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Resumo 
O presente texto parte de experi࣑ncias pr࢙ticas no trato com muѴheres trans e travestis 
sobreviventes do sistema prisional, para evocar conceitos anti-coѴoniais de organizaç࢛o 
de açॗes de Ѵuta. Tendo a criminoѴogia crझtica, o aboѴicionismo penaѴ, a arte e os estudos 
cuѴturais como disparadores do debate, evocamos exercझcios de imagin࢙rio poѴझtico 
como estrat࣐gia de participaç࢛o poѴझtica de corpas dissidentes, sistematicamente 
excѴuझdas dos espaços de di࢙Ѵogo e construç࢛o sociaѴ. Para isso, s࢛o partiѴhadas 
metodoѴogias interseccionais de trabaѴho construझdas em di࢙Ѵogo com outros 
movimentos de Ѵuta por mudança sociaѴ, como o processo de produç࢛o em ficçॗes 
vision࢙rias eѴaborado peѴa ativista estadunidense WaѴidah Imarisha, o conceito de 
cuirdadania da pesquisadora mexicana Sayak VaѴ࣑ncia e as experi࣑ncias do coѴetivo de 
terrorismo po࣐tico CiA dXs TeRrOrIsTaS. 
Palavras-chave 
Abolicionismo ŋ Artivismo ŋ Travesti ŋ Movimentos Sociais. 

Abstract 
This text starts from practical experiences in dealing with trans women and 
transvestites who have survived the prison system to evoke anti-colonial concepts of 
organizing struggle actions. With critical criminology, penal abolitionism, art and cultural 
studies as triggers for the debate, we evoke exercises in political imagination as a 
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strategy for political participation by dissident bodies, systemically excluded from the 
spaces of dialogue and social construction. For this, intersectional work methodologies 
built in dialogue with other movements of struggle for social change are shared, such 
as the production process in visionary fictions elaborated by the American activist 
Walidah Imarisha, the concept of care of the Mexican researcher Sayak Valencia and 
the experiences of the collective of poetic terrorism CiA dXs TeRrOrIsTaS. 
Keywords 
Abolitionism ŋ Artivism ŋ Transvestite ŋ Social Movements. 

Resumen 
Este texto parte de experiencias pr࢙cticas en eѴ trato con mujeres trans y travestis que 
han sobrevivido al sistema penitenciario para evocar conceptos anticoloniales de 
organizaciॕn de acciones de Ѵucha. Con Ѵa criminoѴogझa crझtica, eѴ aboѴicionismo penaѴ, eѴ 
arte y los estudios culturales como detonantes del debate, evocamos ejercicios de 
imaginaciॕn poѴझtica como estrategia de participaciॕn poѴझtica de cuerpos disidentes, 
excѴuidos sist࣐micamente de Ѵos espacios de di࢙Ѵogo y construcciॕn sociaѴ. Para eѴѴo, se 
comparten metodoѴogझas de trabajo interseccionaѴ construidas en di࢙Ѵogo con otros 
movimientos de Ѵucha por eѴ cambio sociaѴ, como eѴ proceso de producciॕn en ficciones 
visionarias elaboradas por la activista estadounidense Walidah Imarisha, el concepto de 
cuidado de la investigadora mexicana Sayak Valencia y las experiencias de el colectivo 
de terrorismo po࣐tico CiA dXs TeRrOrIsTaS. 
Palabras clave 
Abolicionismo ŋ Artivismo ŋ Travesti ŋ Movimientos Sociales. 

Sum࢙rio 
Introduç࢛o; Vis࢛o Panor࢚mica nº Ɛ; Vis࢛o Panor࢚mica nº Ƒ; Quando estiѴhaços de dor 
tamb࣐m podem refѴetir um arco झris; ConcѴus࢛o 

Introduç࢛o 

Este texto ࣐ escrito a quatro m࢛os, mas parte de experi࣑ncias pr࢙ticas de uma 

equipe multidisciplinar maior, no trato com mais de vinte mulheres trans e travestis 

sobreviventes do sistema prisionaѴ. Foram muitas m࢛os, p࣐s, cabeças e coraçॗes 

construindo o projeto TRANSgressoras ou Como Recuperar o FॖѴego Gritando. Um 

projeto artझstico-ativista, financiado por uma poѴझtica pিbѴica cuѴturaѴ, cujos produtos 

finais Őum Ѵivro, um programa de podcast e um document࢙rioő s࢛o muito importantes e 

potentes. Mas n࢛o ࣐ sobre a arte, por si sॕ, que vamos faѴar. Porque durante os muitos 

meses de processo de formaç࢛o e produç࢛o, aprendemos sobre as vidas dessas 

muѴheres, sobre as diferentes formas de vioѴ࣑ncia que soѴapam seus cotidianos e as 

empurram para a marginalidade, sobre o funcionamento do sistema penal que as 

mant࣐m nas margens, sob controѴe, na pris࢛o e no mund࢛o. 
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Quando faѴ࢙vamos do sistema de justiça criminaѴ, dos protocoѴos das poѴझcias, 

das regras do processo penal e de como a criminoѴogia crझtica e o aboѴicionismo penaѴ 

v࣑m desmascarando as imoraѴidades e iѴegaѴidades que o sistema comete todos os dias, 

eѴas contavam histॕrias de si e de suas conhecidas. Histॕrias recheadas de desiguaѴdade 

e sangue, que atravessam geraçॗes de travestis expulsas de suas casas, das escolas, dos 

serviços de saিde e do mercado de trabaѴho. Muitas mortes. Histॕrias de trabaѴho 

sexuaѴ compuѴsॕrio, muito procurado mas sempre secreto, precarizado, afastado. 

Territॕrios em que homens podem viver seus desejos sem medo de serem vistos. 

Territॕrios menos visझveis Őou menos oѴhadoső que v࢛o se constituindo como perigosos, 

entreѴaçando diversas atividades marginaѴizadas - algumas previstas em lei como 

crimes, outras n࢛o. Esses territॕrios e atividades consideradas perigosas passam a ser 

constantemente vigiadas e seѴetivamente criminaѴizadas peѴo sistema de justiça 

criminaѴ. Nesses espaços se cruzam as redes de tr࢙fico, as poѴझcias, a cafetinagem, os 

cѴientes. E nesses cruzamentos se d࢛o todos os tipos de confѴito, muitas vezes violentos, 

e as pessoas que aѴi habitam passam a ser vistas como perigosas. Quando ࣐ o sistema 

de justiça criminaѴ que interv࣐m, o confѴito se transforma em um processo penaѴ e esse 

perigo faz com que as travestis que sobrevivem ali sejam alvos preferenciais da 

criminaѴizaç࢛o ŐSERRA, ƑƏƐƖő. 

Mas apesar da vioѴ࣑ncia e opress࢛o, eѴas estavam aѴi, vivas, desejando um futuro 

diferente. Participando daqueѴes encontros semanais, de formaçॗes em arte, ativismo 

e c(u)i(r)dadania, relatando os caminhos que as Ѵevaram at࣐ aѴi para poder sonhar outros 

caminhos. E ࣐ essa a experi࣑ncia que vamos reѴatar aqui: a trajetॕria dessas muѴheres 

como denিncia, e o processo de recontar suas histॕrias como transformaç࢛o. O que de 

mais importante aprendemos com o projeto foi a pot࣑ncia do cuidado como ferramenta 

poѴझtica. A força que existe em reconhecer pessoas vuѴner࢙veis como sujeitos, construir 

um ambiente em que se sintam seguras para dividir dores e sonhos, e a partir dessa 

confiança imaginar novos mundos e as Ѵutas poѴझticas de transformaç࢛o. 

Este texto ࣐ escrito a quatro m࢛os, dadas com muitas outras m࢛os, na tentativa 

de mostrar que na luta para transformar esse nosso mundo, para acabar com as 

vioѴ࣑ncias cѴassistas, racistas, machistas, LGBTfॕbicas, para podermos nos proteger 

contra o poder punitivo e criar um mundo em que essas vioѴ࣑ncias e desiguaѴdades n࢛o 

existam, precisamos dos saberes do direito, da sociologia, da arte, dos estudos culturais, 



 

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

90 

da criminoѴogia crझtica e do aboѴicionismo penaѴ, mas tamb࣐m dos saberes vividos das 

ruas, das periferias, dos manicॖmios, das prisॗes. Precisamos transcender as divisॗes 

coѴoniais do saber e da vida. Pensar juntas e viver juntas, refѴetindo umas ࢘s outras, sem 

perder as particuѴaridades. De m࢛os dadas construindo um mundo onde caibam muitos 

mundos. 

Na primeira sess࢛o, Visॗes Panor࢚micas, vamos contextuaѴizar as situaçॗes de 

vioѴ࣑ncia e vuѴnerabiѴidade que nos Ѵevaram a construir esse projeto, a partir de 

conceitos como marginaѴizaç࢛o, vuѴnerabiѴidade e criminaѴizaç࢛o. As histॕrias das 

transgressoras, bem como diversas pesquisas da criminoѴogia, se somam para traçar o 

ch࢛o transfॕbico onde pisamos hoje. 

Na segunda sess࢛o, quando estiѴhaços de dor tamb࣐m podem refѴetir um arco 

झris, vamos reѴatar aѴgumas das nossas experi࣑ncias durante o projeto. A partir dos 

conceitos de ficç࢛o vision࢙ria, fracto e cuirdadania, vamos discutir como um processo 

artझstico e aboѴicionista nos ensinou o vaѴor do afeto e do cuidado como possibiѴidades 

de articuѴaç࢛o poѴझtica e transformaç࢛o. A arte e o ativismo como formas 

compѴementares de se sonhar outro mundo e Ѵutar para torn࢙-lo realidade. Um mundo 

em que todos e todas possam ser cuidados e se cuidar. 

Vis࢛o Panor࢚mica nº1 
CamiѴa foi queimada viva na rua, em pѴena Ѵuz do dia. Em situaç࢛o de rua, ela 

dormia em uma caѴçada quando um rapaz Ѵhe despejou um Ѵझquido de uma garrafa sobre 

o corpo e acendeu um isqueiro. Em chamas, ela correu desesperada tentando rolar o 

corpo peѴo asfaѴto para tentar sobreviver. Essa cena foi fiѴmada por aѴgu࣐m com um 

ceѴuѴar, mas nenhum transeunte da rua se moveu para tentar ajud࢙-la. Camila teve mais 

de 40% do corpo coberto por queimaduras de terceiro grau e um trauma que faz com 

que ela tenha medo de acender um fogareiro para aquecer sua comida na rua. 

Aconteceu um pouco antes da uma da manh࢛. Quando encontrou Chiara caझda 

no ch࢛o, o segurança da rua correu para chamar a poѴझcia. O bataѴh࢛o fica do outro Ѵado 

da caѴçada. A suspeita iniciaѴ era que a vझtima havia se jogado da varanda do pr࣐dio. O 

barulho foi grande, como reѴata o gerente do hoteѴ que fica ao Ѵado. ľParecia uma 

marquise caindoĿ, disse o porteiro do pr࣐dio. Ao se aproximarem da vझtima, os poѴiciais 

perceberam que eѴa apresentava sinais de ter sido esfaqueada. E foram at࣐ o pr࣐dio 

onde tudo aconteceu. No ѴocaѴ, receberam a informaç࢛o de que havia fumaça saindo do 
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apartamento do s࣐timo andar. Foi Ѵ࢙ que encontraram o assassino. Matou Chiara por 

ser travesti. 

Caminhando peѴas caѴçadas do Jaçan࢛, AѴine ࣐ interpeѴada inesperadamente por 

um motoqueiro. Dentre as muitas ofensas, eѴe vocifera: ľVoc࣑ d࢙ o cি!Ŀ. EѴa segue 

adiante, tentando continuar seu trajeto, evitando um conflito maior com o estranho. Ele 

parte e reaparece duas quadras adiante, acompanhado de mais um motoqueiro. Dessa 

vez, munido de um bѴoco de concreto, eѴe dispara contra AѴine, que ࣐ atingida no braço. 

EѴa abaixa a cabeça e segue em siѴ࣑ncio. As pessoas na rua ignoram o fato ocorrido. 

Embora essas histॕrias pareçam recortes cinematogr࢙ficos de mau gosto, como 

retirados de alguns filmes e s࣐ries da Amazon Prime Őa exempѴo de The Purge, The Boys 

ou Themő, essas cenas s࢛o reais e recorrentes. TaѴvez voc࣑ deva estar se perguntando 

o que essas narrativas possuem em comum. A resposta ࣐: todas as protagonistas s࢛o 

travestis. E todas passaram peѴa trajetॕria do projeto TRANSgressoras ou Como 

Recuperar o FॖѴego Gritando, reaѴizado peѴa CiA dXs TeRrOrIsTaS, coѴetivo 

independente de arte e ativismo da cidade de S࢛o PauѴo que os autores desse texto 

integram. 

Fundada em 2016, a CiA dXs TeRrOrIsTaS surgiu para dar conta de uma 

demanda poѴझtico-cultural de um grupo de pessoas LGBT+ residentes e atuantes na 

regi࢛o do Jaçan࢛, periferia norte da cidade de S࢛o PauѴo, A intenç࢛o era ocupar espaços 

pিbѴicos de forma segura e a promover de espaços de faѴaņparticipaç࢛o poѴझtica de 

corpas dissidentes e sistemicamente segregadas. Essas pessoas se reিnem e formam 

um coѴetivo na busca por aѴiar o poder de agremiaç࢛o e de organizaç࢛o de narrativas 

das artes aos modos de promoç࢛o de bem viver comum, autonomia e dignidade. Dessa 

forma atuam em espaços n࢛o convencionais ao cotidiano do fazer artझstico, como 

aѴbergues, centros de reabiѴitaç࢛o para pessoas adictas e prisॗes, estruturando 

repertॕrios em encontros formativos-criativos para que pessoas silenciadas pela 

hegemonia de poder possam falar sobre si, por si e com seus pares. 

O referido projeto, contempѴado peѴa Ɠª ediç࢛o da Lei de Fomento ࢘ CuѴtura 

das Periferias, da Secretaria MunicipaѴ de CuѴtura da Cidade de S࢛o PauѴo ŋ importante 

poѴझtica pিbѴica que contribui para a sustentaç࢛o da produç࢛o e fruiç࢛o cuѴturaѴ 

perif࣐rica da cidade ŋ tinha como mote principal: 
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Œ...œ encontrar, peѴa interseç࢛o de v࢙rios saberes distintos e em rede 
possibiѴidade de produç࢛o de autonomia, reconhecimento coѴetivo e 
denিncia para muѴheres trans e travestis egressas do sistema prisional. 
Entendendo a cultura como caminho para compreender e a arte para 
reinventar realidades, o projeto utiliza de recursos do fazer em arte 
como arsenaѴ b࣐Ѵico de resist࣑ncia ࢘ vioѴ࣑ncia institucionaѴizada contra 
muѴheres trans. Dividido em tr࣑s etapas: formaç࢛o, produç࢛o e 
difus࢛oņcompartiѴhamento, o trabaѴho percorre um caminho de 
diversas açॗes e com muitas m࢛os para buscar possibiѴidades potentes 
e reais ao problema tratado. (CIA DXS TERRORISTAS, 2019). 

Para possibilitar essa busca por saberes articulados em rede, por novas formas 

de organizaç࢛o poѴझtica baseadas no afeto, o projeto disponibiѴizou Őpor meio do auxझѴio 

da verba municipaѴ que permitiu sua execuç࢛oő boѴsas em dinheiro para garantir a 

presença dessas muѴheres sobreviventes do c࢙rcere em um projeto de formaç࢛o 

continuada e promoç࢛o de autocuidado, espaços esses tidos como Ѵuxo por boa parte 

dessas ŋ condiçॗes materiais, concretas, para que essas pessoas marginaѴizadas possam 

se dedicar ࢘ produç࢛o coletiva de c(u)i(r)dadania. 

No entanto, um auxझѴio financeiro ainda n࢛o ࣐ o suficiente para dar conta de 

tantas camadas de mazeѴas infѴigidas ao Ѵongo da histॕria sobre uma popuѴaç࢛o ainda 

t࢛o vuѴner࢙veѴ. 

O BrasiѴ ࣐, peѴo ƐƑº ano consecutivo, o paझs que mais mata pessoas trans em 

todo o pѴaneta ŐANTRA, ƑƏƑƏ; TGEU, ƑƏƑƏő, ao mesmo tempo em que ࣐ o paझs que mais 

consome pornografia desta mesma popuѴaç࢛o ŐBENEVIDES, ƑƏƑƏő. E, para quem ainda 

vier com aquele discurso pseudo-otimista negacionista, querendo dizer aѴgo como: ľAh! 

Mas agora vivemos em outros tempos, vivemos outra reaѴidade e voc࣑ est࢙ de mimimiĿ, 

j࢙ avisamos para tirar o seu jumento empacado da chuva. Segundo reѴatॕrio da 

Associaç࢛o NacionaѴ de Travestis e Transexuais, o nিmero de pessoas trans 

assassinadas no Brasil aumentou em 41% no ano de 2020 (ANTRA, 2020). Ainda 

segundo reѴatॕrio do mesmo ॕrg࢛o, aproximadamente ƖƏѷ das muѴheres trans 

brasiѴeiras sobrevivem do trabaѴho sexuaѴ e, consequentemente, est࢛o muito mais 

expostas aos riscos impostos peѴa reaѴidade pand࣑mica que acomete o pѴaneta desde o 

inझcio da segunda d࣐cada deste miѴ࣑nio. Morrer de fome ou morrer de praga? Essa ࣐ a 

pergunta que muitas dessas muѴheres sociaѴmente marginaѴizadas t࣑m que responder 

para si mesmas todos os dias. 
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E se a criminoѴogia crझtica compreende que a marginaѴidade deixa certos grupos 

de pessoas mais expostas ࢘ vioѴ࣑ncia e ࢘ criminaѴizaç࢛o, marcadas e estigmatizadas, essa 

pergunta tamb࣐m deveria permear as discussॗes criminoѴॕgicas. Se certas vidas 

precisam escolher entre morrer de praga, de fome ou de vioѴ࣑ncia, a criminoѴogia crझtica 

precisa ouvir diretamente essas pessoas, n࢛o como objetos de pesquisa, nem como 

informantes, mas como sobreviventes, produtoras de saberes ancestrais de como seguir 

vivas apesar de todo o sistema punitivo estar mirando nelas. Ouvi-las como as pessoas 

potentes e s࢙bias que s࢛o ŋ que n࢛o apenas nos ensinam como funciona o sistema penaѴ 

subterr࢚neo, como se constroem os processos de marginaѴizaç࢛o e criminaѴizaç࢛o a que 

est࢛o submetidas, e como esse sistema se legitima (ZAFFARONI, 2010), mas 

principalmente como sobrevivem a toda essa estrutura. A criminologia como 

movimento, conhecimento e transformaç࢛o. 

Vis࢛o Panor࢚mica nºƑ 
Em março de ƑƏƑƏ, uma entrevista reaѴizada peѴo m࣐dico oncoѴogista Dr࢙uzio 

VareѴѴa, no programa Fant࢙stico, da Rede GѴobo de teѴevis࢛o, entrevistou um grupo de 

mulheres trans e travestis encarceradas pelo sistema prisional brasileiro. Cheia de 

equझvocos, a reportagem Ѵevanta o debate sobre prisॗes humanizadas, apoiado nas 

afirmaçॗes feitas por muitas das entrevistadas que dizem se sentir muito mais Ѵivres na 

pris࢛o do que no mund࢛o. A estrutura do referido documento teѴevisivo segue um 

molde similar ao mesmo melodrama que pauta a estrutura da quase totalidade das 

novelas tupiniquins Őcuja maioria ࣐ exibida peѴa mesma rede de teѴevis࢛oő. Nem a cena 

do casamento com finaѴ feѴiz e cerimॖnia crist࢛ reѴigiosa faѴtou na dramaturgia. A 

narrativa fantasiosa, iniciada com o mito da conquista do emprego, a redenç࢛o depois 

da liberdade e a cenografia de uma cela adornada de iconografias afetivas (fotos de 

famiѴiares, amigos e ceѴebridadeső peca ao negѴigenciar informaçॗes importantes sobre 

a rotina que essas corpas vivenciam dentro desses espaços de tortura. 

E n࢛o estamos aqui tentando difamar a imagem e o trabalho desse respeitado 

m࣐dico. Achamos importante saѴientar que sua atuaç࢛o dentro do sistema carcer࢙rio j࢙ 

saѴvou muitas vidas descartadas peѴo Estado e que eѴe ࣐ uma figura importantझssima em 

termos de aç࢛o direta peѴa manutenç࢛o da vida de quem est࢙ preso. Mas isso tamb࣐m 

n࢛o pode nos impedir de pensar criticamente sobre uma afirmativa que se constrॕi 

pautada em um pensamento datado, que n࢛o pॗe em perspectiva os incans࢙veis 
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movimentos de luta dos coletivos LGBT+ que tentam, na contram࢛o do mundo, 

reescrever histॕrias que foram apagadas peѴos modos de siѴenciamento que 

constituझram nosso BrasiѴ coѴoniaѴ. 

Ele esquece de dizer que essas mulheres ŋ em suma abandonadas peѴa famझѴia 

e amigos antes, durante e depois do c࢙rcere ŋ precisam se prostituir para poder ter 

acesso a eѴementos b࢙sicos de sobreviv࣑ncia, como pasta de dente e aѴimentos, aѴ࣐m 

do cigarro, moeda de troca que sustenta as reѴaçॗes de consumo e sobreviv࣑ncia nas 

prisॗes. EѴe esquece de dizer que eѴas t࣑m que esconder drogas dentro de seus corpos 

durante as bѴitz da poѴझcia, para manter os irm࢛os contentes e continuarem vivas. 

Recebem pagamento e reconhecimento por isso, mas s࢛o eѴas que assumem a 

propriedade de qualquer coisa que seja encontrada durante as blitz ŋ o que geralmente 

significa mais aѴguns anos de pena, aѴ࣐m do castigo. E se os produtos saem ľsujosĿ de 

onde entraram, eѴas s࢛o punidas. 

EѴe esquece de dizer que travestis t࣑m que oѴhar para o ch࢛o, porque a 

popuѴaç࢛o carcer࢙ria, doutrinada peѴos dogmas cisheteronormativos patriarcais, sente 

sua mascuѴinidade ameaçada quando ࣐ encarado por uma travesti ou um homossexuaѴ 

nos oѴhos. E isso sim ࣐ imperdo࢙veѴ! 

O maior erro dessa reportagem ࣐ justamente a sua intenç࢛o. Isso porque, ao 

final da conversa com o Dr. VarelѴa, saझmos com a sensaç࢛o de como ࣐ importante 

bataѴharmos peѴa construç࢛o de cadeias humanizadas, que respeitem a identidade de 

g࣑nero dessa popuѴaç࢛o, quando na verdade poderझamos nos perguntar coisas como: 

- Que sociedade ࣐ essa que construझmos onde muѴheres trans e travestis 

s࢛o t࢛o comumente oprimidas que aѴgumas conseguem se sentir mais 

Ѵivres quando est࢛o privadas de sua Ѵiberdade? 

- Por que a escolha do Estado para lidar com as respostas 

desesperadamente ľvioѴentasĿ que corpos historicamente massacrados 

produzem para sobreviver ࣐ o encarceramento em vez de uma reparaç࢛o 

justa e condigna para com a dझvida que a cuѴtura cisheterocoѴoniaѴ n࢛o 

paga h࢙ mais de ƔƏƏ anos? 

- Ser࢙ que somos ing࣑nuos o suficiente para acreditar que a pris࢛o 

reeduca? Voc࣑, ѴeitorŐaő, acredita mesmo que aѴgu࣐m sai da pris࢛o uma 

pessoa meѴhor? Se sim, responda. Voc࣑ contrataria para trabaѴhar, em 
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sua casa ou no seu negॕcio, aѴgu࣐m que j࢙ foi preso? Voc࣑ abrigaria uma 

pessoa necessitada na sua casa se Ѵesse, em um pedaço de papeѴ 

qualquer, que eѴa cometeu um crime, mesmo que tenha ľpagoĿ por isso? 

- Nossa sociedade ࣐ pautada na reparaç࢛o, na responsabiѴizaç࢛o, na 

reeducaç࢛o ou na vingança? 

A reaѴidade continua a mesma: ningu࣐m quer faѴar sobre pris࢛o e enquanto o 

siѴ࣑ncio opera, o chicote estrala forte na carne desumanizada debaixo do uniforme 

desbotado. Precisamos debater as prisॗes. E n࢛o sॕ com um discurso pacifista mediado, 

mas um papo reto com suor, sangue e saѴiva de quem j࢙ habitou e sobreviveu aos muros 

e desesperos do c࢙rcere. Pessoas historicamente sufocadas que precisam recuperar o 

fॖѴego, gritando. Para serem ouvidas e compreendidas por uma sociedade 

vioѴentamente paradoxaѴ. Para entoar seu feitiço rumo a todos os pontos cardeais, para 

dar um fim a esse mundo que n࢛o ࣐ pѴano ŋ mas ࣐ visto assim ŋ e que ࣐ t࢛o injusto e 

desiguaѴ, mas n࢛o ࣐ visto assim. Evocando a presença daqueѴas que vieram antes, 

emergindo as forças daqueѴas que est࢛o aqui agora. Pois a força ancestraѴ que passeia 

por essas corpas ࣐ infinita, incans࢙veѴ, insuper࢙veѴ e inapag࢙veѴ. E ࣐ evidente que 

existem muitos caminhos possझveis para isso. Mas todos eѴes necessitam ser 

protagonizados por essas mesmas corpas gritantes. Um protagonismo sem vझtimas ao 

finaѴ, que fortaѴeça essas TRANSgressoras do sistema, que criaŐraőm tecnologias 

ancestrais de sobreviv࣑ncia com as quais continuam existindo apesar dos goѴpes, das 

grades e das humiѴhaçॗes. 

Quando trazemos para a discuss࢛o uma mat࣐ria jornaѴझstica de um dos maiores 

veझcuѴos de mझdia hegemॖnica do paझs, estamos tamb࣐m pautando a forma como o 

sistema de poder tem pautado a produç࢛o de imagin࢙rios, assim como as consequ࣑ncias 

que adv࣐m do enraizamento cuѴturaѴ de tais produçॗes no consciente coѴetivo de uma 

naç࢛o. H࢙ muito tempo a criminoѴogia crझtica vem discutindo as diferentes formas como 

a mझdia hegemॖnica infѴuencia o sistema de justiça e as poѴझticas criminais ŋ forçando 

condenaçॗes sem provas suficientes, desequiѴibrando as forças das partes dentro do 

processo jurझdico, Ѵegitimando pr࢙ticas iѴegais das instituiçॗes estatais, reforçando as 

narrativas que criminaѴizam as periferias e as pessoas perif࣐ricas ŐBUDࠎ, ƑƏƐѶő. Essas 

distorçॗes que a mझdia pode criar dentro do sistema de justiça criminaѴ, que aѴgumas 

correntes da criminoѴogia chamam de sujeiç࢛o criminaѴ, s࢛o especialmente fortes 
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quando se trata de mulheres trans e travestis (KLEIN, 2016). Uma breve pesquisa nos 

mecanismos onѴine pode ser bastante sugestiva: quando se digita ľtravestiĿ, aparecem 

em sua grande maioria sites de pornografia ou outros trabalhos sexuais, reportagens e 

notझcias sobre assassinatos de pessoas trans ou travestis envoѴvidas em confѴitos 

policiais. 

Essa construç࢛o poѴझtica de que travestis s࢛o pessoas vioѴentas, perigosas, 

barraqueiras n࢛o se restringe ࢘ mझdia hegemॖnica. PeѴo contr࢙rio, ࣐ uma construç࢛o 

sociaѴ histॕrica, que tem os discursos da mझdia como um de seus muitos eѴementos. E 

tem consequ࣑ncias bastante profundas no funcionamento do sistema de justiça 

criminaѴ. Na introduç࢛o do texto, faѴamos sobre a marginaѴizaç࢛o das travestis, que s࢛o 

expuѴsas de suas casas, das escoѴas, dos serviços de saিde e do mercado de trabaѴho. 

De como s࢛o forçadas a sobreviver dos trabaѴhos mais precarizados e desѴegitimados 

disponझveis. E que nos territॕrios em que essas atividades se desempenham, geraѴmente 

h࢙ maior poѴiciamento e disputas entre a poѴझcia e o chamado crime organizado 

Territॕrios, portanto, bastante vioѴentos e criminaѴizados. 

Em pesquisa reaѴizada com ƐƏƏ decisॗes criminais do TribunaѴ de Justiça de S࢛o 

Paulo, encontradas a partir de uma busca com a paѴavra chave ľtravestiĿ, foi possझveѴ 

compreender aѴgumas situaçॗes desses territॕrios criminaѴizados em que o sistema de 

justiça criminaѴ decidiu intervir; de que forma essas intervençॗes costumam acontecer 

e como tudo isso ࣐ representado na ľponta finaѴĿ do processo penaѴ, atento ࢘s formas 

como estereॕtipos e expectativas sociais infѴuenciam as decisॗes jurझdicas: 

A transfobia empurra grande parte das travestis para Ѵugares prec࢙rios 
no sistema produtivo ŋ o desemprego, o trabalho sexual sem 
reguѴamentaç࢛o Őa pistaő, o tr࢙fico de drogas Őem funçॗes 
desvaѴorizadas e vuѴner࢙veiső ŋ atravessados por vioѴ࣑ncia, expѴoraç࢛o 
e morte. Quando capturadas peѴo sistema de justiça criminaѴ, da poѴझcia 
ao Judici࢙rio, s࢛o desѴegitimadas e criminaѴizadas exatamente por 
ocuparem esses espaços. 
O TribunaѴ de Justiça de S࢛o PauѴo reproduz a imagem de travestis com 
pessoas desviantes e criminosas, afeitas ao crime. Seus nomes sociais 
n࢛o s࢛o respeitados. Sua humanidade sॕ ࣐ reconhecida quando morrem 
ŋ para punir com pris࢛o os poucos agressores que s࢛o identificados. O 
processo de criminaѴizaç࢛o de travestis, resuѴtado de uma seѴetiva 
poѴझtica criminaѴ de combate, faz parecer que da janeѴa do gabinete n࢛o 
se v࣑ a rua ŐSERRA, ƑƏƐƖ, p. ƐƑƏő. 

Muito por isso que a CiA dXs TeRrOrIsTaS tem compreendido em suas pr࢙ticas 

a contribuiç࢛o do fazer em arte e da refѴex࢛o cuѴturaѴ para encontrar aѴternativas outras 



 

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

97 

que possibiѴitem rasgos nessa dura reaѴidade, viabiѴizando concretamente espaços de 

bem viver comum, dignidade e autonomia para essa popuѴaç࢛o, a partir da Őreőinvenç࢛o 

de imagin࢙rios que substituam essas distorçॗes coѴoniais da ideaç࢛o coѴetiva que temos 

hoje. 

H࢙ um pacto em curso: ľN࢛o podemos ser pegasĿ. O sistema n࢛o pode tornar 

a capturar corpas dissidentes a partir de uma subjetividade supremacista branca, 

cisheterossexuaѴ, coѴoniaѴ e cѴassista. ľA gente combinamos de n࢛o morrerĿ ŐEVARISTO, 

ƑƏƐƔ, p. ƑƔő, e ࣐ sob essa promessa que fazemos ࢘s nossas ancestrais que costuramos 

nossas açॗes, em movimentos coletivos, hermanadas. Co-habitando as contradiçॗes de 

nossas diferenças para construir espaços de pot࣑ncia de vida, rumo a, como prega um 

ditado popuѴar zapatista, ľum mundo onde caibam muitos outros mundosĿ. 

Quando estiѴhaços de dor tamb࣐m podem refletir um arco-झris 

Diante do atuaѴ contexto poѴझtico nacionaѴ, no quaѴ a procura por uma sociaѴ 

democracia representativa que consolida Estados-naç࢛o neoѴiberais deixa de se apontar 

como um caminho para a conquista de transformaçॗes sociais, e no quaѴ h࢙ um 

fortaѴecimento de discursos e poѴझticas fascistas, se faz urgente o encontro de novos 

modos de organizaç࢛o coѴetiva. 

As repetiçॗes parodझsticas da conjuntura poѴझtica atuaѴ perpetuam o extermझnio 

de vidas dissidentes e impedem outras formas de existir e criar no mundo. A imin࣑ncia 

da fome, primeira mobiѴizadora de todos os instintos, reorganiza os corpos dos ľde 

baixoĿ para sobreviver ao massacre e percorrer os campos minados de guerra para se 

aѴimentar. No entanto, as repetidas reaçॗes de Ѵuta, sem um condicionamento para 

readequar o corpo no reaѴ para atuaçॗes antissist࣑micas, pautadas no entendimento 

estrutural que configura o design do necropoder, apenas nos encaminham mais 

rapidamente a fraturar ossos e esmagar nossas carnes nas ratoeiras neoliberais. Somos 

envenenados pelas toxicidades do mercado e digladiamos por suas migalhas, 

impossibiѴitados, assim, de uma verdadeira organizaç࢛o coѴetiva insurgente e perigosa. 

A procura por novas est࣐ticas insurgentes, cujos processos possibiѴitem contra 

treinamentos frente ࢘s coreografias neofascistas ostensivamente repetidas que criaram 

as compѴexas e muѴtifacetadas camadas cuѴturais de nosso contexto pॕs-apocaѴझptico, 
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 ncias histॕricas que fraturaram territॕrios࣑o mote desta disputa contra as vioѴ ࣐

autॖnomos em Estados-nacionais. 

O trato com a popuѴaç࢛o de travestis sobreviventes do sistema prisionaѴ e a 

reѴaç࢛o afetiva provenientes de tr࣑s anos de projetos, exigiu que a CiA dXs TeRrOrIsTaS 

eѴaborasse um repertॕrio de pr࢙ticas e conceitos a fim de organizar uma metodologia 

anticolonial de trabalho que fomenta o uso de nossas expertises enquanto agentes 

mobiѴizadores com trajetॕrias distintas atravessadas Őtamb࣐mő peѴo fazer em arte. 

Importante frisar de que tipo de arte ou qual o recorte que estamos nos 

referindo nesse contexto. VaѴe Ѵembrar que no percurso da histॕria das artes, ou meѴhor 

dizendo, da histॕria coѴoniaѴ das artes, houve movimentos que fomentaram uma cis࢛o 

quase que insuper࢙veѴ entre os trabaѴhadores da arte e da cuѴtura e os demais setores 

da sociedade. 

Na ࢙rea da socioѴogia das artes, autores como NathaѴie Heinich ŐƑƏƏƔő e Pierre 

Bourdieu ŐƐƖƖѵő mostram como a representaç࢛o do artista como aѴgo muito especiaѴ e 

como aѴgu࣐m que est࢙ ŞacimaŞ dos meros mortais do resto da sociedade foi consoѴidada 

no perझodo rom࢚ntico, sendo essenciaѴ para os processos de autonomizaç࢛o das esferas 

artझsticas. Esse movimento foi um discurso compѴementar ࢘ ideia de que a arte n࢛o pode 

ser regida por outras esferas da sociedade e nem pelo "mercado" e que precisa ter 

autonomia para definir seus prॕprios par࢚metros. Se, por um Ѵado, esses discursos 

foram fundamentais para termos os mundos das artes da forma como s࢛o organizados 

hoje, por outro, criaram uma cis࢛o quase insuper࢙veѴ entre a figura do artista e do 

Şcidad࢛o comum". Arriscamos dizer, incѴusive, que isso est࢙ na origem desse ranço 

contempor࢚neo que a sociedade, de forma geraѴ, tem com as cѴasses artझsticas, por 

partirem de uma perspectiva de que ࣐ uma produç࢛o autocentrada e eѴitizada Őcrझticas, 

aѴi࢙s, que fazem todo sentido e precisam ser consideradas em nossas produçॗes se 

esperamos diaѴogar com pিbѴicos que n࢛o sejam apenas outros artistaső. 

Dessa forma, estamos oѴhando para os modos de produç࢛o em arte a partir de 

uma compreens࢛o histॕrica expandida mirando para pr࢙ticas de criaç࢛o e metodoѴogias 

da manufatura artझstica que foram apagadas peѴa narrativa coѴoniaѴ. 

Para fazer essa distinç࢛o enquanto modo de produç࢛o, a CiA dXs TeRrOrIsTaS 

tem preferido abrir m࢛o do termo Őarte, artistaső e utiѴizar o conceito agregador de 

terrorismo po࣐tico para definir aquiѴo que produzimos. O termo vem inspirado peѴos 
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manuscritos do fiѴॕsofo anarquista Hakim Bey ŐƑƏƏƒő, cujo texto manifesto evoca 

movimentos-sensaçॗes que se assemeѴham a muito do que o grupo tem perseguido 

construir com o trabaѴho artझstico-ativista ao Ѵongo da sua trajetॕria. Nomear nosso 

trabaѴho como terrorismo po࣐tico n࢛o tem a ver com desviar ou negar as artes como 

motor prim࢙rio que contribui para organizar e disparar nossas açॗes. Mas guarda 

reѴaç࢛o com a necessidade de criar outras epistemologias que diferenciem as 

especificidades de nosso trabaѴho dos demais modos de produç࢛o. Trata-se de um 

posicionamento poѴझtico no trato com a arte. AfinaѴ, quando nos deparamos com grupos 

com modos de fazer eurocentrados, cisheteronormativos e embranquecidos, 

percebemos um abismo de diferenças naquiѴo que reaѴizamos e na forma como 

concebemos. Isso tamb࣐m n࢛o tem a ver com entender-se (enquanto terrorismo 

po࣐ticoő como uma arte superior ou uma evoѴuç࢛o do fazer artझstico hegemॖnico. 

Apenas estamos nomeando um fenॖmeno diferente que nasce sob o mesmo guarda-

chuva, respeitando as noçॗes de pѴuridiversidades que s࢛o fundantes para a criaç࢛o 

desse conceito. A escoѴha do termo tamb࣐m vai de encontro ࢘ forma como os 

movimentos de Ѵuta por mudança sociaѴ s࢛o sistematicamente desquaѴificados peѴa 

cooptaç࢛o narrativa de poder. RefѴitamos: se o Estado nomeia de terrorismo3 todo ato 

de rebelar-se contra o necropoder perpetuado sobre povos minorizados, numa 

tentativa covarde de conseguir aprovaç࢛o popuѴar para Ѵegitimar o braço ditador da 

vioѴ࣑ncia poѴiciaѴ, afirmar-se terroristas ࣐ ressignificar essa dramaturgia, ao mesmo 

tempo em que defѴagramos uma narrativa fraturada que fundamenta a compreens࢛o 

que temos de nॕs e dos nossos enquanto povo e enquanto movimento. 

A partir desses pressupostos, podemos levantar a seguinte pergunta: qual seria 

o papeѴ das artes e dos agentes cuѴturais diante de um contexto b࣐Ѵico, ࢘ reveѴia do 

apartheid brasiѴeiro que segrega e extermina popuѴaçॗes inteiras, sob um falso discurso 

de uma brasilidade cordial e receptiva? E qual seria o papel da criminologia? A fim de 

encontrar pistas que eѴucidem taѴ quest࢛o, vamos mirar em aѴgumas bases teॕricas que 

fundamentam as produçॗes artझsticas contempor࢚neas, a partir de duas recorr࣑ncias 

naturalizadas. 

A primeira seria o embasamento em narrativas cientझficas fundamentaѴmente 

ocidentais, que separam compѴetamente as noçॗes de raz࢛o e espirituaѴidade, 

delineando e organizando as bases discursivas e modos de operar que apenas 
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reproduzem as escoѴhas coѴoniaѴistas e conservadoras, ausentes de um conteিdo 

poѴझtico. 

A segunda aponta para uma cooptaç࢛o neoѴiberaѴ da Ѵuta modernista em 

desvincuѴar o papeѴ de utiѴidade da arte. O que outrora soava como uma resist࣑ncia ࢘s 

garras do mercado sobre as produçॗes artझsticas de vanguarda, hoje pode ser uma 

corroboraç࢛o com a disputa egॕica e individuaѴista aѴimentada peѴos avanços do 

capitaѴismo transnacionaѴ, pouco ou nada conectando com uma reaѴ resist࣑ncia efetiva 

social. 

Como ratos de Ѵaboratॕrio do sistema capitaѴista, somos treinados 

ostensivamente para acomodar nossas reŐѴőaçॗes est࣐ticas, fझsicas e narrativas para 

manter a estabiѴidade de estruturas ficcionais de poder que operam sobre nॕs h࢙ muitos 

s࣐cuѴos. O que se disputa aqui s࢛o noçॗes perform࢙ticas das estruturas de poder que 

desautomatizem o giro das rodas, habilitando outros movimentos para fraturar as 

gaiolas e enganar as ratoeiras colonialistas dos Estados-nacionais. 

Ao mesmo tempo, a CiA dXs TeRrOrIsTaS n࢛o est࢙ interessada em criar uma 

hierarquia conceituaѴ que coѴoque a arte a serviço de um processo Ѵibert࢙rio-

progressista para corpas dissidentes marginalizadas. Isso seria diminuir o potencial 

inerente que as artes, enquanto campo de saber expandido, possuem por si, para 

reaѴizar recortes ocidentais que transformam pr࢙ticas de construç࢛o de mundo inteiros 

em meros instrumentos. 

Como dizia WaѴter Benjamin: ľA arte ࣐ educadora enquanto arte e n࢛o 

enquanto arte educadoraĿ ŐBENJAMIN, ƐƖƖƒ, p.ƐѶő. 

Para dar conta de tais complexidades, erigimos aqui alguns conceitos que o 

grupo tem usado para organizar nossas pr࢙ticas de Ѵuta, provenientes de trocas com 

outros artistas-ativistas que encontramos em nossa trajetॕria de trabaѴho e com os 

quais mantemos nossos escambos de afetos e c࢚mbios de saberes rumo a uma 

perspectiva concreta de um mundo sem prisॗes. 

Em ƑƏƐѵ, ano de fundaç࢛o da CiA dXs TeRrOrIsTaS, entramos em contato com 

o trabalho da poeta, educadora e abolicionista penal estadunidense Walidah Imarisha. 

Em poucas palavras, Imarisha consegue justificar o potenciaѴ do fazer artझstico 

na eѴaboraç࢛o da Ѵuta aboѴicionista: 
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Quando digo ࢘s pessoas que sou uma aboѴicionista prisionaѴ e que 
acredito em pॖr fim a todas as prisॗes, eѴas frequentemente me oѴham 
como se eu estivesse montada em um unicॕrnio desѴizando sobre um 
arco-झris. At࣐ mesmo pessoas engajadas em movimentos sociais, 
pessoas que reconhecem o sistema prisional atual como falho, ao 
fazerem suas crझticas parecem sempre ponderar: ļMas ࣐ isso que temosĽ. 
Apesar de nossa habilidade para analisar e criticar, a esquerda se 
enraizou naquiѴo que ࣐. Nॕs frequentemente esquecemos de 
vislumbrar aquilo que pode vir a ser. Esquecemos de escavar o passado 
em busca de soѴuçॗes que nos mostrem como podemos existir de 
outras formas no futuro. Por isso acredito que nossos movimentos por 
justiça precisam desesperadamente de ficç࢛o cientझfica. ŐIMARISHA, 
2016, p. 3). 

A fim de dar conta dessa abordagem no trato com a ficç࢛o cientझfica e os 

movimentos sociais que Ѵutam por mudança sociaѴ, Imarisha cunha o termo ficç࢛o 

vision࢙ria. Eixo centraѴ na construç࢛o das pr࢙ticas da CiA dXs TeRrOrIsTaS, trata-se de 

uma perspectiva de compreens࢛o e manejo de narrativa que nos ajuda a compreender 

as din࢚micas de poder e que inventa formas de imaginar cen࢙rios futuros mais justos. 

TaѴ como o afrofuturismo, ࣐ um movimento artझstico ampѴo que atravessa os modos de 

produç࢛o de mিѴtipѴas Ѵinguagens, perpassando peѴa ficç࢛o cientझfica, horror, reaѴismo 

m࢙gico, fantasia etc. O objetivo de Imarisha com esse conceito ࣐ buscar uma 

diferenciaç࢛o da ficç࢛o mainstream Őque tem o costume de repѴicar as desiguaѴdades 

existentes no presente em um futuro prॕximo ou distanteő, para evocar produçॗes que 

visem as possibiѴidades de criar um mundo meѴhor a partir da Ѵiteratura de ficç࢛o 

especuѴativa, mostrando mundos possझveis. 

Vivemos tempos de caos. Tempos de morte. De medo. De AfѴiç࢛o. 

Testemunhas do fim do mundo, habitamos constantes desarranjos que desviam 

compѴetamente nossas perspectivas. Quem achou que o apocaѴipse seria a dominaç࢛o 

de hordas de zumbis, se frustrou ao descobrir que tudo n࢛o iria passar de uma gripe 

muito forte. A gente pode morrer com um espirro. 

ƑƏƑƏ começou com um isoѴamento da popuѴaç࢛o mundiaѴ, trancada em p࢚nico 

em suas casas com seus estoques de comida e ࢙ѴcooѴ em geѴ, peѴo menos aqueѴas 

famझѴias com condiçॗes pra isso, j࢙ que muitos foram jogados ࢘ sorte ou tiveram que 

ignorar o isoѴamento para poder comer. A sensaç࢛o de histeria ࣐ constante. A ficç࢛o e 

a reaѴidade se borraram em uma dimens࢛o t࢛o surreaѴ que j࢙ n࢛o somos mais capazes 

de discernir o que ࣐ sensacionaѴismo e o que ࣐ uma quest࢛o de saিde pিbѴica. 
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Sabe essa agonia que d࢙ no corpo, que te faz perder a compѴeta noç࢛o do que 

 o reaѴ? Sente esse horror de parecer sempre estar como figurante em aѴgum࢛ou n ࣐

fiѴme de terror vioѴento e caॕtico esquecido em aѴgum Ѵink da NetfѴix? Quando sua vida 

parece que n࢛o ࣐ de verdade, que tudo ࣐ um roteiro de ficç࢛o cientझfica onde os 

roteiristas parecem se divertir a todo o momento colocando plot twists que soterram 

compѴetamente quaѴquer esperança que voc࣑ visѴumbre para que sua histॕria possa 

acabar bem? Fascismo escancarado, fake news, pragas virais que atravessam 

continentes. 

Viver na pris࢛o ࣐ assim. Sempre foi assim, todos os dias. Sॕ quem passou peѴa 

cadeia sabe como ࣐ esse horror internaѴizado e cotidiano comendo sua mente e sua 

aѴma todo o dia. A diferença ࣐ que n࢛o tem mat࣐ria bonita na teѴevis࢛o, nem instruçॗes 

institucionais para reduç࢛o de danos ou protocoѴos de autocuidado. A িnica resposta 

para os seus gritos s࢛o o eco e o abandono. 

Acreditamos que este ࣐ o momento perfeito para anaѴisar a import࢚ncia e as 

t࣐cnicas para se conceber, construir e organizar futuros melhores. 

Veja bem, a ficç࢛o vision࢙ria n࢛o ࣐ uma utopia, pois eѴa n࢛o imagina sociedades 

perfeitas e totaѴmente iguaѴit࢙rias. Utopias pѴenas s࢛o ing࣑nuas e n࢛o Ѵevam em 

consideraç࢛o a inexist࣑ncia de uma humanidade perfeita, o fato de que somos faѴझveis 

e sucumbimos a desejos/movimentos que nos levam a causar dor/dano a outrem. O 

princझpio da ficç࢛o vision࢙ria ࣐ mitigar os probѴemas dos sistemas, transgredindo a 

narrativa para uma possibiѴidade de mudança possझveѴ. A exempѴo disso, a prॕpria 

Walidah cita um trecho do discurso de Ursula K. Le Guin em que diz: 

Livros, voc࣑s sabem, n࢛o s࢛o apenas mercadorias. A motivaç࢛o peѴo 
Ѵucro est࢙ frequentemente em confѴito com os objetivos da arte. 
Vivemos no capitalismo. O seu poder parece ser inevit࢙veѴ. Assim era o 
poder divino dos reis. Os seres humanos podem resistir a qualquer 
poder humano e mud࢙-Ѵo. A resist࣑ncia e a mudança muitas vezes 
começam na arte, e muitas vezes mais na nossa arte Ō a arte das 
palavras. (LE GUIN, 2014). 

E compѴementa: Şݽ precisamente por isso que precisamos da ficç࢛o cientझficaŞ 

ŐIMARISHA, ƑƏƐѵ, p.Ɠő. Nॕs, dos movimentos cuѴturais de periferia, dos movimentos 

contra a vioѴ࣑ncia estataѴ, dos movimentos que Ѵutam por mudança sociaѴ e uma 

cidadania pѴena para todos e todas, precisamos da ficç࢛o vision࢙ria. 
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O conceito de Imarisha permite visѴumbrar um novo campo possझveѴ dentro da 

 ,rea de estudos cuѴturais e da criminoѴogia que permite, dentre muitas outras coisas࢙

uma participaç࢛o poѴझtica efetiva por parte de corpas dissidentes, socialmente 

minorizadas e excѴuझdas de espaços de debate. No trato com muѴheres trans e travestis 

sobreviventes do c࢙rcere, essa metodoѴogia tem nos ajudado a organizar uma pergunta 

que muitas vezes, no movimento repetitivo de sempre estar reagindo aos movimentos 

de morte que nos assolam, passa-nos despercebida: ľComo ࣐ o mundo que queremos?Ŀ. 

Responder a essa quest࢛o por meio dessa metodoѴogia exige uma compreens࢛o 

de nossos limites e falhas enquanto humanidade, levando-nos a uma reformuѴaç࢛o da 

quest࢛o para: ľComo ࣐ o mundo que queremos e que seja reaѴmente possझveѴ?Ŀ 

Essa perspectiva nos convoca a oѴhar com uma dureza am࢙veѴ para os 

paradoxos que habitam nossa miѴit࢚ncia e nossa vida, permitindo-nos um oѴhar crझtico 

sobre os fenॖmenos sociais da contemporaneidade e nossas Őreőaçॗes enquanto 

movimento de Ѵuta por mudança sociaѴ, sem que isso esbarre em egos infѴados ou 

situaçॗes de auto-sabotagem. AfinaѴ, estamos fazendo exercझcios de imaginaç࢛o poѴझtica 

que nos levem a pensar futuros possझveis, sem ter que Ѵidar com o incans࢙veѴ e 

desgastante trabaѴho de corresponder a este mundo que nos est࢙ dado. 

Ao colocar mulheres trans e travestis que tiveram seus direitos e autoestima 

constantemente violados para sonhar o futuro estamos conectando-as ao passado e ࢘s 

suas ancestraѴidades em um exercझcio de retomada da voz em primeira pessoa. Muitas 

vezes, no desenvoѴvimento do projeto, nos deparamos com situaçॗes em que essas 

muѴheres traziam ࢘ tona a memॕria daqueѴas que tiveram suas vidas ceifadas por um 

aparato poѴiciaѴ racista, transfॕbico e excѴudente Ѵegitimado por uma sociedade 

estruturalmente genocida, amante do punitivismo, para poder falar de si e, a partir desse 

movimento, iniciar seus primeiros esboços do que desejam para o futuro. 

Somos o sonho de nossas ancestrais. Vivemos muito daquilo que elas sonharam 

e que, ࣐ ࢘poca, Ѵhes diziam que seria impossझveѴ. Esse exercझcio de imagin࢙rio ࣐ uma 

pr࢙tica efetiva de participaç࢛o poѴझtica, pois coѴoca essas corpas em um processo 

profundo de refѴex࢛o sobre o mundo que temos e o mundo que queremos. Que 

caminhos nos trouxeram at࣐ aqui e que outros podemos criar. 

Uma possibiѴidade de debater o sistema punitivista e o sonho da aboѴiç࢛o penaѴ 

no oѴho do furac࢛o das contradiçॗes que operam sobre a realidade de uma humanidade 
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imperfeita, faѴझveѴ, mas possझveѴ de ser construझda de outra maneira. Desdobrar ficçॗes 

vision࢙rias a partir dos reѴatos pessoais de muѴheres trans e travestis que sobreviveram 

 um friccionar das esferas da fantasia e do real no intuito de que ࣐ rcere࢙s mazeѴas do c࢘

eѴas se borrem e se aѴterem simuѴtaneamente. Seja o campo da ficç࢛o que provoca 

movimentos para reescrever o futuro do nosso presente reaѴ seja peѴa pot࣑ncia e a dor 

de uma realidade que atravessa a obra de arte e ampѴia as possibiѴidades de reѴaç࢛o com 

a narrativa instaurada. 

Evidente que n࢛o ࣐ com quaѴquer estrat࣐gia discursiva que conseguimos 

aѴcançar esse objetivo poѴझtico a partir do fazer em arte. Para isso, nossa metodoѴogia 

de trabalho utiliza de uma perspectiva fractal. 

Fractais s࢛o figuras geom࣐tricas muito Ѵoucas, produzidas por meio de 
equaçॗes matem࢙ticas que podem ser interpretadas como formas e 
cores por programas de computador. Sua principaѴ caracterझstica ࣐ a 
autossimiѴaridade. EѴes cont࣑m, dentro de si, cॕpias menores deѴes 
mesmos. Essas cॕpias, por sua vez, cont࣑m cॕpias ainda menores e 
assim sucessivamente. Os fractais est࢛o Ѵigados a ࢙reas da fझsica e da 
matem࢙tica chamadas Sistemas Din࢚micos e Teoria do Caos, porque 
suas equaçॗes s࢛o usadas para descrever fenॖmenos que, apesar de 
parecerem aѴeatॕrios, obedecem a certas regras ŋ como o fluxo dos rios, 
as colmeias, o refletir da luz em um prisma. (LIMA, s. a., p. 2). 

Em entrevista conduzida pelos autores deste texto, Walidah Imarisha explica 

como sua co-editora, adrienne maree brown (grafa-se em minিscuѴoő, utiѴiza a din࢚mica 

dos fractos para descrever um modo de produç࢛o vi࢙veѴ para a construç࢛o de ficçॗes 

vision࢙rias, de forma coerente tanto do ponto de vista ࣐tico, est࣐tico e poѴझtico. Agir de 

forma fractaѴ significa reconhecer o fenॖmeno de que mesmo os menores movimentos 

s࢛o capazes de ir se refѴetindo, nutrindo e crescendo ŐCIA DXS TERRORISTAS, ƑƏƑƐbő. 

Assim, refѴetimos essa consci࣑ncia para a forma como nos tratamos e como tratamos 

quem se aproxima de nॕs. A proposta de uma pr࢙tica fractaѴ parte desse pressuposto 

de agremiar, relacionar, refletir e propagar as narrativas e modos de agir daqueles com 

e sobre os quais faѴamos. ݽ um movimento poѴझtico criativo que se apoia em fenॖmenos 

de criaç࢛o artझstica que se geram em reѴaç࢛o com as pessoas, para aѴ࣐m das caixas que 

organiza(ra)m o mundo da forma cisheteronormativa e supremacista branca ocidental 

que conhecemos. Dessa forma, quaѴquer pessoa tem potenciaѴ artझstico e reѴev࢚ncia 

est࣐tico-discursiva no processo de criaç࢛o, desde que se coѴoque disponझveѴ para 

refletir os movimentos de todos envolvidos no ato de fazer, sem a necessidade de 
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hierarquizar as funçॗes peѴo renome de escoѴas ou dipѴomas dos envoѴvidos. Essa 

reѴaç࢛o horizontaѴ entre grupos heterog࣑neos gera novos e diferentes princझpios de 

criaç࢛o que potenciaѴizam cada processo criativo de maneira particuѴar, enriquecendo 

o repertॕrio de pr࢙ticas e cuidados disponझveis em nosso arsenaѴ po࣐tico-terrorista. 

Frisamos: precisamos ser e pensar diferentes para construir coisas diferentes. 

N࢛o podemos usar as mesmas estrat࣐gias que operam o sistema que estamos tentando 

derrubar. 

Ainda sob a perspectiva fractaѴ podemos visѴumbrar outra reѴaç࢛o possझveѴ com 

o tempo. Tente acompanhar conosco. A narrativa branca segue um rumo linear em 

direç࢛o ao progresso e ao ato de seguir Őum percurso supremacistaő branco. Essa 

concepç࢛o nos afirma a todo momento que o passado est࢙ perdido e que o futuro ࣐ 

incerto, restando-nos apenas o contentar com o presente, com aquilo que temos e o 

que nos est࢙ dado. Na contram࢛o, povos africanos, afrodiaspॕricos e indझgenas 

sustentam saberes ancestrais (apesar das tentativas de silenciamento e soterramento) 

que nos convidam a pensar que a histॕria e o tempo se movem como ondas, de forma 

circular, espiral ou emaranhada. De forma fractal. Os sonhos, tecnologias e sabedorias 

de nossos ancestrais est࢛o conosco enquanto construझmos essa outra vis࢛o de histॕria 

e de mundo. Sendo assim, o futuro tamb࣐m est࢙ conectado e pode ser constantemente 

reescrito. 

Da mesma forma que a luz perpassa os fractos para promover ondas 

estrategicamente aѴeatॕrias de propagaç࢛o, os movimentos de uma pr࢙tica fractaѴ 

buscam comungar reѴaçॗes com aqueѴes que est࢛o hegemonicamente apartados dos 

espaços de faѴa, ao mesmo tempo em que redimensionamos o tempo de nossas 

criaçॗes, para reescrever futuros meѴhores com puѴs࢛o de gente diversa, 

artistasņaboѴicionistas ou n࢛o. 

Apesar do potenciaѴ poѴझtico, presente na metodoѴogia apresentada, nossa 

pr࢙tica na Ѵida com o ativismo abolicionista penal, com foco no cuidado com mulheres 

trans e travestis, nos mostrou que escavar o passado de corpas continuamente 

vuѴnerabiѴizadas tamb࣐m ࣐ trazer a tona dores que muitas vezes n࢛o est࢛o prontas para 

lidar. 

Evidente que n࢛o podemos crer que indivझduos vioѴados em camadas diversas, 

que t࣑m sua integridade fझsica, emocionaѴ, espirituaѴ e psझquica massacradas em um 
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processo Ődeőformativo de car࢙ter punitivista coѴoniaѴ, poderiam aѴcançar a retomada de 

sua dignidade com uma aç࢛o de foco uniѴateraѴ. Se a doença causada peѴo c࢙rcere ataca 

mিѴtipѴas facetas da pessoa presa, a ponto deѴa aceitar abrir m࢛o da prॕpria 

humanidade, a cura tamb࣐m precisa seguir a mesma muѴtipѴicidade e compѴexidade. 

H࢙ um compromisso com o cuidado dessas pessoas que vai muito aѴ࣐m de um 

processo formativo de conscientizaç࢛o poѴझtica ou de acesso a renda. ݽ preciso 

estabeѴecer Ѵaços afetivos, encontros de amor e empatia, para que essas muѴheres que 

se viram descartadas a todo momento possam confiar na possibilidade reaѴ de mudança 

em suas vidas. 

Toda pessoa tem um sonho. Foi isso que uma das 24 travestis e mulheres trans 

integrantes do Projeto TRANSgressoras ou Como Recuperar o FॖѴego Gritando disse 

em uma entrevista. Mesmo depois do abandono, da vioѴ࣑ncia, do desemprego, da 

transfobia, da pris࢛o, eѴa ainda acredita que toda pessoa tem um sonho. E ࣐ a 

possibiѴidade de sonhar que estamos aѴimentando. Nॕs que trabaѴhamos na rede de 

assist࣑ncia sociaѴ, que atuamos nas poѴझticas pিbѴicas de proteç࢛o e garantia de direitos, 

que colaboramos em coletivos e movimentos para reduzir os danos da desigualdade e 

da criminaѴizaç࢛o. Nॕs que acompanhamos esse projeto e vimos como impactou muitas 

vidas positivamente, possibiѴitando processos de autonomia de v࢙rias dessas muѴheres, 

que puderam aѴugar imॕveѴ para morar e continuar com seus projetos de vida. Que 

puderam se organizar, garantir o feij࢛o e a depiѴaç࢛o a Ѵaser, ter as condiçॗes mझnimas 

para poder voltar a sonhar. 

O que vivemos com as TRANSgressoras foi muito mais do que fornecer auxझѴio 

em dinheiro ŋ embora isso tenha sido importante para muitas delas se organizarem. 

Esse projeto trouxe para essas mulheres dignidade, trouxe a possibilidade de resgatar e 

ressignificar histॕrias que poucas pessoas t࣑m interesse em conhecer. O projeto 

ofereceu formaç࢛o artझstica e informaç࢛o, agregando conhecimento sobre seus direitos. 

Agora eѴas s࢛o ouvidas, t࣑m visibiѴidade com oѴhos de cuidado, de acoѴhimento. E foi 

isso que permitiu a reѴaç࢛o de afeto que construझmos. Dividimos caf࣐s, consuѴtas 

m࣐dicas, idas ao cartॕrio. Fizemos comida e aѴmoçamos juntes. No decorrer do projeto, 

percebemos o envoѴvimento e a empoѴgaç࢛o dessas muѴheres trans e travestis ao 

produzirem materiais artझsticos e poѴझticos incrझveis, contando suas histॕrias de forma 

muito verdadeira. Sem medo de serem julgadas, como foram pela rua e pelos tribunais. 
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Conversando e convivendo com elas, observamos os seus movimentos em processos 

de autonomia e autoestima, e sabemos que foram plantadas sementes em cada uma 

delas. O projeto trouxe possibilidades, perspectivas e visibilidade para pessoas tantas 

vezes esquecidas ou criminaѴizadas. Provocou refѴex࢛o, pensamento crझtico e 

responsabiѴizaç࢛o. Sentimos impactos sociais muito profundos, que tocaram a vida 

dessas mulheres de forma muito positiva. Foi t࢛o importante, eѴas se sentiram t࢛o 

pertencentes e acoѴhidas, que com a finaѴizaç࢛o do projeto, infeѴizmente aѴgumas 

entraram em um processo de recaझdas no uso abusivo de subst࢚ncias psicoativas, e 

consequentemente em processo de desorganizaç࢛o, pois j࢙ n࢛o conseguem enxergar 

alternativas que possam lhes dar estrutura para seguir em frente. 

Situaç࢛o preocupante j࢙ que ࣐ um retrocesso em reѴaç࢛o a tudo que 

conquistaram durante o perझodo em que participaram do projeto. ݽ preciso repensar o 

que ࣐ a autonomia, como construझmos as condiçॗes sociais e individuais necess࢙rias 

para ela, como encaminhamos e fortalecemos as pessoas para isso, com especial 

atenç࢛o ao processo de ressignificaç࢛o de suas trajetॕrias. 

O projeto TRANSgressoras, fruto de um sonho se tornando mat࣐ria viva, foi um 

instrumento de provocaç࢛o para repensar e estruturar poѴझticas pিbѴicas voѴtadas para 

essa popuѴaç࢛o. Isso deve ser feito sempre com respeito, empatia, tentando viabiѴizar 

garantias de direitos, pois sabemos dos traumas e vioѴ࣑ncias sofridas por eѴas, dos 

direitos negligenciados. Precisamos ouvi-Ѵas, entend࣑-Ѵas e deix࢙-las que exponham as 

dificuldades que sentem e o que de fato contempla e responde a suas necessidades. O 

acompanhamento dessas mulheres precisa ser construझdo por um conjunto de poѴझticas 

de saিde, habitaç࢛o, trabaѴho, educaç࢛o, cuѴtura, assist࣑ncia sociojurझdica e n࢛o 

somente por programas provisॕrios e Ѵimitados, que n࢛o atendem toda a demanda. 

Nossos movimentos e açॗes devem criar as condiçॗes para que se reconheçam 

enquanto protagonistas de suas histॕrias. S࢛o pessoas que est࢛o em situaç࢛o de 

vuѴnerabiѴidade sociaѴ h࢙ muito tempo, que estiveram recoѴhidas e ameaçadas peѴo 

sistema carcer࢙rio por muitos anos. Ent࢛o o processo de revisitar e reinventar suas 

histॕrias ࣐ doѴoroso, precisam de suporte, precisam que as respeitem e Ѵhes d࣑em 

possibiѴidades de organizaç࢛o e perspectiva de futuro. Desejamos que as experi࣑ncias 

desse projeto, possझveѴ por conta dos movimentos de cuѴtura da periferia, sejam um 
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pontap࣐ iniciaѴ para novos modeѴos de poѴझticas pিbѴicas integradas que de fato 

efetivem garantias de direitos. 

Em uma conversa reaѴizada com Sayak VaѴ࣑ncia ŐCIA DXS TERRORISTAS, 

ƑƏƑƐő, pesquisadora em fiѴosofia, teoria e crझtica transfeminista, fomos apresentados a 

mais um conceito agregador que nos permite desenhar estrat࣐gias para a Ѵida com essa 

ferida social que aparece em nosso trabalho. 

A autora começa questionando o conceito de cidadania, sॕcio-historicamente 

dado como padr࢛o de organizaç࢛o de nossas reѴaçॗes humanas, mas que na verdade 

esconde seu reaѴ serviço poѴझtico-simbॕѴico, retratado peѴo ideaѴ imag࣐tico de 

representaç࢛o do homem revoѴucion࢙rio franc࣑s, sob o contrato sociaѴ do humanismo 

europeu. Sayak nos lembra, que apesar de todas essas ordenaçॗes que sempre 

mantiveram a coreografia dos binarismos (colocando homens e mulheres, brancos e 

negros, nativos e imigrantes, em situaçॗes hier࢙rquicas de poder de um apartheid 

veѴadoő, os feminismos vem construindo pr࢙ticas de cuidado para sustentaç࢛o da vida 

desde muito tempo. Essas pr࢙ticas no cuidado com a comida, com o bem estar, com a 

saিde, t࣑m sido perpetuadas na contram࢛o da cidadania humanista progressista, 

produzindo seguridade aos desprovidos de acesso ao ideaѴ Őquase inaѴcanç࢙veѴ para 

povos do sul) do homem bom e vencedor. 

EѴa nomeia esse modo de organizaç࢛o sociaѴ de cuidadania e avança em uma 

refѴex࢛o sobre as pessoas que, ao Ѵongo do processo histॕrico coѴoniaѴ, n࢛o tem se 

encaixado dentro dos binarismos que conferem ao indivझduo a categoria de cidad࢛o. 

Ao traçar uma arqueoѴogia poѴझtica das redes afetivas que s࢛o feitas a partir do 

queer Őou cuir, ou kuir, ou bicharia, ou traviarcado, ou sapat࢛o, ou marica, o nome voc࣑ 

pode decidir) desde muito tempo, afirmando que a cidadania nada mais ࣐ do que uma 

ficç࢛o poѴझtica e que, na reaѴidade, ࣐ a dissid࣑ncia e o cuidado que tem movido o mundo 

para os rumos que almejamos, a partir desse termo (cuidadania), ela brinca com a 

palavra queer para enunciar o conceito de cuirdadania (com grafia desamericanizada), 

que utiѴiza para nomear as pr࢙ticas construझdas por corpas dissidentes, que tamb࣐m 

aѴ࣐m de atuar com as pr࢙ticas de cuidado tamb࣐m atravessam a seara da dissid࣑ncia 

sexual. 

Acontece da seguinte maneira. Em tempos como os nossos, de pandemia, de 

caos e precariedade, o Estado coopta a ideia de cuidadania para sua performance cidad࢛ 
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humanista de controle de poder. Ao convocar para que as pessoas fiquem em casa e se 

cuidem, o Estado performa uma figura de cuidador preocupado, mas deixa de fora da 

narrativa os casos das corpas que ficam ainda mais vuѴner࢙veis ao estarem isoѴadas com 

seus agressores. Como uma pessoa trans, comumente vझtima de vioѴ࣑ncia continuada 

da famझѴia, pode manter isoѴamento em um espaço que para eѴa e para a integridade de 

sua exist࣑ncia n࢛o ࣐ nada seguro? Ou seja, nas entreѴinhas, o exercझcio concreto que o 

Estado faz ࣐ o de perpetuar a narrativa binarista heterossexista da poѴझtica de vigiѴ࢚ncia 

de que o bom cidad࢛o Őque, por questॗes ॕbvias j࢙ esboçadas, n࢛o pode ser quase 

nenhuma de nॕső h࢙ de sobreviver. 

Na contram࢛o disso, a pr࢙tica da cuirdadania opera nas ruas, acoѴhendo aqueѴes 

e aqueѴas que se viram ࢘ reveѴia do modeѴo de seguridade instaurado, descartadas de 

quaѴquer pr࢙tica ou performance de cuidado. Seu compromisso est࢙ em desobedecer 

Őos c࢚nones binaristaső e seguir existindo e resistindo para aѴ࣐m da vioѴ࣑ncia. ݽ o de 

provocar o horror de mostrar o quanto somos capazes de sermos felizes, mesmo 

desobedecendo, mesmo n࢛o encaixando. 

Essa ࣐ a sझntese e o mote pr࢙tico desse conceito: nossa maior vingança ࣐ sermos 

muito feѴizes e ࣐ sob esse princझpio que precisamos estabeѴecer nossas reѴaçॗes de Ѵuta 

poѴझtica, pautados na busca do prazer, do desejo, da pot࣑ncia, ࢘ reveѴia da profecia 

mॕrbida que os c࢚nones europeus fizeram sobre nॕs e sobre nosso futuro. 

Em nossas pr࢙ticas, essa perspectiva cabia para conceituar um dos piѴares 

estruturantes de nosso trabaѴho: produzir narrativas de denিncia sem reforçar 

estereॕtipos de pessoas vioѴentas ou de coitadas a essas muѴheres. Denunciar sem 

perder a pot࣑ncia de perspectiva, sem desviar do protagonismo que cada uma exerce 

sobre a sua prॕpria histॕria e sobre a Őreőescritura de seu futuro. 

ConcѴus࢛o 

Este texto ࣐ uma tentativa de demonstrar as condiçॗes terrझveis e desumanas 

em que vive a maioria das travestis e muѴheres trans no BrasiѴ, marginaѴizadas por n࢛o 

se submeterem ࢘s normas de g࣑nero e sexuaѴidade, e depois criminaѴizadas por viverem 

 o. A partir das࢛s margens da vida. No fim das contas, criminaѴizadas por serem quem s࢘

experi࣑ncias com o projeto TRANSgressoras ou Como Recuperar o FॖѴego Gritando, 

projeto artझstico-ativista e poѴझtico com muѴheres trans e travestis sobreviventes do 
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c࢙rcere, discutimos conceitos teॕricos e experi࣑ncias vividas sobre o funcionamento do 

sistema de justiça criminaѴ, e como determinadas popuѴaçॗes se tornam mais 

vuѴner࢙veis a eѴe. Nesse caso, como nossas companheiras se tornaram aѴvos da poѴझcia 

e da pris࢛o por conta da transfobia, do racismo, do machismo e da pobreza. 

Mas este texto tamb࣐m ࣐ um passo aѴ࣐m. Porque na reѴaç࢛o que construझmos 

ao Ѵongo do projeto, entendemos que a denিncia nunca ࣐ suficiente. Aprendemos que 

o afeto e o cuidado ŋ consigo e com outros(as) ŋ ࣐ uma importante ferramenta poѴझtica 

de transformaç࢛o. Porque a marginaѴidade pode ser enfrentada em bando. Quando 

estamos de m࢛os dadas, nos apoiando e fortaѴecendo, conseguimos enfrentar a 

correnteza, segurar nossas companheiras por perto, criar meѴhores condiçॗes de 

trabalho ŋ mesmo um trabaѴho sem reguѴamentaç࢛o. Reduzir danos. Buscar serviços, 

profissionais, acessar poѴझticas pিbѴicas e grupos n࢛o institucionais. Aprender, em 

coѴetivo, as infinitas possibiѴidades de bem viver. PossibiѴidades que s࢛o 

constantemente desafiadas, mas seguem existindo. Porque enquanto estivermos aqui, 

sonhando e Ѵutando, novas possibiѴidades v࢛o surgir. 

Este texto ࣐, portanto, um reѴato de experi࣑ncia e um suspiro conjunto. 

Queremos aqui dividir as dificuldades e conquistas de um projeto abolicionista prisional 

que integrou saberes da criminologia, do direito penal, das artes, dos estudos culturais, 

da socioѴogia, da saিde, do serviço sociaѴ, das biqueiras, das avenidas e dos centros de 

acoѴhida. Um projeto que nos possibiѴitou fazer um diagnॕstico interseccionaѴ da 

vioѴ࣑ncia do sistema de justiça criminal, do policiamento e do encarceramento, ao 

mesmo tempo em que aprendemos a combater a marginaѴizaç࢛o e visѴumbrar outros 

mundos. 

 o࢛disso que esse movimento trata. De escutar e ecoar essas histॕrias que n ݽ

nos deixaram ouvir. De enaltecer a verdade de quem vive, de quem faz, de quem ࣐, 

sempre em primeira pessoa. ݽ um antimanuaѴ, um convite para recusar a todas as regras 

e normas conhecidas para, a partir de novos pactos, construir um outro mundo possझveѴ. 

MuѴheres que Ѵançaram sobre si mesmas um ebॕ de proteç࢛o, que reinventaram a si 

mesmas para coѴapsar os c࢚nones desse mundo faѴido. Que aprenderam a se renomear 

para assim ensinar a renomear todas as outras coisas do mundo, reinventar significados 

e inaugurar sentidos e sentires. Portadoras de uma fragilidade indestrutझveѴ. Profetizas 

do apocaѴipse, aqueѴas que v࣑m para anunciar o fim como prॕѴogo do começo. Ou, 
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evocando Jota Mombaça: ľPorque ŐeѴeső n࢛o sabem que, uma vez aos pedaços, nॕs nos 

espaѴharemos. N࢛o como povo, mas como peste: no cerne mesmo do mundo, e contra 

eѴeĿ ŐMOMBAÇA, ƑƏƐƕ, p. ƑƐő. 

Toda pessoa tem um sonho. Mesmo que seja o de, diante de muitas escolhas, 

n࢛o escoѴher nada. N࢛o fazer tantos pѴanos. Sॕ abrir os oѴhos, Ѵevantar e viver. Depois 

do abandono, da vioѴ࣑ncia, do desemprego, da transfobia e da pris࢛o, estar viva quase 

parece um sonho. 

Se chover, abrir a sombrinha. Se fizer calor, abrir a janela para o vento entrar. 

Foi assim que uma outra das Transgressoras descreveu sua vida e seu objetivo hoje que 

conquistou sua autonomia. O nosso sonho ࣐ este: que as poѴझticas pিbѴicas e nossos 

movimentos de Ѵuta por mudança poѴझtica façam com que toda pessoa tenha uma 

sombrinha para se proteger da chuva e uma janela para abrir quando fizer calor. 

Condiçॗes concretas para retomar controѴe de seus destinos. Para poder sonhar. 

Recuperar o fॖѴego gritando. 

Notas 
1  Doutorando em Artes pelo PPGAC-USP ŐPrograma de Pॕs Graduaç࢛o em Artes C࣑nicas da 

Universidade de S࢛o PauѴoő, Mestre em Artes peѴo PPGAC-USP. Possui especiaѴizaç࢛o em 
Psicopedagogia e Arteterapia peѴa FacuѴdade PauѴista de Artes, BachareѴado em Artes C࣑nicas e 
Licenciatura em Educaç࢛o Artझstica peѴa mesma instituiç࢛o. ݽ co-fundador do coletivo de arte-ativismo 
CiA dXs TeRrOrIsTaS e coѴabora com a Rede de Proteç࢛o e Resist࣑ncia Contra o Genocझdio 

2  Mestre (2018) e Graduado (2016) em Direito pela UNESP. Graduando em Pedagogia pela Univesp. 
Lझder do NEPAL ŐNিcѴeo de Estudo e Pesquisa em Aprisionamentos e Liberdadeső. ݽ pesquisador, 
educador popuѴar, agente da PastoraѴ Carcer࢙ria e coѴaborador da Frente Estadual pelo 
Desencarceramento de S࢛o PauѴo. Atua como gerente de um serviço da rede socioassistenciaѴ da 
cidade de S࢛o PauѴo. 

3  A exemplo disso podemos citar todos os movimentos de luta de professores, ou a tentativa de tomada 
de discurso de movimentos sociais de imigrantes durante a Copa do Mundo de 2014, ou as lutas 
histॕricas de movimentos como os de trabaѴhadores rurais sem terra e trabaѴhadores urbanos sem teto 
ŋ todas nomeadas peѴa mझdia hegemॖnica como atos terroristas que ferem os interesses comuns do 
Estado Naç࢛o. 
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