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Anexo  

 

Texto distribuído por Mwende durante o protesto por causa do assassinato 

do jovem negro Eric Harris pela polícia. Nova Orleans, 13 de fevereiro de 2016. 
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Anexo  

 

Ilustração da capa do relatório do Exame de Qualificação do Doutorado, 

realizado em abril de 2015. Desenho: Dani Brito, 2015.  
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Anexo  

 

Ilustração da capa da Tese do Doutorado - versão impressa entregue à 

banca avaliadora, em abril de 2017. Desenho: Dani Brito, 2017.  
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