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Por mais que voce corra, irmao
Pra sua guerra vao nem se lixar

Esse e 0 xis da questao
J3 viu eles chorar pela cor do orixa?

E os camburao 0 que sao?

favelacomo quilombo: racializa<;ao no
enfrentamento da vtolencta do Estado1

r



3 Boa Esperance, rap do compositor Emicida, album Sobre Criancas, Quadris, Pesadelos
e Licoes de Casa, 201 5.

4 Em minha rese de Doutorado analisei os significados da politica em um bairro da peri
feria de Fortaleza, 0 Conjunto Palmeiras, considerado exemplar em tennos de organize
~o dos moradores. Em etnografia reahzada durante uma campanha e1eitoral municipal
no ano 2000, encontrei 0 termo eomunidade como a forma linguistica de mediacao
peJa qual se buscava reverter 0 estigma associado ao bairro e pela qual se legitimava a
relacao com a politica e os politicos. 0 titulo da tese e IiA Favor da Comunidade. Modos
de Viver a Politica no Bairro" publicada em livro em 2012 (ed Pontes).

5 Para urn historico do significado de favela 00 Brasil ver Zaluar e Altivo (2006) e
ValJadares (2005), esta Ultima uma investigacao de como favela foi "inventada" como
pro~lema social e como probJema socio16gico. Estes autores realizaram urn apanhado
critico cia producao sobre favela nas areas de urbanismo e sociologia urbana.

Negreiros a retraficar
Favela ainda e senzala, jaoJ

Bomba rel6gio prestes a estourar-'
(EmicidsJ 20) 5)

Ate 0 comeco dos anos 2000 no Brasil, 0 termo favela era majori
tariamente censiderado pejorativo e depreciative, sendo, no mais das
vezes, substituido pela palavra comunidade pelos moradores e pelas
liderancas locais em suas falas politicas". Comunidade era urn termo
preferido para fazer face a longa historia de construcao do estigma
associado a favela no Brasil', em formulacoes recorrentemente refor
cadas por parte das politicas publicas, cia policia, da midia, da classe
media ou mesmo dos pesquisadores na Universidade.

Os pr6prios moradores dos bairros designados como favelas, ao
se relacionarem com 0 estigma de diversos modos, em geral, evitavam
usar 0 termo para se referir ao seu lugar de moradia. Eventualmente, era
comum encontrar uma referenda a favela pelos moradores como 0 local
onde outros proximos moravam, aqueles considerados mais pobres ou
que habitavam as "areas perigosas" do bairro (MATIOS, 2012).

Entre as liderancas com quem estive em contato durante minha
pesquisa de doutorado realizada no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza,
entre 0 final dos anos 1990 e os primeiros anos do seculo XXl, 0
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favela era quase sempre evitado no cotidiantefl1lo ., . _ 0, excelo quando
texto de relvlndlca~ao aos governos ou institui - fern con . .. _ ~oes para nan-

Oto de pro)etos locals, situacao na qual 0 termo 'ciall1e ~.. . . aparecla como
sinonimO de carencias SOCIalS e economicas de vari tilugar . nos IpOS.

As categorias "bairro popular", "favela", tlcomunidade" e "conjun-
to habitacional" configuram um tipo de zoneamento moral para os
individuos e institui~oes envolvidas nestas classifica~oes (MATTOS e
ZEPPETELLA,2012). Seus usos pelos agentes variam conforme as si
tua~6esutilizadas e os efeitos que que rem produzir nos interLocutores.
Taiscategorias aparecem nas falas relacionadas as estruturas fisicas,
as normas legais e as distincoes de status social entre os moradores e
outrosagentes que atuam nesses bairros.

Quando se trata de se categorizar como habitante de um conjun
to habitacional em vez de morador de uma favela, essa distincao era
tida majoritariamente como urn suporte territorial positivo da iden
tidadepessoal. Encontramos categorias negativas usadas muitas vezes
para se distanciar socialmente dos seus "vizinhos" em situacoes nas
quaisse quer estabelecer uma relacao de superioridade, criando um
jogode proximidade espacial com distanciamento social (MATTOS e
ZEPPETELLAJ 2012).

A nomeacao do bairro e dos espacos dentro deste e situacional
e frequentemente encontra variacoes em contextos eminentemente
conflituosos.Alem do termo "comuni dade", encontramos "conjunto
habitacional"em varias situacoes como uma especie de "progressao de
status"no sentido atribuido ao local. Em geral, nas situacoes encontra
das,vai deixando de ser nomeado como favela, ocupacao, invasao. ao
Conquistarcerta infraestrutura de iluminacao. agua encanada, esgota
mento sanitario e transporte publico, a partir das lutas dos morado~es
por legitima<;aode seu direito a cidade. Neste sentido, tais categonas
llngu' ti . be li de significa~ao e um1S cas expressam uma disputa SIm 0 ca .
orde TIOS ZEPPETELLA,2012).namento estrategico-politico (M.A: e
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6 0 termo utilizado para se referir aos lideres em bairros de periferia tem mudado no
Brasil: de "liderancas", no seculo xx, para "ativistas" no seculo XXI, 0 que implica em
outra concepcao do trabalho de mobilizacao politica, que se pro pOe mais honzoural,
caracteriS"tica do novo seculo e de sua dinamica de redes (ver Castells, 2003). Esta
mudanca de termos merece uma discussao 3 parte.

7 0 tema original cia minha pesquisa de pes-doc eram os movimentos contra a violenda
policial e 0 racismo, enfocando as conexoes entre os ativistas no Brasil enos Estados
Unidos. Em Nova York, e, posteriormente, no Rio de Janeiro, conheci alguns dos prin
cipais ativistas contra a violencia policiaJ no Pais. De volta ao Brasil, em 20 16, realizei
entrevistas com ativistas no Rio de Janeiro e participei de duas edi~Oes do semiruirio
"Para que e para quem servem as pesquisas nas faveIas?", em 2016 e 2017, alem de
realizar emografias no meio digital, em redes sociars principalmente, desde 2014.

o mundo social e um lugar de iutas a prop6sito de palavras
que devem sua gravidade - as vezes sua violencia - ao fato de
que as palavras fazem as coisas, em grande parte, e ao fato de
que mudar as palavras e, em termos gerais, as representacoes
( ...), ja e mudar as coisas. A politica e no essencial Ulna quesrao
de palavras (BOURDIEU, 2004, p.71).

Na pesquisa que apresento aqui", estou interessada em inves
tigar 0 que os recentes usos que vem sendo feitos da palavra favela
a partir da segunda decada do seculo XXI significam em termos dos

Neste artigo, meu objetivo e compreender como, a partir da segunda
decada dos anos 2000, a categoria favela foi sendo gradualmente res
significada politicamente pelos ativistas" nos bairros de periferia no
Brasil como estrategia de enfrentamento do Estado, ao mesmo tempo
em que foi adquirindo um sentido racializado, que irei explorar aqui.
Parto da cornpreensao da linguagem como combate para refletir sobre
a ressignifica~ao da categoria favela em urn novo contexto politico e
social do Pais.

Para tomar as formas linguisticas como objeto, estou inspirada
em Wittgenstein (1 984) - "representar uma linguagem signifies re
presentar-se uma forma de vida" (p.I 5) - mas tambem em Bourdieu
(2004), para quem a politica e uma arena de lutas linguisticas, como
ele afirma em Coisas Ditas:
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contextos das lutas sociais nas periferias brasil .noVOS asueiras, pensando-
010 campo de disputas linguisticas ...os co

em outre trabalho (MATIOS e ANDRADE 2016) fleri
.D , , re etimos

bre a dimensao dos usos da linguagem como tatica s b . . _SO . 0 a insprracan
de Certeau (1990). Na ocasiao, pensavamos sobre os usos dos dimi-
nutivoscomo formas de se referir aos lugares de moradia em situacoes
potencialmente conflituosas no cotidiano, em processes nos quais os
agentes visavam se legitimar e se proteger das amea~as latentes. Assirn,
por exemplo, encontramos, numa situa~ao de ocupa~ao ilegal de um
terre no proximo a urn conjunto habitacional, a frequencia de usos
de diminutivos para informar como iam se estabelecendo ali - me
lhorando "devagarzinho" as suas "casinhas", tudo "legalmentezlnho"
(MATIOS e ANDRADE, 2016).

Certeau (1998) nos inspirava a pensar, neste sentido, a lingua
gem como "arte dos fracas", que aproveita as "ocasioes" e nao tem
um projeto global: e astuciosa e surpreendente. 0 autor encontra nas
formasde falar, assim como nas maneiras de habitar, circular, ler, ir
as compras ou cozinhar, habilidades na arte de dar golpes no campo
do outro. Os modos de operar a linguagem, assim, seriam "relativas a
ocasioese destinadas a seduzir, captar ou inverter a posicao linguistica
dodestinataxioII (CERTEAU, 1998, p. 103):

Enquanto a gramatica vigia pela propriedade, as alteracoes re
t6ricas (desvios metaf6ricos, condensa~oes elipticas, miniaturi-

- ,. ) . eli 0 uso da lingua por locutoresza<;oesmetonlmlcas etc. In cam . .
nas situacoes particulares de combates linguisticos ntuais ou

. ., d ou de J'ogos de forcas,efetivos, Sao indicadores e consumo
bl ~tica do enunciado. (...)Estao na dependencia de uma pro ema . ,
. ilise 'maneiras de fazer Iessas 'maneiras de falar' fomecem a an _

.. Afinal de contas. saourn repert6rio de modelos e hipoteses .
. , . al das taticas (CERTEAU,apenas variantes, numa senuonca ger

1998, p. 103).
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Mesmo sem perder de vista 0 contexto social de desigualdades
econ6micas e politicas no qual a linguagem dos diminutivos e ero-
pregada enquanto "tatica" em nossa analise (MATIOS e ANDRADE
2016) ela esta referida a uma dimensao microssociol6gica do enfren~
tamento dos conflitos na vida ootidiana, destinada a garantir que as
formas de vida dos agentes que os empregam sejam legititnadas em
termos de eerta "harmonia" ou consenso moral.

Na atual analise que fac;oda gramatica na qual a favela vem sen
do empregada em contextos de luta politica nos iiltimos dez anos no
Brasil, aparece uma dimensao da linguagem como combate estrategico
- ao inves de tatico =, na quaJ as agentes que a empregam prcpoen, 0
enfrentamento de uma categoria linguistiea sob a qual pesa urn estig
rna construido ha mais de um seculo,

Interpreto este combate linguistico tendo como pano de fundo
teorico 0 que Honneth (2003) chama de "luta pOI reconhecimento"
a partir de sua leitura dos conflitos socials dentro de uma "grams
tica moral", em processos nos quais as agentes sao principalmente
motivados por expectativas de reconhecimento do seu proprio valor
individual e coletivo.

Valladares (2005) expressa como 0 valor pessoal do dito "favela
do" era deoegado pelo estigma: (((...) e importante lembrar que 0 ter
rna favelado, originalmente 0 habitante da favela, ou seja, de urn Iugar
determinado, passou a designar de maneira pejorativa quem que! que
ocupe qualquer lugar social marcado pela pobreza ou pela ilegalidaden
(p.lS 1). Como se 0 lugar de moradia se eonsubstanciasse num tugar
moral personalizado no habitante, que passa a ser considerado abjeto,
perigoso, marcado pela condicao de inferioridade.!

E neste sentido que Honneth (2003) vai propor a interpreta~ao
d nfli . , b nh . nto SOCIal,os co ItOSSOCIalSem terrnos de usca por reco ecune

"fa dadO" ~
8 Nero de pobreza e ilegalidade, acrescento que 0 estigma da "favela" e do V

implicitamente relacionado a raca, como irei discutir adiante,



9 Estarei concentrada aqui principalmente em enrrevistas realizadas com ativisras do
Rio de Janeiro embora outros dados da etnograna apontem para urna mudance ampla
dos uses da palavra favela em todo a Pais, com as mesmos contex(OSe sjgnjficados.

lOP 1 . • _.s t: B'I em 20 lOa maioria dae a pnmelTa vez na hist6ria do censo demogrdUCOno rasu, .
1 ( . rotaliza a que e cODSlde-popu a~ao brasileira se declarou preta au parda CU]" soma

d . d 1996 4~% se aUIO
fa a a popuIa~ao negra), totalizando 5] %. No censo antenor, e ,
declaravam negros.

It 0 F' 2007 e se apresenta em
orum Social de Manguinhos comecou a sua atu3~ao em .' . tos

Sua ' . • d es insntul~oes, movunenpagma no Pacebook como "espaco que reune mora or I ., -0 diret<t
sOCiais que defendem a cidadania a as direitos socia is, atraves da partiClpa~a

De que modo a categoria favela, ao ser utilizada por liderancas
com uma significacao nova, politizada e positivada, expressa esta busca
por reconhecimento social, ao mesmo tempo em que traz implicito
um processo de conquista de autoestima e auto respeito individual e
coletivo?

Estarei analisando esta questao a partir da emergencia de discur-
50S dos movimentos contra a violencia policial nos ultimos cinco anos,
tendo por base as favelas cariocas, principalrnente, nos quais a questao
racial vern passando a ocupar um lugar central. 9 MIDha hip6tese e
de que a processo cada vez mais amplo de auto reconhecimento dos
moradores das favelas enquanto negros, que se da no Brasil a partir
dos anos 20001°, carninha junto com diversas situacoes de positivacao
da nocao de favela.

Em entrevistas que fiz com Iiderancas do Forum Social de
Manguinhos (/(Favela') de Manguinhos) ,II do Movimento Maes de

coJllOum proces~o que e~volve antes de 1IlaiS1lIeJata
gressivado respeito por 51 pr6prio: ;:r~Dq1"'1I

S6 gracas a uma aquisi~o cumuJativ d
. . a e autoconfian~ auto

respeito e autoestima, como garante .
sucesslvamente as trb

fonnas de reconhecimento uma pesso •. .' a e capaz de se conce-
ber de modo irrestnto como ser autonomo . di id. . e 1D VI uado e de
se identificar com seus objetivos e seus desejos (HONNETH
2003, p. 266). '



na concepcao, construcao, execucso, monitoramento e controle social das politicas
publicas" (https://www.{acebook.com/forumsocialdemanguinhosl. Acesso em 30 de
junho de 2017). Ultimamente 0 FSM vern se dedicando as lutas contra a politica de
remocoes do PACna favela e as denuncias contra a violacao de direitos human os.

12 0 Movimento Maes de Manguinhos foi criado em 2016 com a apoio do Forum Social
de Mnngwnbos e cia Anistia International e e liderado par miles que perderam seus 6·
lhos assassinados par policiais da Unidade de Policia Pacificadora local, a partir de 2013.

13 0 Coleuvo Papa Reto existe desde 2014, e se define como "urn colerrvo de cornunica
t;30 independente composto par jovens moradores dos Complexes do Alem30 e :~
Tem como (oco propagar noricias de dentro do morro: eventos protestes. reivindi-

I d de Favela tendo tortecacees... E tambem atua como urn canal que mostra a rea 1 :1 c • .
" voca~lo rdleXlvaimportancia na "midia de guerrilha em tempos de guerra e 03 pro

. d ?" (h tp '1 "W'W fac~book.com r~do uate onde e verdade a que diz :1 grande rm ia t s.'· _
CoJetivoPapoReto/abaut/?ref=page.J.nttrnaJ. Acesso em 30 de:)unbo de 201 .

rqut tIes JutOO-
14 Os names reais dos meus interlocutores neste arngo sao usndos tanto po . respcitlf

. bu co com ~-ozarnm que suns entrevistas servissem a pesquisa, quanta porque . dese1l\,olvo.
.,.i ent!xilo que aquia autoria das ideias com as quais eles contribu ram pam a r , • . "to nOS

. 1 d referencHlem negrtIS A cbservacao de que Raull usa FAVELA em caixa n ta ~ e p. " trevist.a colI)
d P d B131 durante en tseus textos no Facebook foi feita pelo apresenta or C TO srna poM st

. . d 2017 Parte do progrRaull em urn programa de televisao em milia e .

MangwnhosU e do coletivo de comunica~Ao indcp nd
Ido ·Comple 0 de Favelas" do Alcmao) e tambcm cnt
, COl po
dersncas e apoiadores de tes movimento quc acorn nh en d h

pa 0 no Fadesde 2014, observe que a favela vern aparecendo cOmo ce
de capital politico e cultural dentro de uma cstrategia ret:~a esPtcl
puta de "relacoes de forcas sirnb61icas" com outro a nea na dj _

gentes e .
mente com 0 Estado, mas tambern com as grandes cor ' pecta}.

porarOl'\r d ~ .do " 1 'eli b II. ~ ....,' C IIIia e com a c asse me a ranca. Estou mspirads aqu: ern B . 1-

( 1989) .t d . boli oUrdleu"" , que pensa 0 po er SlID 0 leo como urn poder d
e constru\ao

da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseo16' "
. - dUd lin . . n 0 u glea , nUtnasituacao e merca 0 guistico . mercado linguistico" d

• fC • e que fala
Bourdieu (1989) traduz-se em disputa de narrativas" na mldia eli "_
tal para 0 jovem Raull Santiago!' -, morador do Complexo do Alem~

,
no Rio de Janeiro, integrante do coletivo de comunica~ao Papo Rete
e ativista nas redes internacionais de luta contra a violencia policial.
Favela e escrita em caixa alta nos textos de Raull no Facebookls. De



1 \1stO Deste link: https://gJoboplay.globo.com/v/5882577/
6 Entrevista Ra . .
ON . com ull Santigo realizada em Nova York, ap6s debate prornovido pela

17 G Witness, em J 0 de abriJ de 20) 6.
Para ver 0 Ii

18A c pe no YouTuhe: https://www.youtube.com/watch?v ...AauVaJ40DbE8i::seno conceitode branquitude como situacao de privilegios simbelicos e materials, ori
ern cren~ de sUperioridade racial, e reproduzida sistemicamente de diversas formas

No contexto da nova gramatica do reconhecimento, a favela apa
rececada vez mais conectada ao passado escravagista e as origens am
canas:ela e relacionada semanticamente ora a senzala, ora ao quilom
bo, como veremos em exemplos a seguir extraidos de letras do rapper
Emicida, de Sao Paulo, e de narrativas postadas nas redes socia is pelos
ativistasbaseados nas faveIas do Rio de Janeiro.

Associada a senzala, a favela aparece no rap Boa Esperance, cujos
versos abrem este artigo, de autoria do rapper paulistano Emicida,
lan~adaem 2015. 0 titulo da rmisica faz referenda ao navio negreiro
demesmo nome do livre tiA Rainha Ginga" do angola no Jose Eduardo
Agualuza.Mas e no videoclipe", lancado no mesmo ano, que as ima
gens se associam a letra do rap para mostrar a revolta racial contra a
BranquitudelS, representada par patroes e patroas de classe alta que

fAVELAQUE rNS~IRA E QUTLOMBO,
AQUE REVOLTA E SENZALA

rdo eom ele, que vem se .u~~d~ do video, da fotografia e de
.co postados nas redes SOCIalS digitais para denunciar violacoes de
~os no Alemao e em outras periferias do Rio de Janeiro, e preciso
direI r que a favela e um lugar de opressao nao so economica e social,
JJlostr3

tantbem racial: II ( •••) comecar a provo car esse pensamento atraves
masfal atraves da escrita, acredito que e importante para a sociedade
da a, b - . . J •

ainda nao perce eu 0 quao racista e VIO ento com os negros e 0

qup ~ Eu acredito muito na narrativa que voce vai dar junto ao queas,
d Id .1116 ( • )voce esta expOD 0 no seu Vl eo SIC •



face aqueles considerados nAo-brancos (ver Yancey, 2003; Schucman, 20 I0; Jung, 20 I 1).
19 Hashtag e uma expressao utilizada por inrernautas para se referir 3 prdtica de utilizar

o simbolo If antes de uma expressao, com 0 objerivo de categoriza-la, permitindo que
seja reunida a outros usuaries que tarnbem a estao urillzando e posse ser encontrada
em pesquisas sobre 0 assunto, Quante mais utilizada hasbtag, mais signifiea que 0

assunro e alvo de discussao nas redes sociais.
20 Ver https:/Iwww.facebook.com/gizele.martins.315080

humilham seus empregados e empregadas negros/as. 0 clipe se
diretamente contra a ideia de Democracia Racial, urn mito pe .rSlstente
no Brasil, que teve 0 seu apice em termos de constru~ao intelectuaI
co~ o. livro Casa Grande ~ Senzala, de .Gilberto Freyre, editado pela
pnmelra vez em 1933. As unagens no clipe de Emicida representaQ}
Casa Grande atualizada, e as humilhacoes a que os empregadosjas 54:
submetidos/as evocam as que eram vividas nas senzalas - sendo

.}A • d ( ) queagora a resposta vem com VlO encia por parte os as hUmilhados(as).

Em debates nas redes sociais digitais, #favela - com ltashtagl9_
tem aparecido nas postagens dos ativistas reJacionada a denUncias
de violacao de direitos human os contra moradores, como no caso
de #vidanasfavelasimportam. Na pagina do Facebook Mare Vive, do
Complexo de Favelas da Mare (RJ), um chamado para que os mora
dores denunciem casos de violencia, a hashtag favela aparece junto da
pergunta: "Fala tu favela, como estamos hoje?" Favela, neste contexto,
personifica 0 proprio sujeito que fala e 0 que e acionado no diaIogo.

Tambern aparece relacionada a muitas denuncias de moradores
atingidos pela violencia policial dentro de seus bairros, como faz a
[ornalista e ativista Gizele Martins sobre 0 caso de tiros que atingiram
uma escola infantil em ]acarezinho, tambern no Rio de Janeiro, em sua
pagina no Facebook em 25 de agosto de 2017: "[acarezinho resiste. A
policia atirou na escolinhal #vidasnasfavelasimportam"2o.

Gizele Martins, que atua no jornalismo comunitario e de resisten
cia a partir de sua base no CompJexo da Mare, ao ser questionada em
urn blog jornalistico sobre como define pauta, respondeu da seguinte
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21 Entrevistaconcedida it jornalista Fernanda Tavera, no blog data.Jabe: https:llmedium.
COlll/data-1abe!entrevista-gizele-martins-e228bfad9c39. Acessado em 01/05/2018.

22 L·
dira Neto (2017) cita a reportagem "Escolas de Samba: os conservatories musicais
os morros ond - . fu 1 .

nh . e MO se ensma ga e contraponto, mas onde nascem me OdHlS estra-
as e b1zarras· AN' .23 \, . oite, Rio de Janeiro, 2 de marco de 1932. Suplemento, p. 7.

ver bttps'J J 1. www acebook.com!search/top/?q=%23(avelasempre

ra mim ~ a defesa do ser favelado; f paUla pen mbn •
"Pauhl pa

COrD": 'a) ue se impOe na favela, par que af a gente diseute 0 que
.ao raCl • q . f I' t di . .dqllt:5l11 ne? Pauta para rmrn na ave a ~ a gen e tscutir a VI a como

l (8~la, . inalizac;ao e sem rornantizacao da nossa realidade'?'.
se(11colll

d' t. _ racial aparece espontaneamente na fala de Gizele ao
uestao

A q e user favela". Ao colocar-se contra a criminalizacao, ela
. 0 que

denrllr • . ao modo como a midia tradicional trata as questoes da
eferencla

faZ r . C ntrs a romantiza~ao, ela parece remeter-se a urn tempo
'{ena. 0

perI f ela era descrita como urn lugar de harmonia social, como
ue aV

el11 qeali do ern muitos sambas do comeco do seculo XX. e como{ . id lza
OJ ezes e retratada ainda atualmente pela midia,
algumas v .. ,.o 'ornalista Lira Neto, no livro Urna Historia do Samba - as
. ens}recupera um texto do jornal A Noite, de 1932, que descreve

oog , d II ,. d " . IfJIlodo como a chama a musica 0 morro retratana a sua gente
~uarilde":elSa quem vive nos morros a vida livre, cheia de angustias e
. rezas de miserias e de sofrimentos, de vissitudes e de tormentosweer ,
amorosOs-,pode sentir 0 samba como eles sentem'V (LIRA NETO,
2017, p. 255). Esta descricao representa a tipica romantizacao da vida
na favela,que contemporaneamente e negada na linguagem do rap e
dos ativistas.

Os modos como favela e positivada hoje nas redes sociais digitais,
acompanhadade imagens e textos, esta mais relacionada a uma gra
maticade resistencia e racializacao do que a uma suposta harmonia.
Porexemplo,;tfavelasempre e utilizada no sentido de reafirmacao do
vinculo e do compromisso com 0 lugar de origem, como fez Raull
Santiago em postagem no Facebook em 24 de julho de 201623, no qual



_4 httf\ ·11"",\ v.in I ram.comjfavelagrafiaj' _ ~_..a... de
• Rio de janeiro na d~- ~ Sul!entdlli era dono de uma boate que ficou ramo no ual eram [l"a!Jdas

1 \J':O. ba 01>.3,par apresenrar urn Show de MuJatas~no q estas odo na,tutali-
•• l:'~ rnanem beau de cato m _010 "produt .. tipicamente brasileir ~t I ~ U3 ~..3: objetiD_

. Ih r:t.' brasileiras, e e con . __:! d no un f!ln no local. bre mu ere n~ . rut ~m ~O1n~
d lh An_ nov C',,((' II\. da t vel polit1Z3 ._,. ..,~o." ,0 3 nlU t'~ n........:!> _ em ou....~ ...~

-IL-d n.."t!!U13 ta,"rla~ saoze Pretend er uma n lise m; I...deralha r- r-randiz'o. tel
CUl3 do \.ooOiU...I II presos mort na

• sua imapm aparece recortada no alto d
e UIn\'aleceUrio das casase ruas do Complexodo Ale '-~"eQj~8

eI "M # • mao logo ab .tagem, e escreveu: ClXUnorespeito a I atxo.
esse ugar asaos ensinamentos dimos. #favelasempre # # ' pessoas \&iIJ~.-:i

. nosPOrn6s" Epanha do Coletivo Papo Reto, do qual Ra II f . III u1lla
U az parte . .e cria [da favela] de verdade, curte a page d ' e <litotlQuPft..

" ." Ina 0 Coletivo P _~Cna da favela aparece neste Contexto co apo Reto.
. mo expressao ue .denota orgulho das ongens, mas sempre remetendo ' q ,~

I . . . f a necess1daduta e resistencia contra as ormas de Opressao. e de

Na pagina @favelagrafia, no Instagram por I
. ' exeIllp 0, nOvefo .grafos de nove favelas do Rio de Janeiro expOem belas . to-

. .. IDlagens de pessoas ou paisagens locais, Com mats de 5.000 seguidore 2. -
• S , em fonnas

pelas quais a favela vern sendo eSletizada nas redes sociais di itai
. d _:.c· B'1 N f Igl IS apartir as pel uerias no rasi , estas otogranas, a estetIca da negri_

tude e esrruturante, especialmente na beleza das mulheres. mas eslas
nao aparecem objetificadas como simbolos sexuais ao estilo das "mu
latas do Sargentelli" da decada de 197025• Embora as imagens sejam
sensuais, elas aparecem sc rei nventando em suas identidades negras
e nao "assujeitadas" ao olhar do fotografo2t1• Apareccm muitas ima
gens de criancas brincando, mas tarnbern sao mostradas fotografiasde
adolescentes integrantes de faccoes crimino a portando armas e com

lencos cobrindo 0 rosto. "S50 quase todo prctos - ou quase pretos, ou
qua e brancos, quase pretos de tao pobres" como diz a miisica Haiti,
de Caetano \ 'eloso e Gilberte GiP'.



280 d .( OCUmeorano Black Panthres - Vanguard of the Revolution, de Stenley elson
PBS, 2015), o(erece uma vibrante crenica deste movimento, e consegue retratar
a.5J>«toscentralSdesta estetica que era uma mistura de beleza e violencla,

29 A
,es~ntorabell hooks opta por escrever seu nome (alias, pseud6nimo) totalmente em

lIUQusculas.

,6.tJ'l'(rESfIMA. RA~AEVIOllNCIA

e Paradoxa] que a demincia do racismo na favela este]a assoparec
. .olencia do Estado e, ao mesmo tempo, favela seja reconhecida

dada a V1 d de' b ' liUlJlapalavra carrega a e 10r~ SlID 0 ca para os ativistas. No
co010 nheci di id al letio auto reco ecimento m IV] U e co etivo do significado de
entaoto, , , .

o tem sido tradlclonalmente um caminho para a descoberta da
serneg(

b'Ola tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, paises marca-
aUtoes . _

10 estigma da escravldao.dospe
Nos Estados Unidos, 0 movimento Black Panthers, a partir da se-
dametade dos anos 1960, marca urn memento em que a negritude

~ uire urn cararer estetico de forca simb6lica que passa a exercer
q ]' .grande iniluencia cultura e estetica em outros lugares do mundo.

Notavelmente,este movimento era tambem contra a violencia policial
e os seus integrantes usavam armas para mostrar que estavam prontos

para se defender".
o "Black Power", associado ao Black Panthers, implicou todo urn

investimento simb6lico e uma construcao estetica da negritude em
cabelos,roupas e musicas. Tambem no Brasil, a influencia deste mo
vimentocontribuiu para que afro-brasileiros assumissem urn lugar de
autoestima a partir do quallutavam por reconhecirnento.

Para a escritora feminista afro-americana bell hooks", uma das
mais fascinantes construcoes da subjetividade negra neste periodo
veio da Iiteratura, dos criticos culturais e dos artistas que estavam as
margens do sistema. A autora os define como poLiticamente criticos do
capitalismo,preocupados com 0 fim da dominacao em todas as suas
formas,profundamente interessados em sua personalidade estetica e



Se 0 caminho para 0 auto reconhecimento de negros e negras
no Brasil foi durante muito tempo a estetica, a rmisica, a danca e as
religioes afro-brasileiras, a partir dos anos 2000 veio somar-se a estes
aspectos 0 elemento politicamente forte da lura contra a "violencia

A RACIALlZA~AO DA FAVELA

Por meio de sua producao cultual, os blocos afro exercem um
papel fundamental nas novas formas tomadas pelo movimento
negro contemporaneo, contribuindo para rnoldar a imagem da
cidade da qual fazemparte e servindo como referenda impor
tante para outras organizacoes negras do Brasil e de outras
partes do mundo (PINHO, 2005, p. 43).

Sem diivida, este movimento que atrala turistas negros dos

Estados Unidos tambem representava uma alavanca para a autoestima
das brasileiras e brasileiros que passavam a se reconhecer no modo
"black is beautiful" local, mas ainda aqui sem a referencia da luta con
tra a violencia policial, que so corneca a aparecer mais fortemente nos
anos 2000.

reconhecendo a identidade polftica como um importante estagio do
processo de liberacao (HOOKS, 1990, p. 19).

o movimento negro no Brasil, embora influenciado pela estetica
afro-americana, seguiu seus proprios caminhos de constru~o de all
toestima coletiva como negritude, com enfase maior no aspecto cul
tural das rafzes afrodescendentes ate 0 comeco dos aDOS2000. Pinho
(2005), em artigo no qual defende 0 descentramento dos Estados
Unidos nos estudos sabre negritude no Brasil, aponta para a papel que
Salvador (BA) vinha tendo no comeco dos anos 2000 como "Meca
da Negritude" para afro-americanos que buscavam 0 "turismo de rai
zes" atraidos pela culinaria, capoeira, blocos de carnaval e estetica
afro-brasileira.
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. pe a Anistia IntcmacionaJ (2015) 0 relatorio compile os assassinatos co-

llleLJdos por poll . . I31D C1Ms militares, levando em conta racn, genero e classe social.
esenvo)voesta ..... .:l: d I" li '_I

<U.1.<W$e no artigo "Flagranres de racismo: imagens a vio encia po crai

. do Estado~ Minha tnterpretacae i de que a ~ ftC.
,.ostad favela e algo de novo no Brasil, processo que vent ganbmcIo
uzadaa culna segunda decada do se 0 XXI, resultando em uma demand.
corpO nhecimento que se traduz no investimento de poder simb6li
r reeo

pO alavra favela como locus da negritude politizada..
cO na P .

Ha mais de quarenta anos 0 Movimento Negro no Brasil vern
. odo 0 vinculo entre violencia policiaJ e racismo (PEREIRA.

depunela . & • •

0) TodaviaJ oeste segundo decenio do seculo atual, a luta antirra-
2.°1 . asSOUa vir de dentro da propria favela, impulsionada princi
C1S(]lOP
allIleote pela revolta contra as mortes de rnilhares de jovens negros

Produzidas pelo proprio Estado. De acordo com 0 relatorio "Voce
~atou Meu Filho: Homiddios Cometidos pela Policia na Cidade do
RiodejaneiroD3o, somente entre 2010 e 2013, a Policia Militar vitimou
).275pessoas na merropole carioca: 99.5% eram hornens; 75% tinharn
entre 15 e 29 anos e 79% eram negros.

A raca das vitirnas da violencia policial nas periferias do Brasil
eemecou a ganhar destaque no noticiario nacional nos ultimos
quinze anos, a partir da divulgacao do relatorio Mapa da Violencia
(WAlSELFISZ, 2012). Em 2014, tomando por base estes dados, a
AnistiaIaternacional lancou a campanha Jovem Negro Vivo, pela qual
denunciavaque das 56.000 pessoas que foram vitimas de homicidios
em 2012 no Brasil, 7796 eram negros, e acusando 0 Estado de ser res
ponsavel direta ou indiretamente por estas mortes.

Alerndas estaristicas, as politicas de cotas para negros nas univer
sidades brasileiras, a intensificacao do debate sabre racismo nas redes
sociais e 0 intercambio cada vez mais frequente nas redes socia is corn
o ativismo international sao responsaveis par fazer 0 racismo emergir
como questao politica a partir das favelas."



e as conexoes entre 0 ativismo no Brasil e DOS Estados Umdos" Revista de Cie:ocias
Sociais. VoL48, n, 2, 2017.

Geisa: A gente tocou no pontol

Fransergio: E, porque primeiro tern uma questao anterior, nao
sei se anterior ... porque se a gente for do espaco de favela, a
primeira luta era pra se garantir aquele espaco. Nao era para se
garantir enquanto negro naquele espaco. Era pra garantir a Jura,
pra garantir aquele espaco. E ai no Rio essa questao identitiria
com 0 espaco cia favela, e uma coisa totalmente que, ate cinco

Fransergio: Agora voce veio corn uma questao ("0) que e a dis
cussso racial e a discussao sobre favela. E obvio que quando
voce ve a favela em numeros, 8096, 9096 daquela popula~ao
e negra. 0 que eu quero dizer com isso? Ha duas questoes ai
que hoje ern dia comecam a ser dialogadas numa tentativa de
criar urn processo, nao gosto dessa palavra unificada, mas wn
processo mais junto ...e ai eu acho que e diferente de ourros
Estados, ai eu acho que e uma questao especifica do Rio, que e:
ou voce e militante de favela ou voce e militante do movimento
negro. Essa divisao existe.

Geisa: Elas nao estao sendo unificadas hoje?

Fransergio: .£ isso que estou falando. Eu acho que isso e muito
recente 00 Rio de Janeiro. Muito recente! Nao tern mais do que
cinco anos.

Neste momento novo para 0 movimento negro no Brasil .
Ii · d gu1h d " . d f ' Joveupo tiza os expressam or 0 e serem cna a avela" muitos del

e delas oriundos de universidades que implantaram as cotas rae' . es
Ials a

partir de 2000. Como analisa 0 historiador e experiente ativista do
F6rum Social de Manguinhos, Fransergio Goulart, a unifica~o entre
as pautas do movimento negro e dos movimentos que tern base nas
favelas e relativamente recente, como vern se colocando a Partir do
Rio de Janeiro:

., ........
" -. ~. ,":~' ..

- . -..._~ ,:-' I I; \ ' , I j .. t !~



Geisa: Esse encontro favela e movimellto negro, a mell ver ele acon
ieee de [orma muito especial dentro do mOlJimento contra a violeracia
polidal. Como e que voce vi isso? Como i que voce tenia acompa
nhar esse processo?

Fransergio: Eu acho incrfvel, Porque eu acho que 0 que mobiliza
os dois movimentos a estarem juntos e 3 violencia policial.

Geisa: E?

anOSatr8s, era muito afilSbldClI:dilOlI::l1i
quando se discute 0 movimento negro, n4:'tOl_::a
o movimento negro comeca a falar, .p6, boa parte dOl que
rooram nas favelas sao negros". Negro e uma coisa cia favela.
quando se esta num debate. ne? Porque eu comecei discutindo
essa questao ha urn pouco mais do que cinco anos, ne? A ques
tao racial, mas [a partir da] categoria favela. (Foi a] discussao
de favela que fez com que eu falasse sobre cor. S6 que a favela
esta aqui e a gente precisa dlscntir raclsmo, nao estou falando
de fazer uma inversao, mas isso tern articulacao, tern de ser
pensado junto. nao <hi pra nso pensar. So que hoje ainda tern
estranhamento. Citar urn exemplo: a gente teve a terecira mar
eha [Contra 0 Exterminio da Juventude Negra] que aconteceu
no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro quem baneou eSS3marcha
foram basicamente os moradores de favela. Parte do rnovimen
to negro fieou com muita raiva porque os moradores de favela
fiearam no movimento de favela que era negro, so que eles nao
se declaravam negros, eles se declaravam da favela. Mas a partir
disso essa reflexao comeca a ser feita, porque tem questoes ai
que e questao identitaria historica, De. Eu me identificar como
favela ou eu me identificar como negro. Eu ache que a genre
esta num momenta de comecar a criar espacos para fazer esse
debate, mas DaO e facil, Nao e Iacil porque se 0 movimento de
favela pauta a questao do racismo, vern 0 movimento negro e
diz "essa pauta e minha" [Ri] (-..)



1ft,.",..,: a, 0 centro Dlo • nlm 0 ncilmo e nem I

minha percep~lo. Ou leja. h4 0 epls6dlo causado pelo
n~, que ~ a pollcia, A a~Aodo pollcia gerou 0 possibjJ
encontros da questao racial e do questao da favela e al qU.lDIIAl
a gente comeca a se encontrar para fazcr a luta c:ont

ra a polfcta
a gente ve que a luta contra a polfcia e a luta contra 0 •
• ( r8ClSlJIO
E a luta para manter a favela morando no mesmo esp •

a~o CODIqualidade de vida.

o momento atual que procurei aqui descrever, com a ajuda dos
meus interlocutores, bem como as analises que fiz dos contextos ern
que a favela aparece dentro desta "gramatica do reconhecimento"
(HONNETH, 2003), apontam para novas possibilidades interpretati_
vas das lutas antirracismo no Brasil. Nos aDOS1980 e 1990 no Brasil,
os movimentos sociais a partir da periferia foram rnarcados pelas lutas
por direitos coletivos destas populacoes, porem dentro de uma 6tica
em que 0 racismo estrutural nao era abordado. Neste contexte, a Ideia
de negociacao com 0 Estado foi sendo incorporada nos projetos que
envolviam financiamentos internacionais, nos quais a Ilcomunidade"
tinha que ser parceira. Muitos destes projetos de fato resultaram em
melborias de infraestrutura urbana para as populacoes destes bairros
no final do seculo XX.

No contexto atual, no entanto, as lutas contra a ocupacao militar
do Estado nas favelas do Rio de Janeiro, a complexidade do enfren
tamento da violencia das faccoes criminosas-que tambem sao vistas
como resultando da ausencia de urn Estado que proteja, ao Inves de
atacar estas populacoes -, tern gerado cada vez menos crenca nas
possibilidades de negociacao com os poderes publicos para a solucao
de impasses como esse. A favela, como lugar racializado, e urn Iugar
tambem mais radicalizado como lugar de violencia contra 0 Estado - e
contra os privilegios dos brancos, numa sociedade cada vez mais per
cebida como estruturalmente racista.
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