos 

ent࢛o que o terror sexuaѴ constitui um dos aѴicerces do genocझdio antinegro. 

Expandindo os escritos de Nascimento, L࣐Ѵia GonzaѴez refutou o mito da 

democracia raciaѴ no BrasiѴ, e desenvoѴveu eѴementos de uma perspectiva crझtica do 

estupro da muѴher negra. ľNa verdade,Ŀ escreveu GonzaѴez ŐƑƏƐѶ: ƐƐƏő, ľo grande 

contingente de brasiѴeiros mestiços resuѴtou de estupro, de vioѴentaç࢛o, de 

manipuѴaç࢛o sexuaѴ da escrava. Por isso existem os preconceitos e os mitos reѴativos ࢘ 

muѴher negra: de que eѴa ࣐ ļmuѴher f࢙ciѴĽ, de que ࣐ ļboa de camaĽ etc.Ŀ Embora ľo estupro 

e a expѴoraç࢛o sexuaѴ da muѴher negra sempre tenha ocorridoĿ ŐGONZALEZ, ƐƖѶѶ: ƕƑő, 

eles continuam sendo encobertos seja pelo mito ainda poderoso da harmonia racial, 

seja pelas perspectivas masculinistas cisheteronormativas incapazes de captar a 

ubiquidade e profundeza do terror sexuaѴ. O mito absurdo da democracia raciaѴ ࣐, afinaѴ, 

apenas mais um mito masculinista cisheteronormativo que encobre o seu impulso 

genocida. 

Dos escritos de L࣐Ѵia GonzaѴez emerge o conceito de Amefricanidade segundo 

o qual: 

... a centraѴidade dos efeitos da vioѴ࣑ncia sexuaѴ como premissa 
fundacional de uma sociedade com herança coѴoniaѴ escravista como a 
brasiѴeira, repousa nas muѴheres que foram vioѴentadas. N࢛o h࢙ espaço, 
por exemplo, para pensar no estupro como algo que foi realizado para 
violentar a honra do suposto parceiro dessas mulheres ou para macular 
o processo de sucess࢛o patrimoniaѴ da Ѵinhagem a que essa muѴher 
integra. Talvez esses motivos possam ter influenciados os violadores, 
mas se a centraѴidade est࢙ na resist࣑ncia dessas muѴheres, s࢛o os efeitos 
sobre elas que devem orientar nossas conversas e nossas intervençॗes 
pিbѴicas em mat࣐ria de vioѴ࣑ncia sexuaѴ ŐFLAUZINA e PIRES, ƑƏƑƏ: ѵƖő. 

H࢙ paraѴeѴos evidentes entres as an࢙Ѵises e teorizaçॗes de WeѴѴs, de um Ѵado, e 

Nascimento e GonzaѴez, de outro. EѴas requerem o reconhecimento de uma di࢙spora 

negra fundada no terror sexuaѴ e no estupro da muѴher negra. FaѴar de genocझdio, 
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portanto, significa desenvoѴver uma gram࢙tica crझtica em pretugu࣑s, como os escritos 

de L࣐Ѵia GonzaѴez impѴicam e convidam ŐGONZALEZ, ƐƖѶѶ; FLAUZINA e PIRES, ƑƏƑƏő. 

Essa gram࢙tica crझtica insiste na centraѴidade das experi࣑ncias de muѴheres negras, tanto 

na formataç࢛o do estado de terror e suas tecnoѴogias de controѴe que definem o estado-

imp࣐rio contempor࢚neo ŐJUNG, ƑƏƐƔő, quanto na formuѴaç࢛o de crझticas das dimensॗes 

mিѴtipѴas do genocझdio e da antinegritude fundante. A figura da escrava (VARGAS, 

ƑƏƑƏaő taѴvez nos ajude a refѴetir sobre os desafios epistemoѴॕgicos e poѴझticos de uma 

perspectiva que, ao reconhecer a vioѴabiѴidade inaѴter࢙veѴ da muѴher negra, e, portanto, 

a sua condiç࢛o de n࢛o estupr࢙veѴ ŐHARTMAN, ƐƖƖƕ; WILDERSON, ƑƏƐƕő, n࢛o espera 

nem acredita na redenç࢛o do projeto moderno de civiѴizaç࢛o muѴtirraciaѴ. Pois este 

projeto, cujo aѴgoritmo ࣐ a antinegritude, ࣐ um projeto mascuѴinista, homossociaѴ e 

cisheteropatriacal (ALEXANDER, 2005), que requer e permanentemente reproduz o 

terror sexuaѴ e a morte sociaѴ e fझsica das pessoas negras. Centrar o estupro como 

estruturaѴ e estruturante, como o querem FѴauzina e Pires, significa, no Ѵimite da an࢙Ѵise, 

ponderar formas alternativas de ontoѴogia e de organizaç࢛o sociaѴ que necessariamente 

extrapoѴam o que presentemente nos define ontoѴॕgica e sociaѴmente. 

PossibiѴidades de pontes epistemoѴॕgicas e poѴझticas entre experi࣑ncias 
negras e indझgenas 

Acenar para possibiѴidades de pontes ontoѴॕgicas e epistemoѴॕgicas entre 

muѴheres negras e indझgenas pode soar estranho dentro do universo da antinegritude j࢙ 

que o conceito insiste na incomensurabiѴidade das experi࣑ncias negras vis-࢘-vis 

experi࣑ncias n࢛o negras ŐWILDERSON, ƑƏƐƏ; VARGAS, ƑƏƐƕ; ƑƏƑƏa; Ƒ020b). Tal 

incomensurabilidade se da por conta de uma estrutura de posicionalidades na qual as 

ontoѴogias n࢛o negras est࢛o em antagonismo permanente e, portanto, nunca est࢛o 

articuladas com as negras. Emprego o termo antagonismo como sendo diametralmente 

oposto ao termo confѴito. O confѴito ࣐ baseado em graus de reconhecimento mিtuo, 

por mais t࣑nues que sejam, e possui o potenciaѴ de resoѴuç࢛o j࢙ que eѴe ࣐ construझdo ao 

redor de narrativas que vincuѴam posiçॗes sociais e ontoѴॕgicas diferenciadas. O 

conflito de cѴasses, por exempѴo, sugere um mundo sem ࣐tica, desiguaѴ e injusto; mas 

ao ser verbaѴizado por trabaѴhadoras contra os donos dos meios de produç࢛o, a 

narrativa do confѴito cria imediatamente um campo de articuѴaçॗes entre trabaѴhadoras 
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e os donos do capitaѴ. O antagonismo, ao contr࢙rio, adv࣐m de uma faѴta compѴeta de 

reconhecimento ŐWILDERSON, ƑƏƐƏő. O antagonismo essenciaѴ e িnico que a pessoa 

negra vivencia n࢛o ࣐ por conta da combinaç࢛o das opressॗes de cѴasse, de g࣑nero, e de 

sexualidade, entre outras -- embora a pessoa negra de certo sofra todas essas 

opressॗes. A resoѴuç࢛o dessas opressॗes n࢛o teria quaѴquer efeito no fato de que a 

pessoa negra continuar࢙ a ser a n࢛o pessoa humana. FundamentaѴmente, o 

antagonismo ontoѴॕgico que a pessoa negra vivencia adv࣐m das noçॗes de 

Humanidade e do Social (VARGAS e JUNG, 2021) que configuram a totalidade de um 

mundo social que define graus de humanidade e de pertencimento. Essa totalidade faz 

da pessoa negra uma n࢛o pessoa que n࢛o pertence, que n࢛o tem nem graus ontoѴॕgicos 

de humanidade. Por outro Ѵado, ontoѴogias n࢛o negras obt࣑m capacidade, ou seja, s࢛o 

reconhecidas e se articuѴam enquanto humanas e membras da famझѴia humana, e 

portanto possuem graus ontoѴॕgicos de humanidade, na medida em que n࢛o s࢛o negras. 

Por exempѴo, para a trabaѴhadora n࢛o negra o confѴito ࣐tico decorre da expѴoraç࢛o e da 

aѴienaç࢛o Őque, em teoria, podem ser amenizadas ou mesmo eѴiminadaső; para a pessoa 

negra, o confѴito ࣐tico sॕ pode ser resoѴvido com o fim desse mundo. 

Se pensarmos na definiç࢛o de morte sociaѴ de Patterson ŐƐƖѶƔő, introduzida 

Ѵogo no inझcio deste ensaio, vemos que a pessoa negra ocupa um espaço de isoѴamento 

geneaѴॕgico, e sofre desonra e vioѴ࣑ncia gratuita. Esse espaço ࣐ a morte sociaѴ, o quaѴ, 

para as pessoas negras, e somente para eѴas, se torna indissoci࢙veѴ da escravid࢛o. 

Escravid࢛o aqui entendida n࢛o sॕ como fato histॕrico, mas fundamentaѴmente como 

fato ontoѴॕgico ŐWILDERSON, ƑƏƐƏő, do cotidiano contempor࢚neo de pessoas negras 

(JACKSON, 1990), constituidor do terrorismo do estado (JAMES, 2005), e estruturante 

de aparatos jurझdicos e instituiçॗes formaѴmente democr࢙ticas e muѴtirraciais 

ŐHARTMAN, ƐƖƖƕő. A escravid࢛o e suas vidas pॕstumas ŐHARTMAN, ƐƖƖƕ; SHARPE 

2016) posicionam as pessoas negras em antagonismo com reѴaç࢛o a um mundo sociaѴ 

estruturado peѴa morte sociaѴ permanente das pessoas negras. A exist࣑ncia desse 

mundo sociaѴ depende da exist࣑ncia da pessoa negra enquanto n࢛o pessoa: esse ࣐ o 

desafio ࣐tico fundante. As pessoas n࢛o negras, por outro Ѵado, se definem no espectro 

da humanidade e do pertencimento sociaѴ justamente porque n࢛o s࢛o negras, e 

portanto, s࢛o. Por mais oprimidas que sejam essas pessoas n࢛o negras, eѴas Ősabem queő 

n࢛o s࢛o negras, e que, portanto, t࣑m aѴgo a zeѴar e com o quaѴ se definir. 
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No entanto, insistir na incomensurabiѴidade n࢛o equivaѴe a negar, a priori, toda 

e quaѴquer reѴacionaѴidade, mesmo que moment࢚nea e ef࣑mera, entre experi࣑ncias 

negras e n࢛o negras. Uma an࢙Ѵise caѴcada na antinegritude sugere justamente isso: que 

uma vez reconhecida a especificidade das experi࣑ncias negras, e, mais importante 

ainda, reconhecido o papeѴ que a antinegritude desempenha na consoѴidaç࢛o de todas 

as ontoѴogias e sociabiѴidades modernas n࢛o negras, abre-se a possibilidade de pontes 

anaѴझticas e poѴझticas entre viv࣑ncias negras e n࢛o negras. Friso possibiѴidade justamente 

para diferenciar essa abordagem, pautada pela antinegritude, daquela do racismo, a qual 

parte do princझpio de experi࣑ncias comuns entre grupos sociais subordinados e 

racializados negativamente. Ao centrarmos o estupro como elemento primordial do 

genocझdio, e, portanto, ao empregarmos uma Ѵente anaѴझtica atenta ࢘s imbricaçॗes da 

raça, g࣑nero, e sexuaѴidade, abrimos a possibiѴidade de pensarmos o genocझdio como 

experi࣑ncia comum a pessoas indझgenas e negras. Pois o genocझdio, assim como a 

antinegritude, atrav࣐s do ॕdio raciaѴ constitutivo, visa a eѴiminaç࢛o, totaѴ ou em parte, 

de um grupo social subordinado. 

A quest࢛o da ontoѴogia indझgena nesta estrutura pѴanet࢙ria de antagonismos 

que WiѴderson ŐƑƏƐƏ; ƑƏƐƕ; ƑƏƑƏő propॗe ࣐ compѴexa. Por um Ѵado, o genocझdio das 

popuѴaçॗes indझgenas marca profundamente o ser indझgena, de taѴ forma que sua 

identidade n࢛o pode ser separada do seu aniquiѴamento. Ou seja, a pessoa indझgena j࢙ 

nasce sobredeterminada e inserida dentro dessa estrutura de ontoѴogia e de forças 

sociais genocidas. O genocझdio, portanto, ࣐ parte fundante de seu auto entendimento 

ŐCHURCHILL, ƐƖƖƕő. Essa perspectiva posiciona a pessoa indझgena numa condiç࢛o 

an࢙Ѵoga a da escrava, ou seja, como um isoѴado geneaѴॕgico, exposta ࢘ vioѴ࣑ncia 

gratuita, e sem honra. A pessoa indझgena, ent࢛o, ontoѴogicamente habita a zona do n࢛o 

ser ŐFANON, ƐƖѵƕő pois n࢛o h࢙, no Ѵimite, continuidade e reconhecimento de um povo 

ou de um indivझduo no contexto do genocझdio. Em outras paѴavras, contextuaѴizadas 

peѴo genocझdio, a ontoѴogia e experi࣑ncia da pessoa indझgena podem ser articuѴ࢙veis ࢘ 

ontoѴogia e experi࣑ncia da pessoa negra. 

Por outro Ѵado, e diferentemente das pessoas negras, a posiç࢛o ontoѴॕgica da 

pessoa indझgena ࣐ articuѴ࢙veѴ ࢘ categoria de soberania. A soberania, afirma WiѴderson 

ŐƑƏƐƏ: ƔƐő, resgata a pessoa indझgena do isoѴamento geneaѴॕgico que define a pessoa 

negra, a escrava. A narrativa da soberania incѴui ŞdiѴemas ࣐ticosŞ Őcomo ancestraѴidade 
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e sociabiѴidadeő que s࢛o imediatamente Ѵegझveis Őapesar de n࢛o serem necessariamente 

aceit࢙veiső da perspectiva dos sujeitos brancos assumidos universais. Quando a pessoa 

indझgena articula demandas de soberania, ela se articula com modos de pertencimento 

ao mundo dos brancos -- o mundo moraѴ, histॕrico, jurझdico, e poѴझtico dos 

colonizadores. ݽ preciso enfatizar: a gram࢙tica da soberania de maneira aѴguma nega o 

genocझdio e o terror sexuaѴ que fundamenta a experi࣑ncia e ontoѴogia indझgena; eѴa 

simpѴesmente cria possibiѴidades de articuѴaç࢛o, mesmo que ef࣑mera e moment࢚nea, 

entre indझgenas e brancos. Essas possibiѴidades de articuѴaç࢛o n࢛o existem, por 

definiç࢛o, na posicionaѴidade negra. A posicionaѴidade negra ࣐ িnica no sentido de 

representar uma expuѴs࢛o totaѴ, permanente e eterna do Humano e do SociaѴ: 

Pessoas indझgenas perpetuamente transitam entre a morte e a 
sociedade civiѴ: em um momento, por causa do genocझdio, eѴas est࢛o 
isoladas da comunidade Humana (a sociedade civil ou os 
Şcontempor࢚neosŞő, assim como as pessoas negras; num outro 
momento, no momento da soberania, as pessoas indझgenas s࢛o trazidas 
de volta para o bojo da Humanidade. Para... as pessoas negras, esse 
vaiv࣐m entre a morte e a sociedade civiѴ simpѴesmente n࢛o ࣐ permitido 
(WILDERSON, 2010: 50). 

O que est࢙ enunciado nesse esquema gѴobaѴ de antagonismos ࣐ a possibiѴidade 

de reconhecimento que deriva da condiç࢛o do genocझdio Őque ࣐, afinaѴ, morte sociaѴ e 

morte fझsicaő. Ao encarnarem a abjeç࢛o, ao serem expuѴsas da humanidade Őe seus 

atributos de g࣑nero, sexuaѴidade, e nacionaѴidade, entre outroső, a pessoa indझgena e a 

pessoa negra vivenciam o mundo moderno como negaç࢛o, terror, estado de emerg࣑ncia 

(WEHELIYE, 201Ɠ; KING, ƑƏƐƖ: Ɣƒő. O genocझdio, assim, passa a ser uma experi࣑ncia 

sociaѴ articuѴ࢙veѴ entre pessoas indझgenas e pessoas negras. 

Isso n࢛o quer dizer que a antinegritude deixa de ser um dos aѴgoritmos 

fundantes do mundo moderno. Ao formatar a n࢛o posiç࢛o ontoѴॕgica das pessoas 

negras, esse aѴgoritmo formata todas as posiçॗes ontoѴॕgicas. Ao contr࢙rio da pessoa 

indझgena, para a pessoa negra ࣐ impossझveѴ dissociar a sua posicionaѴidade da escravid࢛o 

-- escravid࢛o entendida n࢛o somente como fato sociaѴ, mas como estrutura ontoѴॕgica. 

Por exempѴo, uma das prerrogativas jurझdicas da indigeneidade nos Estados Unidos no 

s࣐cuѴo XIX determinava a possibiѴidade da pessoa indझgena possuir pessoas escravizadas 

negras ŐMILES, ƑƏƐƔő. De uma perspectiva Amefricana, h࢙ que se reconhecer essa 

indissociabiѴidade িnica entre negritude e escravid࢛o. A posiç࢛o ontoѴॕgica indझgena, 
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que ࣐, reѴativa ࢘ posicionaѴidade negra, vari࢙veѴ, se define e, portanto, depende, 

ontoѴogicamente, da excѴus࢛o definitiva da pessoa negra, que ࣐ o resultado mais 

evidente da antinegritude. 

Contudo, a experi࣑ncia do genocझdio Őque n࢛o precisa ser compѴeto para ser 

reaѴ e determinanteő, comum ࢘s pessoas indझgenas e ࢘s pessoas negras, gera articuѴaçॗes 

possझveis, Ѵinhas de an࢙Ѵise e perspectivas poѴझticas que emergem da condiç࢛o forçada 

de habitar zonas do n࢛o ser. Tais articuѴaçॗes possझveis ganham mais definiç࢛o quando 

voѴtamos ao estupro como estruturaѴ e estruturante. Andrea Smith expॗe as conexॗes 

entre genocझdio, a coѴonizaç࢛o das Am࣐fricas, e o terror sexual em Conquest: Sexual 

VioѴence and American Indian Genocide ŐƑƏƏƔő ŒConquista: VioѴ࣑ncia SexuaѴ e o 

Genocझdio Indझgena Americanoœ. No inconsciente coѴetivo e nas pr࢙ticas genocidas do 

colonialismo, dominam, de um lado, o conceito de pureza racial, e de outro, o de 

poѴuiç࢛o. 

Por serem Şsujos,Ş os corpos dos झndios s࢛o considerados vioѴ࢙veis 
sexuaѴmente e Şestupr࢙veis,Ş e o estupro de corpos que s࢛o 
considerados inerentemente impuros ou sujos simpѴesmente n࢛o conta. 
Por exemplo, quase nunca se acredita em prostitutas que denunciam o 
seu estupro porque a sociedade dominante considera o corpo de 
trabaѴhadoras do sexo n࢛o merecedor de integridade e 
permanentemente vioѴ࢙veѴ. SimiѴarmente, a histॕria de mutiѴaç࢛o de 
corpos indझgenas, tanto dos vivos quanto dos mortos, afirma claramente 
que o povo indझgena n࢛o tem direito ࢘ integridade fझsica ŐSMITH, ƑƏƏƔ: 
10). 

A vioѴ࣑ncia sexuaѴ, e particuѴarmente o estupro sistem࢙tico da muѴher indझgena 

como instrumento da m࢙quina de extermझnio do coѴoniaѴismo, ŞestabeѴece a ideologia 

que corpos Nativos s࢛o inerentemente vioѴ࢙veis -- e, por extens࢛o, que Terras Nativas 

s࢛o tamb࣐m vioѴ࢙veisŞ ŐSMITH ƑƏƏƔ: ƐƑő. A autora, que trabaѴhou como assistente de 

vझtimas de vioѴ࣑ncia sexuaѴ em uma comunidade Indझgena, expande a sua Ѵente anaѴझtica 

para aѴ࣐m das muѴheres nativas. A vioѴ࣑ncia sexuaѴ de g࣑nero Őgender vioѴenceő e o 

genocझdio, afirma eѴa, Şfuncionam como uma ferramenta do racismo e do coѴoniaѴismo 

entre mulheres de cor de um modo geral." Mais especificamente, 

...mulheres Afro-Americanas eram tamb࣐m vistas como inerentemente 
estupr࢙veis. No entanto, ao passo que os coѴonizadores utiѴizaram a 
vioѴ࣑ncia sexuaѴ para eѴiminar popuѴaçॗes Nativas, donos de escravos 
utiѴizaram o estupro para reproduzir uma força de trabaѴho expѴor࢙veѴ. 
(A prole de mulheres negras escravizadas herdava o status de 
escravizados da m࢛e.ő E como muѴheres negras eram vistas como 
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propriedade dos seus donos, o seu estupro por esses homens n࢛o 
Şcontava.Ş Como um poѴझtico do suѴ decѴarou no inझcio do s࣐cuѴo XX, n࢛o 
existe tal coisa como uma "menina de cor virtuosa" acima dos 14 anos." 
(SMITH 2005: 15, 16) 

A ࣑nfase no genocझdio, no terror sexuaѴ, e no estupro que os constitui e os 

expressa, gera a possibiѴidade de articuѴaçॗes especझficas entre experi࣑ncias de 

mulheres indझgenas e muѴheres negras. Devemos evitar considerar tais articuѴaçॗes 

dados histॕricos somente. Por fazerem parte de um inconsciente coѴetivo que se 

atuaѴiza em pr࢙ticas sociais histॕricas e contempor࢚neas, o genocझdio e o estupro de 

muѴheres indझgenas e negras ࣐ parte integraѴ da vida pॕstuma do coѴoniaѴismo e do 

regime escravocrata. 

Saidiya Hartman ŐƐƖƖƕő introduziu o conceito de vida pॕstuma da escravid࢛o. 

EѴa nos mostra como, apesar da eѴiminaç࢛o formaѴ de instituiçॗes opressivas, como por 

exemplo o fim da escravid࢛o, da segregaç࢛o raciaѴ, e da proibiç࢛o de casamentos inter-

raciais, os conceitos que sustentavam tais instituiçॗes permanecem no inconsciente 

coѴetivo e nas pr࢙ticas sociais ditas democr࢙ticas e muѴtirraciais. Essa perman࣑ncia 

constitui a vida pॕstuma da escravid࢛o, t࢛o bem representada na presença de bandeiras 

confederadas no CapitॕѴio dos Estados Unidos durante a rebeѴi࢛o da extrema direita do 

dia 6 de janeiro de 2021. No que diz respeito ao estupro da mulher negra, ele existia 

...como uma condiç࢛o subentendida mas normativa, compѴetamente 
dentro do escopo das pr࢙ticas sexuais corriqueiras, seja nos arranjos 
impѴझcitos da senzaѴa, seja na casa grande... Nesse caso Œou seja, na 
omiss࢛o do crime de estupro contra a pessoa escravizada nas leis do 
regime da escravid࢛oœ a normatividade da vioѴ࣑ncia sexuaѴ estabeѴece 
um vझncuѴo inextrinc࢙veѴ entre a formaç࢛o raciaѴ e a sujeiç࢛o sexuaѴ. 
Ademais, a aus࣑ncia virtuaѴ de proibiçॗes ou Ѵimitaçॗes na 
determinaç࢛o do que era sociaѴmente toѴer࢙veѴ e da vioѴ࣑ncia, 
estabelece o palco para o uso indiscriminado do corpo para o prazer, 
Ѵucro, e puniç࢛o ŐHARTMAN, ƐƖƖƕ: ѶƔő 

A inexist࣑ncia do crime de estupro contra muѴheres negras, e, como mostra 

Smith, Indझgenas, fazem deѴas corpos inestupr࢙veis. A vida pॕstuma da escravid࢛o e do 

coѴoniaѴismo significa que a coisificaç࢛o sexuaѴ de corpos negros e indझgenas -- a sua 

transformaç࢛o em carne -- mesmo que formaѴmente proibidos em Ѵeis contra a vioѴ࣑ncia 

e o estupro, continua como dado simbॕѴico aѴtamente eficaz no arranjo de normas e 

pr࢙ticas sociais. Ser inestupr࢙veѴ significa n࢛o ser, n࢛o ter direito, n࢛o fazer parte da 
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sociedade moderna; significa ser mat࢙veѴ porque, afinaѴ, n࢛o se ࣐ mat࢙veѴ enquanto 

pessoa humana. N࢛o se mata aѴgo que j࢙ est࢙ morto; n࢛o se mata a carne. 

Começando em ƑƏƏѶ, trabaѴhei durante cinco anos em uma pris࢛o juveniѴ no 

estado do Texas (VARGAS, 2018). AqueѴe trabaѴho de discuss࢛o e conscientizaç࢛o 

poѴझtica, cuja fachada eram oficinas de poesia e mিsica, me mostrou como que entre 

meninas negras e latinas -- muitas das quais tamb࣐m indझgenas -- havia uma experi࣑ncia 

generaѴizada da vioѴ࣑ncia sexuaѴ e do estupro. Expressas vividamente em poemas que 

as crianças encarceradas escreviam e recitavam, essa experi࣑ncia generaѴizada do 

estupro cometido contra eѴas eņou pessoas de suas famझѴias, demonstra a vida pॕstuma 

da escravid࢛o e do coѴoniaѴismo. Ao mesmo tempo que eram parte de um sistema 

prisionaѴ de dimensॗes industriais, que incѴui n࢛o sॕ centros de detenç࢛o mas tamb࣐m 

escoѴas, bairros segregados, e monitoramento panॕptico no seu dia-a-dia, essas 

crianças testemunhavam e viviam constantemente formas de vioѴ࣑ncia simbॕѴica e 

corporaѴ das mais variadas. EѴas sofriam puniçॗes rotineiras nas suas escoѴas Őas quais 

as Ѵevavam ࢘ pris࢛o juveniѴ e de aduѴtoső, e maus tratos psicoѴॕgicos e fझsicos tanto em 

suas vidas di࢙rias quanto nas instituiçॗes de ŞreabiѴitaç࢛o,Ş nas quais entravam e das 

quais saiam e nas quais entravam de novo, num ciclo transgeracional que definia a sua 

exist࣑ncia individuaѴ e coѴetiva. ݽ dentro desse cicѴo permanente que vioѴ࣑ncia sexuaѴ e 

estupro, rotineiros e anunciados, constituem parte de um estado de terror genocida. 

Apesar de estudos mostrarem as experi࣑ncias িnicas e taѴvez irredutझveis de 

muѴheres negras ŐRICHIE ƑƏƏƏő e indझgenas ŐSMITH, ƑƏƏƔő com reѴaç࢛o ao estupro, o 

foco no genocझdio e no terror sexuaѴ -- ou no terror sexual enquanto genocझdio, no 

genocझdio como terror sexuaѴ -- nos permite, mesmo que temporariamente, apresentar 

um esquema anaѴझtico mais ampѴo. Esse esquema anaѴझtico n࢛o sॕ articuѴa experi࣑ncias 

de terror sexuaѴ contra pessoas negras e indझgenas Őapesar dessas experi࣑ncias terem 

justificativas simbॕѴicas e manifestaçॗes histॕricas e sociais distintaső, mas tamb࣐m 

sugere um diagrama diaspॕrico formatado peѴo genocझdio e o estupro de muѴheres 

negras e indझgenas. TaѴ diagrama diaspॕrico, como FѴauzina e Pires sugerem ŐƑƏƑƏő, foi 

apresentado por L࣐Ѵia GonzaѴez ŐƐƖѶѶő atrav࣐s do conceito de amefricanidade: 

a amefricanidade... nos obriga a entender a formaç࢛o do povo brasiѴeiro 
como fruto de estupros sucessivos e naturalizados. Nos informa que a 
noç࢛o de mestiçagem sobre a quaѴ o Estado brasileiro tentou forjar a 
ideia de unidade nacionaѴ a partir da d࣐cada de ƐƖƒƏ, est࢙ diretamente 
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reѴacionada a duas ideias: Ɛő a construç࢛o de uma justificativa pিbѴica 
para os estupros sofridos por muѴheres negras e indझgenas e, Ƒő a 
miscigenaç࢛o como poѴझtica de branqueamento da popuѴaç࢛o brasiѴeira 
que, originariamente era indझgena, mas que a partir do momento que o 
tr࢙fico de escravizados se consoѴidou at࣐ os dias atuais, passou a ser 
uma popuѴaç࢛o majoritariamente negra ŐFLAUZINA E PIRES, ƑƏƑƏ: 68, 
69). 

A formaç࢛o do povo brasiѴeiro, assim, deriva de uma Ѵॕgica de genocझdio e terror 

sexuaѴ comum aos processos de coѴonizaç࢛o das Am࣐fricas. Apesar das diferenças 

ॕbvias nas manifestaçॗes quotidianas e sociais dessa Ѵॕgica comum no BrasiѴ e nos 

Estados Unidos, o foco no genocझdio e no terror sexuaѴ demanda um reconhecimento 

s࣐rio e definitivo das Ѵinhas de continuidade diaspॕrica que definem os paझses Ѵigados 

peѴa Amefricanidade ŐGONZALEZ, ƐƖѶѶ:ƕƔő. As unidades de naçॗes da Am࣐frica, assim, 

devem ser entendidas como partes de um mesmo complexo estrutural de ontologias e 

sociabiѴidades, e portanto muito mais simiѴares nas suas entranhas simbॕѴicas do que 

comumente aceitamos. 

Por uma an࢙Ѵise quiѴombista-abolicionista do terror sexual e do estupro da 
mulher negra 

N࢛o h࢙ an࢙Ѵise do sociaѴ que n࢛o esteja enraizada numa poѴझtica, numa vis࢛o de 

mundo -- mesmo que essa vis࢛o de mundo n࢛o seja expѴझcita, eѴa orienta nossos 

pensamentos. Ao enfatizar a antinegritude, considero impossझveѴ a redenç࢛o dessa 

formaç࢛o sociaѴ pѴanet࢙ria que incѴuझ o todo da Am࣐frica. Isso quer dizer que, Ѵonge de 

serem acidentes ou defeitos que podem ser corrigidos, por serem formatados pela 

antinegritude, o genocझdio e o terror sexuaѴ s࢛o constitutivos do mundo sociaѴ e das 

ontologias inaugurados peѴa modernidade. Ou construझmos um outro mundo sociaѴ, ou 

neѴe, mesmo reformado, as pessoas negras continuar࢛o a ocupar a posiç࢛o ontoѴॕgica 

de serem, fundamentaѴmente, sociaѴmente mortas, carne, objetos abjetos impossझveis 

de serem lesados enquanto seres humanos. Independentemente do que pessoas negras 

eѴaboram e preservam, das construçॗes aѴternativas deѴas mesmas, e de seus esforços 

de melhorar esse mundo, esse mundo, apesar de necessitar as pessoas negras para se 

definir ontoѴॕgica e sociaѴmente por contraste a eѴas, esse mundo n࢛o quer e odeia as 

pessoas negras ŐVARGAS ƑƏƐƕ; ƑƏƑƏa; ƑƏƑƏbő. A an࢙Ѵise do terror sexuaѴ e do estupro 

enquanto manifestaçॗes e aѴicerces do genocझdio -- fatos histॕricos, estruturais, e, 
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portanto, permanentes -- sॕ reforça essa constataç࢛o simpѴes mas taѴvez difझciѴ de ser 

aceita. 

Aqui o conceito de aboѴiç࢛o ࣐ িtiѴ porque remete precisamente a essa 

necessidade de um outro mundo. O processo de aboѴiç࢛o n࢛o tem fim definido; a 

aboѴiç࢛o ࣐ sempre coѴetiva, enraizada em saberes ancestrais, e ao mesmo tempo 

transcendentaѴ. O conceito de aboѴiç࢛o ࣐ eminentemente utॕpico pois n࢛o sॕ projeta 

uma reaѴidade pouco definida Őmas definitivamente meѴhoradaő, como tamb࣐m requer 

uma expѴos࢛o Fanoniana permanente das epistemoѴogias, sociabiѴidades, e instituiçॗes 

terroristas e genocidas. 

Para meѴhor entendermos a utopia que energiza o projeto de aboѴiç࢛o, 

podemos distinguir utopia de ideologia. Para Dolores Hayden, utopia refere-se " a um 

esquema imagin࢙rio ou experimentaѴ de uma sociedade ideal," enquanto ideologia 

remete Şa um corpo de ideias no quaѴ se baseia um sistema poѴझtico, econॖmico, ou 

social particular, real ou ideal." Ademais, podemos pensar tanto a utopia quanto a 

ideoѴogia como conceitos que possibiѴitam ir aѴ࣐m da ordem social existente. A 

diferença est࢙ no fato de que a utopia abre ŞpossibiѴidades revoѴucion࢙riasŞ enquanto 

que a ideoѴogia se restringe aos Ѵ࣐xicos simbॕѴicos j࢙ existentes. A utopia, finaѴmente, 

consiste no ŞmateriaѴ expѴosivo que arrebentar࢙ os Ѵimites da ordem existente,Ŀ e 

cont࣐m ľde forma condensada as tend࣑ncias n࢛o reaѴizadas que representam as 

necessidades de cada eraĿ ŐHAYDEN,ƐƖƕѵ: ƒƓƖő. 

Essa necessidade de uma expѴos࢛o da ordem existente se torna urgente ao nos 

depararmos com a antinegritude, que informa o genocझdio e o terror sexuaѴ que incidem 

paradigmaticamente nos corpos de mulheres negras e pessoas transexuais negras. 

Estamos diante dos efeitos combinados de uma estrutura ontoѴॕgica, um sistema de 

significado e gerenciamento social que afeta todas as pessoas humanas ao mesmo 

tempo em que exclui permanentemente as pessoas negras. Como Hortense Spillers 

ŐƑƏƏƒő descreve minuciosamente, desde o transporte forçado de pessoas escravizadas, 

corpos negros foram tratados como objetos, sem quaѴquer distinç࢛o de g࣑nero, que 

ocupavam espaços precisamente deѴimitados nos navios de carga. ľAqueѴas pessoas 

Africanas durante o transѴado forçado do AtѴ࢚ntico ŐľMiddѴe PassageĿő,Ŀ SpiѴѴers indica, 

ľestavam ѴiteraѴmente suspensas no oce࢚nico Őoceanicő se pensarmos 
no termo na sua orientaç࢛o Freudiana, como uma anaѴogia de 
identidades indiferenciadas: removidas de terras e cuѴtura indझgenas, e 
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ainda n࢛o ľAmericanas,Ŀ essas pessoas cativas, sem nomes que os seus 
capturadores reconheciam, estavam em movimento cruzando o 
AtѴ࢚ntico, mas tamb࣐m estavam em Ѵugar nenhum... Nessas condiçॗes, 
n࢛o se ࣐ muѴher ou homem, pois ambos os sujeitos s࢛o considerados 
apenas quantidades. A muѴher ŐfemaѴeő, durante a viagem transatѴ࢚ntica 
ŐŞMiddѴe PassageŞő, aparentemente uma massa fझsica menor, ocupa 
Şmenos espaçoŞ numa economia de dinheiro, e e´assim imediatamente 
traduzझveѴ. No entanto, eѴa ࣐ quantific࢙veѴ atrav࣐s das mesmas regras 
de registro que os homens (males)" (SPILLERS, 2003: 214, 215). 

Uma das maneiras de Ѵer essa refѴex࢛o de SpiѴѴers ࣐ atrav࣐s da subtraç࢛o 

forçada e vioѴenta do g࣑nero e sexuaѴidade de pessoas negras durante a travessia do 

AtѴ࢚ntico, subtraç࢛o que ancora o terror sexuaѴ durante e depois desse momento 

embѴem࢙tico. Isso n࢛o quer dizer que essa subtraç࢛o foi aceita passivamente pelas 

pessoas negras, e muito menos que as pessoas negras deixaram de ter, compartilhar, e 

atuaѴizar suas pr࢙ticas de g࣑nero e de sexuaѴidade; mas quer dizer que esse arranjo, 

naqueѴe espaço suspenso, mas prefigurativo da experi࣑ncia negra nas Am࣐fricas, passa 

a ser simbॕѴica e sociaѴmente normativo. ŞNessas condiçॗes,Ş expѴica SpiѴѴers ŐƑƏƏƒ: 

ƑƏѵő, nॕs perdemos peѴo menos a diferença do g࣑nero no resuѴtado Őin the outcomeő, e 

o corpo da muѴher ŐfemaѴeő e o corpo do homem ŐmaѴeő se tornam territॕrios de manobra 

cuѴturaѴ e poѴझtica, de maneira nenhuma reѴacionados ao g࣑nero e de maneira nenhuma 

especझficos em termos de g࣑nero.Ş Extirpados o g࣑nero e a sexuaѴidade, medidas e 

quantidades viram os meios de significaç࢛o. O corpo humano negro ࣐ tornado carne: o 

seu significado ࣐ ao mesmo tempo ausente e constantemente refeito. Esse significado 

subtraझdo, ausente e permanentemente mut࢙veѴ se n࢛o na pr࢙tica peѴo menos 

potenciaѴmente, SpiѴѴers ŐƑƏƏƒ: ƑƏƕő chama de hierॕgѴifos da carne ŐhierogѴyphics of the 

flesh). 

Os efeitos dessa subtraç࢛o perduram nas manifestaçॗes da vida pॕstuma da 

escravid࢛o: tanto no padr࢛o contempor࢚neo de vioѴ࣑ncia fझsica e injিrias sexuais n࢛o 

Ѵegझveis sociaѴ e juridicamente ŐWILDERSON, ƑƏƐƕ: ƐƏƕő, quanto nos padrॗes de 

vioѴ࣑ncia desumanizantes no interior de comunidades negras, que refletem e ao mesmo 

tempo aguçam as orientaçॗes normativas antinegras. Tais processos internos a 

comunidades negras constituem marginaѴizaçॗes secund࢙rias, como descreveu Cathy 

Cohen (1999), e contribuem para a perpetuaç࢛o do terror antinegro. Para entendermos 

marginaѴizaçॗes secund࢙rias, basta refѴetirmos sobre a persist࣑ncia e aumento da 
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vioѴ࣑ncia sexuaѴ e do estupro de muѴheres e pessoas negras LGBTQ, frequentemente 

cometidos por pessoas conhecidas, e, portanto, pertencentes a espaços sociais negros.4 

Apesar de fatos sociais e suas expressॗes quantitativas serem inevitaveѴmente 

traduçॗes imperfeitas e incompѴetas da Ѵॕgica terrorista da antinegritude, uma 

abordagem crझtica dessas estatझsticas fornece os contornos Őe nunca os conteিdos e 

muito menos as suas consequ࣑ncias psicoѴॕgicas, histॕricas e sociaiső da força 

normativa dos princझpios sociais compartiѴhados, conscientes e inconscientes, que 

geram o genocझdio e o terror sexuaѴ. Para entendermos o contexto de terror sexual -- o 

contexto trazido peѴa vida pॕstuma da escravid࢛o e do estupro -- ࣐ preciso reconhecer 

as experi࣑ncias fundamentaѴmente distintas das muѴheres negras com reѴaç࢛o ࢘s n࢛o 

negras. Essa distinç࢛o, apesar de ser um dos argumentos centrais da perspectiva da 

antinegritude, de fato, e taѴvez surpreendentemente, ࣐ utiѴizada por anaѴistas de dados. 

N࢛o porque os anaѴistas do Instituto de Pesquisa Econॖmica ApѴicada e do Fॕrum 

BrasiѴeiro de Segurança PিbѴica, cujos dados ser࢛o brevemente discutidos abaixo, 

utilizam o conceito da antinegritude para organizar seus dados. Longe disso. Ainda 

assim, tais an࢙Ѵises quantitativas reveѴam precisamente esses mundos distintos: o 

mundo das pessoas negras (classificadas como "pretas e pardas"), expulsas 

definitivamente da humanidade, e o mundo das pessoas n࢛o negras ŐŞbrancas, amareѴas, 

e indझgenasŞő cujos graus reѴativos de opress࢛o s࢛o de natureza distinta. Essas 

abordagens quantitativas demonstram que os dados reѴativos ࢘s experi࣑ncias negras 

s࢛o t࢛o singuѴares, t࢛o distintos daqueѴes referentes aos demais grupos sociais 

raciaѴizados, que eѴes demandam um agrupamento estatझstico separado, um 

agrupamento que seja capaz de expressar a incomensurabiѴidade das experi࣑ncias 

negras reѴativas ࢘s experi࣑ncias n࢛o negras. 

A antinegritude como aѴgoritmo da formataç࢛o da modernidade, e, portanto, 

como base do genocझdio, do terror sexuaѴ, e do estupro da muѴher negra como 

paradigm࢙tico: n࢛o se trata, portanto, somente de um argumento fiѴosॕfico, ou uma de 

importaç࢛o, ou imposiç࢛o imperiaѴista, dos Estados Unidos, algo de maneira nenhuma 

apѴic࢙veѴ ao BrasiѴ, como muitas vezes ouço. Ora, o argumento da antinegritude ganha 

express࢛o at࣐ mesmo em an࢙Ѵises estatझsticas de fatos sociais que ocorrem no BrasiѴ. 

Tudo isso n࢛o quer dizer que pessoas n࢛o negras n࢛o sofrem e n࢛o morrem 

prematuramente. AnaѴisamos acima o genocझdio indझgena e os padrॗes de terror sexuaѴ 
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e de estupro que o definem. Mas quer dizer que para as pessoas negras o sofrimento, a 

excѴus࢛o, e a morte prematura s࢛o de uma natureza distinta porque as pessoas negras 

ocupam posiçॗes ontoѴॕgicas distintas e িnicas. VioѴ࣑ncia, estupro e morte podem 

parecer iguais apesar das diferenças raciais de suas vझtimas -- e de fato o s࢛o nos seus 

resuѴtados finais e terrझveis -- mas as suas justificativas simbॕѴicas e poѴझticas, e os 

posicionamentos ontoѴॕgicos que os motivam n࢛o o s࢛o. 

Alguns dados marcam isso contundentemente. Primeiro, em 2017, 75,5% das 

vझtimas de homicझdios foram pessoas negras. Isso corresponde a uma taxa de homicझdio 

(numero de homicझdios por ƐƏƏ miѴ pessoas negraső de Ɠƒ,Ɛ, ao passo que para pessoas 

n࢛o negras eѴa foi de Ɛѵ,Ə. Ou seja, a taxa de homicझdio de pessoas negras ࣐ quase tr࣑s 

vez maior -- mais precisamente, para cada indivझduo n࢛o negro que sofre homicझdio, Ƒ,ƕ 

indivझduos negros s࢛o mortos. Ademais, peѴo menos desde ƑƏƏƕ a diferença entre as 

taxas de homicझdios de pessoas negras e n࢛o negras vem aumentando -- em outras 

paѴavras, vem sendo acentuada a dist࢚ncia entre esse dois mundo distintos. Isso fica 

mais gritante ainda quando consideramos dois pontos apresentados no Atlas da 

VioѴ࣑ncia de ƑƏƑƏ. O primeiro: entre ƑƏƏѶ e ƑƏƐѶ, enquanto para as pessoas n࢛o 

negras houve uma diminuiç࢛o de ƐƑ,Ɩѷ nas taxas de homicझdio no BrasiѴ, as taxas de 

homicझdio apresentaram um aumento de 11,5% para as pessoas negras. A segunda: 

nesse mesmo perझodo, enquanto a taxa de homicझdios de muѴheres n࢛o negras caiu 

11,7%, a taxa entre as mulheres negras aumentou 12,4% (CERQUEIRA e BUENO, 2020: 

37, 47). 

A an࢙Ѵise do terror sexuaѴ e do estupro como झndices do genocझdio, como 

FѴauzina e Pires propॗem, torna essa distinç࢛o entre o mundo das pessoas negras e o 

mundo das pessoas n࢛o negras mais marcante ainda. Um estudo reaѴizado peѴa Rede de 

Observatॕrios da Segurança divuѴgou que, em ƑƏƐƕ, as muѴheres negras sofreram 73% 

dos casos de vioѴ࣑ncia sexuaѴ registrados no BrasiѴ, enquanto as muѴheres brancas foram 

vझtimas em ƐƑ,Ѷѷ dos casos. Ademais, entre ƑƏƏƖ e ƑƏƐƕ, aumentou quase ƐƏ vezes o 

nিmero de muѴheres negras vझtimas de estupro. Para muѴheres habitantes do estado do 

Bahia, a taxa de estupro entre muѴheres negras ࣐ de Ɛѵ casos por ƐƏƏ miѴ muѴheres, o 

dobro da taxa entre as brancas, que ࣐ de Ѷ por ƐƏƏ miѴ muѴheres ŐREDE DE 

OBSERVATࠎRIOS DA SEGURANÇA, ƑƏƑƏ:ѵő. 
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O assassinato de pessoas transexuais negras, em particular no Brasil, que lidera 

o ranking dos assassinatos de pessoas transexuais no mundo, constitui um fenॖmeno 

social ainda pouco explorado. O assassinato de pessoas transexuais negras revela um 

contझnuo de terror sexuaѴ, estupro e morte prematura e evit࢙veѴ a que est࢛o sujeitas 

pessoas negras cujas identidades s࢛o perpassadas por fatores que as tornam 

especiaѴmente vuѴner࢙veis. Por serem negras, desproporcionaѴmente vivendo em 

condiçॗes de insegurança sociaѴ e econॖmica, e por expѴicitamente reinventar 

categorias e performances de g࣑nero e sexuaѴidade atrav࣐s da manipuѴaç࢛o consciente 

de seus corpos, travestis, e pessoas transexuais s࢛o percebidas como n࢛o injuri࢙veis, e, 

portanto, n࢛o estupr࢙veis e n࢛o mat࢙veis. Os nিmeros s࢛o estrondosos, mas ainda 

assim s࢛o uma traduç࢛o imperfeita da afronta ontoѴॕgica que essas pessoas negras 

transexuais representam para o mundo das normas e seus defensores. Em 2018, 82% 

das travestis e transexuais assassinadas foram identificadas como pessoas negras, ou 

seja, pretas e pardas (BENEVIDES e NOGUEIRA, 2019:20). 

Longe de ser paraѴisadora, essa an࢙Ѵise, em di࢙Ѵogo com as tradiçॗes ativistas e 

autoras mencionadas acima -- bem como muitas outras que compॗem o arquivo 

permanentemente renov࢙veѴ de uma tradiç࢛o radicaѴ negra -- propॗe e requer uma 

utopia aboѴicionista transformadora. Enquanto formaç࢛o fugitiva e necess࢙ria, o 

quiѴombismo aboѴicionista das IaѴod࣑s, numa construç࢛o que sintetiza e moduѴa a 

intervenç࢛o de Nascimento ŐƐƖѶƏő atrav࣐s da perspectiva de Jurema Werneck (2008), 

encarna uma utopia que n࢛o sॕ rejeita as manifestaçॗes terroristas da vida pॕstuma da 

escravid࢛o, mas tamb࣐m atuaѴiza pr࢙ticas sociais que prefiguram um outro mundo t࢛o 

necess࢙rio. A figura da IaѴod࣑ simboѴiza a pr࢙tica cuѴturaѴ e poѴझtica de mulheres negras 

que precedem o perझodo da escravid࢛o ao mesmo tempo em que se mant࣐m no 

presente atrav࣐s de tradiçॗes orais e corporais constantemente reinventadas. De 

acordo com Werneck ŐƑƏƏƕ: ƐƏƓő, as IaѴod࣑s, 

podem ser vistas em comunidades negras onde mulheres, assumindo 
Ѵiderança ou pap࣐is de responsabiѴidade coѴetivos, desenvoѴvem açॗes 
nas quais um futuro ࣐ afirmado para todos aqueѴes subordinados a eѴas. 
Isso ocorre nas Ѵutas para meѴhorar as condiçॗes materiais do povo e no 
desenvolvimento de comportamentos e atividades que almejam 
recuperar a pertin࣑ncia e reѴev࢚ncia contempor࢚nea de uma 
perspectiva imaterial. 
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O quiѴombismo das IaѴod࣑s, assim, ࣐ fruto e exempѴo de aѴternativas futuristas 

de sociabiѴidade e estrat࣐gias poѴझticas que as pessoas escravizadas elaboraram, tanto 

para voѴtar a ܬfrica Őde fato ou imaginativamenteő, quanto para reinventar novas 

ontoѴogias e geografias sociais. ľNovas aѴternativas tiveram de ser recriadas e 

apѴicadas,Ŀ propॗe Werneck ŐƑƏƏƕ: ƐƏƑő, ľno sentido de buscar novos patamares de 

exist࣑ncia cuѴturaѴ e resist࣑ncia. Ao mesmo tempo, padrॗes antigos e tradiçॗes tiveram 

de ser recriadas e adaptadas a essas condiçॗes adversas, tanto na ܬfrica quanto nesses 

novos territॕrios.Ŀ 

Podemos refѴetir sobre as IaѴod࣑s de Werneck e as an࢙Ѵises dos hierॕgѴifos da 

carne de SpiѴѴers como enraizadas na futuridade de tradiçॗes negras mutantes, abrindo 

possibiѴidades aboѴicionistas e utॕpicas. EѴas reconhecem a necessidade de Şnovos 

patamares de exist࣑ncia cuѴturaѴ e resist࣑ncia.Ş Por que? N࢛o sॕ para opor e destruir as 

bases ontoѴॕgicas e sociais do compѴexo institucionaѴ da escravid࢛o e sua vida pॕstuma, 

mas tamb࣐m para moѴdar um outro mundo. O mundo ocidentaѴ moderno ࣐ o mundo da 

antinegritude, do genocझdio, do terror sexuaѴ, e do estupro da mulher negra. Spillers 

ŐƑƏƏƒ: ƑƑѶ, ƑƑƖő e hooks ŐƑƏƏƓő, por exempѴo, reconhecem que a negritude e o g࣑nero 

est࢛o sempre em tens࢛o e reformuѴaç࢛o. Noçॗes e pr࢙ticas de mascuѴinidade e 

femininidade s࢛o sempre probѴem࢙ticas no universo das pessoas negras, sempre em 

excesso ou em d࣐ficit; sempre em antagonismo com reѴaç࢛o ࢘s imagens controѴadoras 

ŐCOLLINS, ƐƖƖƏő. Mas h࢙ tamb࣐m nesse terreno onde a negritude e o g࣑nero se cruzam 

o potenciaѴ de visॗes futuristas e reaѴizaçॗes insurgentes. Estudos de pr࢙ticas queer 

negras apontam para essas visॗes e pr࢙ticas insurgentes, que n࢛o sॕ negam a 

constituiç࢛o ontoѴॕgica do mundo presentemente constituझdo, mas tamb࣐m 

reconfiguram as "monstruosidades" --- como s࢛o vistas as performances de g࣑nero 

negras (SPILLERS, 2003: 229) -- e as apresentam como bases simbॕѴicas de um outro 

mundo, um "transexual real" (SNORTON, 2017: 175). 

Para concluir esse ensaio, gostaria de refletir brevemente sobre esse outro 

mundo, um mundo da anti-antinegritude, de acordo com o g࣑nero e a sexuaѴidade, que 

s࢛o categorias centrais n࢛o sॕ da an࢙Ѵise de FѴauzina e Pires, mas tamb࣐m dos 

feminismos negros transcendentais -- transexuais, transg࣑neros, e transfigurativos -- 

que requerem um outro mundo. 
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Mais especificamente, dentro dessa perspectiva quilombista, abolicionista, e 

utॕpica das IaѴod࣑s, gostaria de refѴetir na necessidade de reconfigurar e aboѴir o g࣑nero 

como aspecto centraѴ da reconfiguraç࢛o e aboѴiç࢛o desse mundo antinegro. Sim, temos 

trabaѴho pragm࢙tico a fazer, de m࢛o na massa, urgente, o qual requer que apliquemos 

todos os meios possझveis para dar um fim a esse genocझdio e terror sexuaѴ 

muѴtifacetados em curso. Por considerar fundamentaѴ a correç࢛o que FѴauzina e Pires 

propॗem -- a correç࢛o de formatar a discuss࢛o do genocझdio atrav࣐s de um 

entendimento compѴexo das din࢚micas de g࣑nero que produzem o terror sexuaѴ e o 

estupro da mulher negra -- considero tamb࣐m essenciaѴ que Ѵevemos at࣐ os seus Ѵimites 

Ѵॕgicos as crझticas mais profundas dos feminismos negros. Temos de nos desvenciѴhar 

das limitaçॗes mascuѴinistas e cisheteropatriarcais normativas que nos impedem 

compreender a profundidade e ubiquidade do genocझdio e de suas facetas constitutivas 

do g࣑nero e da sexuaѴidade, as quais tornam muѴheres negras e pessoas transexuais 

negras paradigmaticamente n࢛o estupr࢙veis e n࢛o mat࢙veis, e, portanto, estupradas e 

mortas desproporcional e continuamente. 

Ademais, na crझtica contundente do g࣑nero e da sexuaѴidade, e principaѴmente 

nas teorias queer negras, como emerge por exemplo nos ensaios de Cathy Cohen 

ŐƐƖƖƕő e M. Jacqui AѴexander ŐƑƏƏƔő, que insistem no car࢙ter eminentemente poѴझtico e 

potenciaѴmente transformador desses edifझcios teॕricos, reside, ainda abafado, uma 

chamada utॕpica. Uma chamada cuja frequ࣑ncia ࣐ enfraquecida peѴas pr࢙ticas sociais 

normativas, indubitaveѴmente mais potentes simboѴicamente. Essa chamada ࣐ para que 

percebamos e nos desprendamos de categorias normativas que, de fato, s࢛o a base do 

terror da antinegritude. Em outras palavras, o que perdemos se explodirmos as 

categorias de g࣑nero e sexuaѴidade vigentes? O que nos prende a performances 

normativas de masculinidades (quase sempre destrutivas e limitadas afetiva e 

inteѴectuaѴmenteő e feminidades Őquase sempre subordinadaső a n࢛o ser uma promessa 

ef࣑mera e impossझveѴ de ser realizada para pessoas negras, qual seja, a promessa de 

incѴus࢛o e reconhecimento enquanto pessoa humana? Se Ѵevarmos a s࣐rio a proposiç࢛o 

que a pessoa negra ࣐ permanentemente negada o g࣑nero normativo em um oceano 

infinito de vioѴ࣑ncia e do terror, o que h࢙ para ser resgatado desse universo do g࣑nero? 

TaѴvez mais importante, o que nos impede de tornar habituaѴ a pr࢙tica histॕrica e 

contempor࢚nea negra de transformar opressॗes -- no caso categorias de g࣑nero 
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normativas impossझveis de serem pѴenamente reaѴizadas por pessoas negras -- em bases 

de possibiѴidades transformadoras? O que nos impede de expѴorar os hierॕgѴifos da 

carne para inventar novas modaѴidades de ser, e n࢛o para adaptar ou reproduzir o que 

j࢙ est࢙ disponझveѴ? O que nos impede de exercitar, ao menos simboѴicamente, uma vis࢛o 

de g࣑nero n࢛o como fixo e compuѴsॕrio, mas como necessariamente em movimento e 

indefinido, e taѴvez at࣐ como desnecess࢙rio? 

Me parece que a crझtica do genocझdio a partir do terror sexuaѴ e do estupro 

requer que, concomitante ao trabaѴho pragm࢙tico de organizaç࢛o poѴझtica, imaginemos 

uma outra humanidade, uma humanidade independente e Ѵivre das normas de g࣑nero 

dominantes, e, portanto, uma humanidade que n࢛o depende da excѴus࢛o de pessoas 

negras, as quais, nesse mundo, est࢛o inevitaveѴmente sempre aqu࣐m ou aѴ࣐m dessas 

normas -- e por isso tamb࣐m sempre sujeitas ao terror antinegro. Esse trabaѴho da 

imaginaç࢛o transcendentaѴ tem de informar a Ѵuta pragm࢙tica, e vice-versa. Do 

contr࢙rio reproduzimos o que aѴimenta o genocझdio e o terror sexuaѴ. O projeto utॕpico 

de aboѴiç࢛o quiѴombista das IaѴod࣑s requer uma reformuѴaç࢛o necess࢙ria de como nos 

entendemos como pessoas em sociedade. J࢙ que o aparato epistemoѴॕgico e o 

inconsciente coѴetivo ŐFANON, ƐƖѵƕő que compartiѴhamos s࢛o de fato os alicerces do 

mundo que habitamos, do mundo moderno, ent࢛o a tarefa ࣐ t࢛o evidente quanto eѴa ࣐ 

vasta. Imaginar um mundo sem g࣑nero, como Haraway ŐƐƖƖƐ: ƐƓƖ-ƔƏő propॗe, ࣐ 

exatamente o que os hierॕgѴifos da carne prefiguram. Imaginar um mundo sem a 

antinegritude, que ࣐ a grande m࢙quina que produz a morte sociaѴ e fझsica, significa taѴvez 

imaginar um mundo sem g࣑nese, e taѴvez um mundo sem fim. Como sugere SyѴvia 

Wynter ŐMCKITTRICK, ƑƏƐƔő, para que a express࢛o pessoa negra n࢛o seja um oximoro, 

 ncia normativa entre o Homem e a࣑rio que rompamos a correspond࢙necess ࣐

Humanidade. O quiѴombismo utॕpico informado peѴas pr࢙ticas futuristas das IaѴod࣑s 

sugere a aboѴiç࢛o da totaѴidade desse mundo sociaѴ, e nos força a imaginar um outro 

mundo. 

Notas 
1  Doutor em AntropoѴogia peѴa Universidade da CaѴifॕrnia em San Diego; Professor da Universidade da 

CaѴifॕrnia em Riverside. 
 ,o de seu texto࢛o defendem a minha interpretaç࢛preciso que reconheçamos que FѴauzina e Pires n ݽ  2

principalmente como eu o relaciono ao conceito da antinegritude -- esse ensaio ࣐ de minha 
responsabilidade exclusiva. 

3  Todas as traduçॗes s࢛o do autor. 
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4  Os ensaios autobiogr࢙ficos de EѴdridge CѴeaver, um dos Ѵझderes do Partido das Panteras Negras, abrem 
uma janela para esses padrॗes de terror sexuaѴ perpetrado por homens negros. CѴeaver ŐƐƖѵѶő 
descreve como que estuprou mulheres negras como "treinamento" para estuprar mulheres brancas. 
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