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Local e horário 
Sessão de Abertura, dia 25 de setembro de 2008, às 19:00. 
Teatro João Theotônio, UCAM, Rua da Assembléia, 10, subsolo - Centro – Rio de 
Janeiro. 
 
Lançamento do livro às 21:30.   
O pensamento africano sul-saariano. Paralelo e conexões com o pensamento 
latino americano e o asiático, de Eduardo Devés-Valdés. Editora Educam / 
Clacso.  

 
Demais sessões nos dias 26 e 27 de setembro de 2008: 
Praça Pio X, 7 – UCAM – Candelária –Centro – Rio de Janeiro 
Início 08:30  
Término 18:30 

 
Assembléia Geral da ALADAA-B 
Dia 26/9/08 – 19 horas   
Local: Auditório Darcy Ribeiro – 11º andar Praça Pio X, 7. 
Pauta:  
Local e data do próximo congresso 
Eleição de nova diretoria. 
 
 
 
A composição dos Grupos Temáticos, conforme o regulamento do 
Congresso, é de responsabilidade direta dos coordenadores.  
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Programação dos Grupos Temáticos 

DIA 26 
GT.1 - AS INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS E OS QUASE-ESTADOS – Sala 601 
Coord: Alexandre dos Santos 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 601  
A diplomacia transformacional: uma nova abordagem da política externa norte-americana para o 
terceiro mundo. 
Bernardo Kocher 
As intervenções da comunidade internacional no pós-Guerra Fria e sua contribuição para a 
(re)construção dos Estados fracassados 
Fabricio Lobato Alexandrino 
Intervalo / Café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 601 
Soberania, ingerência humanitária e segurança humana na África 
 Jacques D’adesky 
Darfur e o dilema da segurança coletiva: notas sobre a não-intervenção humanitária 
Tatiana de Souza Sampaio 
Apresentação de uma intervenção de projeto de desenvolvimento em uma antiga dependência de 
São Tomé e Príncipe  
Marina Annie 
 
GT.2 - CONFLITOS INTERNACIONAIS NA ÁFRICA – Sala 1007 
Coord: Wolfgang Karl Döpcke 
Sessão 1 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 1007 
As comissões de verdade e reconciliação na África do sul: reconhecimento da dignidade ou 
desrespeito aos direitos humanos?  
Pâmela Suélli da Motta Esteves 
 Soluções africanas para problemas africanos? Potencial e limitações da "africanização" do peace-
keeping. 
 Wolfgang Döpcke & Roberta Holanda Maschietto  
Intervalo/café 
Sessão 2 – 27/09 – 16:15-18:15 – Sala 1007  
Uma Micro História de um Conflito Regional: Angola, 1988 – 1993. 
James Augusto Pires Tiburcio  
Diferentes partições, diferentes conflitos: os casos da Eritréia e Somalilândia. 
Daniel Duarte Flora Carvalho 
Guerra e Paz em Darfur: Um estudo do conflito de Sudão na perspectiva da segurança humana. 
Carlos Federico Domínguez Avila 
 
GT.3 - DESIGUALDADE RACIAL NA AMÉRICA LATINA: UMA ABORDAGEM 
COMPARATIVA – Sala 202 
Coord: Carlos Alberto Medeiros  
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 202  
El pós-Durban em America Latina 
Juanpedro Machado 
Responsabilidade Social e Promoção da Diversidade Racial nas Empresas no Brasil 
Eliane Barbosa da Conceição 
Diversidade cultural e gestão empresarial 
 Israel José de Oliveira 
Intervalo/café 
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Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 202 
Políticas Afirmativas de Incentivo à Permanência na Universidade: Conexões entre Brasil e 
Estados Unidos 
Edilza Correia Sotero 
O legado de Abdias Nascimento em tempos de ação afirmativa 
Lisandro Vargas Dias  
Políticas afirmativas: uma pesquisa sobre a legislação de cotas nas universidades públicas 
André Marega Pinhel 
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 202 
As lógicas de atuação e o impacto dos programas de permanência na Universidade Pública  
Cristiane Lourenço Teixeira 
A omissão do Estado na Divulgação da Lei de Cotas no Rio de Janeiro 
Roberto de Oliveira Silva 
O pensamento social brasileiro da década de 1930 em uma perspectiva étnico-racial 
Ana Paula Procopio da Silva 
Intervalo/café 
Sessão 4 – 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 202  
Ações de combate ao racismo: A secretaria municipal da reparação da prefeitura do salvador  
Isac Afonso dos Santos Filho 
Ações Afirmativas e Conhecimento Científico 
Matheus Gato de Jesus 
Produção estatística sobre afro-descendentes na América Latina  
Marcelo Jorge de Paula Paixão 
A implantação das cotas étnico-raciais nos cursos do CEFET-SC  
Graciane Daniela Sebrão 

 
GT.4 - ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA E DO NEGRO NO BRASIL – Sala 1007  
Coord: Monica Lima 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 1007  
As Artes Plásticas na Construção da Identidade e Resistência na Diáspora Africana – Lei 10639/03 
Maria Cristina Silva Cardoso 
O ensino de História da África através da Literatura 
Suzi Aguiar 
O ensino de Geografia e a questão racial na Educação de Jovens e Adultos 
Tiago Dionízio da Silva 
Racismo e escravidão negra no Brasil: novos enfoques no ensino de História 
Antonio Aparecido Primo 
Intervalo/café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 1007 
A implementação da legislação: desafios e possibilidades 
A África está em nós - relato de experiência 
Ana Paula de Araújo Gomes Carvalho 
História da África em sala de aula: uma experiência sobre ensinar matrizes africanas e afro-
brasileiras 
Ana Cristina Cruz 
Influência da cultura e da religiosidade no conceito de saúde e seu impacto na população afro-
descendente 
Cláudio Alves de Carvalho 
O compromisso da escola com a afirmação da identidade afro-brasileira – religiosidade afro e a lei 
10639 
João Bosco da Silva 
Intervalo/Almoço 
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Sessão 3 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 1007 
Metodologias de ensino e materiais didáticos 
Formação de professores e Ensino Básico a partir da lei 10639/2003 – nossa experiência na 
UFRuRJ 
Marília Campos 
Educação das relações étnico-raciais: análise da produção bibliográfica do Ministério da Educação 
entre 2004 e 2008 
Maria Lúcia Braga 
Metodologia de ensino desenvolvida em curso de especialização segundo a lei 10639, a partir de 
estudo de caso 
Júlio César de Tavares 
Intervalo/café 
Sessão 4 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 1007  
Referências tradicionais na literatura oficial e baixa auto-estima da população afro-descendente 
Carlos Alberto dos Santos 
Quantas Áfricas o Brasil conhece? A aplicação da lei 10639 e os conflitos discursivos sobre a noção 
de África  
Christiane da Rocha Falcão 
O que vem na minha mente quando escuto a palavra África: representações de crianças de escolas 
da periferia de Recife sobre o continente africano 
Elizama Pereira Messias 
Representações sobre a África e os africanos 
Alexandra Lima da Silva 
Intervalo/café 
Sessão 5 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 1007 
Programa de Reflexões e Debates sobre a Cultura Negra - uma experiência de aplicação da Lei 
10.639/03 
Carla Lopes 
Práticas pedagógicas e relações raciais no ambiente de ensino 
Luciane Simões de Abreu 
Educação e Etnicidade: ontem e hoje - Cotidiano e redes de relações da criança afro-brasileira 
Hagrazys Rosa Garcia 
Intervalo/Almoço 

 
GT.5 - Escravidão e Liberdade nas Américas no Século XIX – Sala 702 
Coord: Dra. Keila Grinberg  
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 702  
Nas engrenagens do tráfico: grupos canoeiros e sua atuação nos portos do Golfo do Benim 
Elaine Ribeiro da Silva Dos Santos  
Noticias africanas de um tráfico quase ilícito: comerciantes atlânticos e sertanejos em Angolanas 
décadas de 1840 e 1850. 
Maria Cristina Cortez Wissenbach  
Africanos necessários: tráfico e civilização no Império do Brasil 
João Carlos Escosteguy Filho  
Africanos centro-orientais no Vale do Paraíba (séculos XVIII e XIX) 
Juliana de Paiva Magalhães  
Intervalo/café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 702 
Brasil e Angola: cenários atlânticos de escravidão e doenças 
Keith Valéria de Oliveira Barbosa  
Escravidão africana e Internacionalismos: uma perspectiva da formação da sociedade brasileira 
na Baía de Guanabara, século XIX 
Nielson Rosa Bezerra  
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O cativeiro urbano no Rio de Janeiro e em Havana 
Ynaê Lopes dos Santos  
Ainda à flor da terra: o cemitério dos pretos novos, no Rio de Janeiro 
Júlio César Medeiros da Silva Pereira  
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 702 
Negros batuques, áureos festejos: o Treze de Maio nas comunidades negras paulistas (1888-1910). 
Elisangela Mendes Queiroz  
Injusto cativeiro: a luta dos africanos pela liberdade - Mariana, segunda metade do século XIX 
Heloísa Maria Teixeira  
Mobilidade africana no Vale do Cotinguiba, em Sergipe: discursos e estratégias de solidariedade e 
diferença. 
Frank Nilton Marcon  
Intervalo/café 
Sessão 4 – 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 702  
O comércio de escravos na Bahia: um novo recenseamento 
Alexandre Vieira Ribeiro 
Meninos vagabundos e meninas prostitutas: “Os trabalhadores de amanhã”. 
Almir Chaiban El-Kareh  
Representações da escravatura na província do Maranhão 
Josenildo de Jesus Pereira  

 
GT.6 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DA ÁFRICA – Sala 605 
Coord:  Marcelo Bittencourt 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 605  
O papel das missões religiosas na colonização ao norte do rio Zaire: o caso de Landana 
Ana Flávia Cicchelli Pires 
Identidades étnicas/culturais e nacionais na Nigéria no sec. XIX 
Antonio Evaldo Almeida Barros 
A imagem projetada, na prática e na ideologia colonial portuguesa do século XX, da antiga colônia de 
Angola. 
Diego Ferreira Marques 
Os “filhos da terra” e o estabelecimento da administração colonial.  
Fernanda do Nascimento Thomaz 
Intervalo/café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 605 
Construções históricas das diferentes noções do “nacionalismo” na história da Namíbia 
Josué Tomasini Castro 
A construção do Estado Nacional na África pós-colonial com base na reflexão sobre o caso de Angola. 
Juvenal de Carvalho Conceição 
Esporte, identidade nacional e a idéia de nação: Brasil, Angola e Cabo Verde – um projeto de pesquisa 
Victor Andrade de Melo  
O discurso contra a UNITA como o responsável pelo não desenvolvimento de Angola 
Kelly Cristina Oliveira De Araújo 
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 605  
O complexo patogênico da malária nas cidades de Lobito, Benguela e Comuna da Catumbela: um 
estudo de geografia médica maxsoreana aplicada em Angola (1615 -1940). 
Valêncio Manoel 
O sultanato de Angoche e a resistência à dominação portuguesa no norte de Moçambique (1842-1910). 
Regiane Augusto de Mattos 
Moçambique e as conseqüências da visão de um “mundo natural” para a implantação do colonialismo. 
Marcos Vinícius Santos Dias Coelho  
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O “retorno” de escravos libertos à África e a formação das comunidades Agudás (nos atuais Benim, 
Togo e Nigéria) e Tabom (em Gana), ao longo dos séculos XIX e XX. 
Milton Guran  
Intervalo/Café 
Sessão 4 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 605  
A questão da terra como elemento de fricção entre Direito Positivo e Direito Consuetidinário em 
Angola. 
Garcia Neves Quitari 
Condições sócio-históricas para a constituição do Rural Woman’s Movement (RWM) na África do Sul. 
Viviane de Oliveira Barbosa 
Trajetórias femininas e dinâmicas do sector informal urbano de Luanda: estratégias de sobrevivência, 
identidades sociais e histórias de vida das quitandeiras. 
Orlando Almeida dos Santos 
Sem Título 
Rodrigo Paim  
Intervalo/Almoço 

 
GT.7 - HISTORIA DA ÁFRICA E HISTORIOGRAFIA: TEORIA, METODOLOGIA E 
BALANÇOS – Sala 704 
Coord: José Jorge Siqueira 
Sessão 1 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 704 
A dimensão epistemológica do silenciamento da África nos estudos sobre antiga Grécia no Brasil.  
Rogério José de Souza 
Considerações metodológicas acerca do uso de etnografias na historiografia sobre a cristianização 
do Antigo Reino do Congo 
Paola Vargas Arana 
Uma história pós-eurocêntrica? A escrita da história no  primeiro volume da História Geral da 
África (UNESCO, 1980). 
Muryatan Santana Barbosa 
O elo luso: lusofonia e influência de "estudos afro-brasileiros" nos primeiros "estudos africanos no 
Brasil, 1960/1980" 
Gilson Brandão de Oliveira Júnior. 
As religiões africanas no Brasil, de Roger Bastide: um ajuste teórico-epistemológico. 
José Jorge Siqueira.  
Intervalo/Café 

 
GT.8 - CARTOGRAFIAS IDENTITÁRIAS EM DIÁLOGOS INTER-ARTÍSTICOS – 
Sala 706 
Grupo I: Cartografias de Angola – dia 26 de setembro (sexta-feira) 
Coord : Laura Cavalcante Padilha 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 706  
Fictum e Factum: métodos de apreensão da História pela Literatura em três obras de escritores 
angolanos 
Roberta Guimarães Franco  
Memória e identidade em O livro dos rios, de Luandino Vieira 
Marcelo Brandão de Mattos  
“Quem me dera ser onda” e a infância no pós-guerra 
Taís Almeida Silva  
O mapear de identidades angolanas nos discursos do Mestre Tamoda 
Simone Ribeiro da Conceição 
Intervalo/Café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 706 
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Espaços sagrados na poética de Ruy Duarte de Carvalho 
Claudia Fabiana Cardoso 
Entre margens e paisagens: Ruy Duarte de Carvalho 
Márcia dos Santos do Nascimento 
Palavras da Liberdade 
Maria da Conceição Evaristo de Brito 
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 706 
Luanary: do sono profundo ao sonho poético 
Jurema José de Oliveira 
Um passeio ao sul 
Renata Flávia da Silva  
O Terrorista de Berkeley e a cartografia identitária de Angola 
Robson Dutra  
Intervalo/Café 
 
Grupo II: Angola, Cabo Verde e Moçambique: as Literaturas e as Artes  - dia 27 de setembro ( 
sábado) 
Coord: Carmen Lucia Tindó Secco 
Sessão 1 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 706  
Viximo e Caroço de Dendê. A tradição oral em Angola e Brasil 
André Sampaio  
Para Além do Espaço: em busca de uma morfologia para o conto salustiano 
Diego de Albuquerque Alves Moreira  
A Graciosa Face da Esperança: uma fúria linda fecundante ou o sonho como forma de   resistência 
Patrícia Camargo  
Intervalo/Café 
Sessão2– 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 706  
De Textos, Imagens e Cores: as linguagens de o gato e o escuro, de Mia Couto 
Tereza Paula Alves Calzolari 
Sonhos e Mulheres à Sombra: diálogos entre Hopffer Almada e Manuel Figueira 
Vinícius Antunes da Silva 
Sujeito Fragmentado na Poética de Guita Jr. e na Pintura de Vânia Sousa Lemos 
Viviane Mendes de Moraes 
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 706 
Arquitetura, Alquimia e Economia de Passados: estudo dos processos de reconstrução da Angola 
pós-colonial baseado na leitura de O Vendedor de passados, de José Eduardo Agualusa  
Adriano Pereira Bastos 
Luz e Sombras: uma leitura em contraponto entre Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, e 
Mãe, materno mar, de Boaventura Cardoso 
Olímpia Maria dos Santos  
Pepetela, Saramago e os sentidos na História 
Vanessa Ribeiro Teixeira  
Intervalo/Café 

 
GT.9 - AS LITERATURAS AFRICANAS NA CONTEMPORANEIDADE – Sala 603 
Coord: Rita Chaves 
Sessão 1 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 603  
Literatura Cabo-verdiana pós-independência 
Simone Caputo Gomes 
História, memórias e identidade na sala de aula um intercâmbio com a literatura contemporânea 
afro-brasileira e africana de Geni Mariano Guimarães e José Eduardo Agualusa. 
Sonia Regina dos Santos  
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A representação da História na ficção angolana pós-independência: 
um olhar sobre Os anões e os mendigos e a Estação das chuvas 
Osvaldo Sebastião da Silva 
Intervalo/Café 
Sessão2– 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 603  
Dizeres poéticos africanos e afro-brasileiro femininos 
Assunção de Maria Sousa e Silva  
Formas de negar, formas de afirmar: a (re)invenção da vida na poesia de José Craveirinha, 
Noémia de Sousa e Nelson Saúte 
Érica Antunes Pereira  
Entre denúncia e demarcação ideológica: Caracterização e singularidade do discurso literário 
feminista em áfrica de língua francesa. 
Badou Koffi Robert 
Os confrontos entre a tradição e a modernidade em Ventos do apocalipse de Paulina Chiziane 
Debora Leite David  
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 603 
Viagem por palavras: um estudo de Os papéis do inglês, de Ruy Duarte de Carvalho 
Anita Martins Rodrigues de Moraes  
Acamaradando escritas 
Andréa Muraro 
“Escrevrascurinhar”: notas sobre O último voo do flamingo 
Alessandra C. Moreira de Magalhães  
As armas e as palavras: a guerra em Terra sonâmbula, de Mia Couto 
Lisângela Daniele Peruzzo  
Intervalo/Café 
Sessão 4 – 27/09 – 16:15-18:15 – Sala 603  
Anticolonialismo, Modernidade e Etnia – de Amílcar Cabral a Pepetela 
Fábio Baqueiro Figueiredo  
De Mayombe para Berkeley: a visita de um mestre da periferia 
Sueli Da Silva Saraiva  
Literaturas Angolana e Moçambicana: Espelho da resistência e da disposição de construir um 
novo tempo 
Maria Geralda de Miranda  
 
GT.10 - LITERATURA E NARRATIVAS PÓS-COLONIAIS – Sala 605 
Coord: Valter Sinder 
Sessão 1 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 605 
A reconstrução pós-colonial da identidade cultural portuguesa: A Costa dos Murmúrios, de Lídia 
Jorge 
Thaís Cristina Santos 
As vozes heterogêneas na literatura afro-brasileira: uma análise comparativa das obras O Cortiço 
de Aluísio Azevedo e Clara dos Anjos de Lima Barreto. 
Eliã Silva de Jesus 
Cotidiano escolar e práticas escolares em prol da cultura afro-brasileira  
Lourdes Anália Nunes Pinto 
Intervalo/Café 
Sessão 2 – 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 605  
Sem Título 
Ana Claudia de Pinho Ronzani 
O “xão” de Ondjaki: interferências e diálogos em prol de um cosmopolitismo periférico 
Paula Manuella Silva de Santana 
Práticas identitárias em sala de aula: Mito e memória de matriz africana 
Elisabete Nascimento 
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GT.11 - MÚSICA E IDENTIDADES – Sala  1103 
Coord: Santuza Cambraia Naves 
Sessão 1 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 1103  
“’Sou cachorra sim, e dai?’ — A construção da identidade negra na performance do funk carioca” 
Adriana Carvalho Lopes 
“A arma é musical”: os blocos-afro baianos e o discurso sobre a negritude brasileira 
Cristiano Pinto de Moraes Bispo 
Donga, Geraldo Filme, Gilberto Gil e Chico César 
Dener Santos Silveira 
“Fincando a tenda”: Os processos de construção do conhecimento por meio dos pontos de jongo 
Glicia Ribeiro Lins 
Intervalo/Almoço 
Sessão 2 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 1103 
Estudos de casos afro-musicais e outros casos  
Tradição bantu  
Clara Maria Paulino Cáo 
Política e politicagem no universo regueiro — Um estudo em São Luís do Maranhão 
José Ribamar Pereira do Nascimento 
A divulgação de músicas regionais pelo programa de TV Frutos da Terra e a caracterização de 
uma identidade 
Martha Antonia dos Santos Reis 
Gênero musical e identidade na obra de Jorge Ben Jor: uma análise midiática do álbum África 
Brasil (1976) 
Luciana Xavier de Oliveira 
Sessão 3– 27/09 – 16:15-18:15 – Sala 1103 
Pernambuco falando para o mundo... Trajetórias da música contemporânea em Siba e Silvério 
Pessoa 
Nilton Santos 
Música popular brasileira, lá fora e aqui — A presença e a prática da música popular brasileira 
(MPB) na França no início do século XXI 
Ricardo Vilas Boas de Sá Rego 
O samba e suas metáforas — Do apelo identitário à exortação dionisíaca 
Santuza Cambraia Naves 
“O samba de Dona Ivone Lara 
Kátia Santos 
 
GT.12 - ORIENTE MÉDIO CONTEMPORÂNEO E SUAS DIÁSPORAS – Sala 703 
Coord: Paulo Gabriel Hilu Pinto 
Sessão 1 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 703  
A Diáspora Hadrami 
Luiz Fernando Ferreira da Rosa Ribeiro 
A Terra é um só País, e a Humanidade seus Cidadãos: A Diáspora Iraniana Baha'i no Brasil 
Catharina Epprecht Pereira De Souza 
O segundo êxodo: judeus do Egito no Rio de Janeiro (1956/57) 
Joelle Rachel Rouchou 
Saara: Um Espaço diaspórico e no Rio de Janeiro 
Mohammed Elhajji 
Intervalo/Café 
Sessão2– 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 703  
Ensinar e aprender: a construção de identidades religiosas na comunidade muçulmana do Rio de 
Janeiro 
Gisele Fonseca Chagas 
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Adesão coletiva ao Islã: o caso de Songho (República do Mali) 
Denise Dias Barros 
A Ummah e a Questão da Identidade Muçulmana 
Delano de Jesus Silva Santos 
Lei Islâmica e Direitos Humanos: Uma Questão de “In”Compatibilidade? 
Natalia Rodrigues Mendes  
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 703 
La actualidad de la Guerra en Iraq 
Luis Mesa 
Os Curdos e o Nacionalismo Iraquiano 
Murilo Sebe Bon Meihy 
Sobrevivendo ao genocídio e ao deslocamento: diáspora curda e respostas à repressão na Turquia 
e no Iraque entre 1987 e 1995 
Guilherme Moutinho Serodio 
Fontes da Biblioteca Nacional para a História do Oriente Médio 
Monique Sochaczewski Goldfeld 
O exílio através da cultura mídia: Persépolis e a Revolução Iraniana 
David Marinho de Lima Júnior 

 
GT.13 - REDES DE ATIVISMO E GOVERNANÇA GLOBAL – Sala 603 
Coord: André de Mello e Souza 
Sessão 1– 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 603 
Relação da ONU com a Sociedade Civil Global 
Michelle Ratton Sanchez 
A Via Campesina em Ação na Política Mundial 
Carolina Burle de Niemeyer  
 
GT.14 - RELAÇÕES DE GÊNERO, CULTURA E SOCIABILIDADE: DISCUTINDO 
PADRÕES TRADICIONAIS E NOVAS CONFIGURAÇÕES DE GÊNERO – Sala 203  
Coord: Sonia Maria Giacomini 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 203  
Usos do corpo e da sexualidade nas construções de gênero contemporâneas 
Sem Titulo 
Regina Marques Parente 
Questão Racial e Homossexualidade: notas introdutórias 
Joilson Santana Marques Junior 
Mulher Negra: mitos e sexualidade 
Tatiana Raquel Reis da Silva 
Ser negra, garota e heterossexual na escola: performances e posicionamentos em narrativas orais 
Rogéria Costa de Paula 
Prováveis estereótipos associados à "raça"/cor e ao gênero feminino em relacionamentos lésbicos e 
bissexuais femininos inter-raciais. 
Layla Vitório Peçanha 
Intervalo/café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 203 
Feminismo e Relações Internacionais em J. Ann Tickner: As Possibilidades e Impossibilidades de 
uma Metodologia Crítica das Hierarquias de Gênero (Fronteiras, Soberania e Modernidade). 
Hugo Arend 
Sem Título 
Ebe Campinha dos Santos 
Política, gênero e islã: discursos do poder no Irã após 1979 
Fernanda da Silva Vilhena Soares 
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“Mulheres negras líderes de Candomblé e a contemporaneidade” 
(Um olhar abrangente sobre a questão de gênero feminino, e a religiosidade afro-brasileira no 
sudeste brasileiro) 
Adailton Moreira Costa 
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 203 
Relações raciais e de gênero em espaços de sociabilidade juvenil no RJ 
Lady Christina de Almeida 
Sem Título 
Carla dos Santos Mattos 
Falomaquia: as representações do homem negro e suas conseqüências  
Rolf Ribeiro de Souza 
A história que a história ainda não contou 
Sonia Maria Pereira Ribeiro 
Gênero, sociabilidade e soul music: a festa do Shaft no Renascença Clube- Rio de Janeiro. 
Sonia Maria Giacomini 
Intervalo/café 
Sessão 4 – 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 203 
Associando Raça, Gênero e Identidade: mulheres ganhadeiras e o discurso da Imprensa na 
Salvador da Primeira República. 
Paloma Vanderlei da Silva 
Nzinga Mbandi: mulher, rainha e guerreira em defesa de Angola 
Suzi Santos de Aguiar 
Família e Mulheres: Cultura e SociabilidadeViviane Milene Nogueira 
Vanessa Santos do Canto 
Sessão 5 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 203  
Sem Título 
Eloisa Ramos de Sousa 
Sem Título 
Rosi Marques Machado 
Racismo discursivo e a mulher negra: análise a partir dos personagens presentes na publicidade e 
nos cadernos de saúde de jornais impressos 
Wellington Oliveira dos Santos 
Sem Título 
Cassi  Ladi Reis Coutinho  
Intervalo/café 

 
GT.15 - TERRITÓRIOS NEGROS E CONFLITOS SOCIAIS – Sala 603 
Coord: Renato Emerson 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 603  
Domínios territoriais do sagrado de matriz africana em Goiânia e Anápolis/GO 
Mary Anne Vieira Silva  
Negros e Assentados: a construção do espaço e da identidade no assentamento Antonio 
Conselheiro em Mato Grosso 
Hellen Cristina de Souza  
Projeto Quilombolas de Minas Gerais: território, empoderamento e construção de subjetividade 
coletiva  
Alexandre William Barbosa Duarte 
Cinema brasileiro: territórios e conflitos 
Teresa Cristina Furtado Matos  
Intervalo/café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 603 
Quilombo Chácara das Rosas. Memória e Identidade. 
Elsa Gonçalves Avancini 
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Agenciamentos e territórios religiosos em Valença-RJ 
Maria da Consolação Lucinda 
Território ou lugar? Considerações sobre a segregação induzida continua no espaço urbano 
carioca 
Andrelino Campos 
Ressignificando Fronteiras: Territorialidade e Identidade no Bumba-meu-Boi do Maranhão 
Carla Georgea Silva Ferreira  
 
GT.16 - ESCRAVIDÃO DE AFRICANOS E AFRO-DESCENDENTES NO BRASIL 
COLONIAL E IMPERIAL: TRABALHO, RESISTÊNCIA E CULTURA – Sala 813 
Coord: Mario Maestri 
Sessão 1 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 813  
História e historiografia da Escravidão no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul 
Maria do Carmo Brazil  
Escravidão nas fazendas mato-grossenses sob olhar dos viajantes [1825-1888] 
Elaine Aparecida Cancian de Almeidalancian@hotmail.com 
Africanos livres em Mato Grosso 
Zilda Alves de Moura 
Intervalo/café 
Sessão 2 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 813 
Os capoeiras da Província de São Paulo no século XIX. Identidade, sociabilidade e resistência em 
diferentes contextos urbanos 
Pedro Figueiredo Alves da Cunha  
 Cada um por si: espaços de luta e disputas em torno da autonomia escrava no Rio de Janeiro da 
segunda metade do Século XIX. 
Jaciana de Oliveira Xavier Melquiades  
A Reabilitação Historiográfica da Ordem Escravista: Determinação, Autonomia, Totalidade e 
Parcialidade na História 
Mário Maestri 
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 813 
Escravidão e sociedade no Brasil no século XIX: Rio de Janeiro e Piauí 
O cotidiano da mulher escrava, negra no Piauí do século XIX 
Juliana Mar Barbosa Malhermejmalherme@hotmail.com/malherme@yahoo.com.br   
Sentidos históricos e dimensões atlânticas dos pombeiros no Rio de Janeiro do século XIX 
Juliana Barreto Farias 
Intervalo/café 
Sessão 4– 27/09 – 16:15-18:15 – Sala 813 
A "democracia racial" e a teoria da integração social: um Brasil sem conflitos? 
Camila Oliveira do Valle 
Direito e Liberdade 
Osmar Teixeira Gaspar  
Populações negras e colonização da região de Jacobina, BA 
Raphael Rodrigues Vieira Filho 

 
GT.17 - CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA, NACIONALIDADE, ETNICIDADE E AS 
ORIGENS DA VIOLÊNCIA E DOS CONFLITOS NA ÁFRICA ATUAL – Sala 702 
Coord: Kabengele Munanga 
Sessão 1 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 702  
A costa do marfim no centro das mudanças sociais e políticas da África do oeste. Notas sobre as 
motivações para a elaboração de um "golpe de estado" em Yaobou, aldeia Abidji 
Acácio Almeida.  
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A construção da democracia,  nacionalidade ,  etnicidade e  as  origens  da violência e dos  conflitos 
na África Austral; caso de Angola 
João Baptista Lukombo Nzaatuzola 
Culturas em conflito: construção da democracia e instabilidade social 
José Luis de Oliveira Cabaço 

 
GT.18 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS BRASIL-ÁFRICA – Sala 702 
Coord: José Flávio Sombra Saraiva 
Sessão1 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 702 
As relações Brasil-África e a reforma das Nações Unidas 
Danilo Marcondes de Souza Neto  
Estudantes Moçambicanos em Belo Horizonte: Uma discussão sobre a construção identitária e de 
redes de sociabilidade. 
Yara Neusa Ngomane 
Estudantes cabo-verdianos no Rio de Janeiro: identidade africana em (re)construção". 
Olivia Nogueira Hirsch 
Intervalo/Café 
Sessão 4– 27/09 – 16:15-18:15 – Sala 702 
A política externa brasileira para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) 
1996-2006 
Kamilla Raquel Rizzi 
Intercâmbio acadêmico e cultural entre Brasil e África (Anos 60 e 70) 
Luiza Nascimento Dos Reis 
A Nova Geopolítica do Atlântico Sul: de Rota Marítima à Bacia Estratégica? 
Eli Alves Penha 
Poemas negros: um diálogo entre Brasil e África 
Ataide José Mescolin Veloso 

 
GT.19 – CLASSIFICAÇÃO E MEDIAÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE NOVOS SUJEITOS 
POLÍTICOS E DEMANDAS POR DIREITOS – Sala 1101 
Coord: José Maurício Arruti e André Luiz Videira de Figueiredo 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 1101 
Desigualdade Racial e Garantia dos Direitos: um estudo sobre o Sistenma Infraurbano de 
Monitoramento dos Direitos Humanos na dimensão da população negra. 
Antonio Carlos Malachias 
O Exercício dos Direitos Garantidos e a Implementação de Políticas Públicas Passando por 
Processos Identitários. 
Leslye Bombonatto Ursini 
Etnodesenvolvimento no Rio Grande do Norte: notas sobre um estudo de mediações e etnicidades - 
Coqueiros/ Ceará Mirim. 
Stéphanie Campos Paiva Moreira 
A Construção da Imagem e Representação dos Marcos Enquanto Comunidade Quilombola de 
Marques. 
Carlos Eduardo Marques e Evelin Malaquias Nascimento 
Intervalo/café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 1101 
Terra em Questão: as lutas por direitos no contexto sul africano de reforma agrária. 
Joyce Gotlib 
Reconhecidos, mas não garantidos? Dimensão jurídico-moral de grupos vulneráveis na Índia, 
África do Sul e Brasil. 
Ivanilda Figueiredo 
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Por uma antropologia militante: os antropólogos como mediadores nos processos de titulação de 
territórios quilombolas 
Benedito Souza Filho 
O Estatuto da Igualdade Racial e Reconhecimento 
Marcio André de Oliveira dos Santos  
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 1101 
"Depois que virou quilombo": a identidade em construção num quilombo urbano.  
Márcia Lúcia Anacleto de Souza 
A Baía de Camamu e a Diáspora Africana: vivências, memórias e a construção da identidade em 
Porto do Campo. 
Ana Elizabeth Costa Gomes 
Mediações no Processo de Reconhecimento Étnico do Povo Indígena Tuxá de Rodelas. 
Ricardo Dantas Borges Salomão 
Sem Título 
Estela Martini Willeman 
Sem Título 
Angela Domingos Peres 
Intervalo/café 
Sessão 4– 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 1101 
Contextos Regionais 
Comunidades quilombolas e a sociedade mais ampla – uma análise de processos de mediação em 
situações de conflito agrário 
Maristela de Paula Andrade 
Mediações especializadas: agentes, processos e modalidades de indigenismo em dois contextos do 
Nordeste brasileiro 
Carlos Guilherme Octaviano do Valle 
Identidade Quilombola em Tempos de Transposição do Rio São Francisco 
Carla Siqueira Campos 
Reconhecimento de direitos territoriais e processos de mediação em Mato Grosso do Sul: a 
emergencia das comunidades remanescentes de quilombos  
Cíndia Brustolin 

 
GT.20 - AS ELITES NOS PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 
– Sala 813 
Coord: Carlos Serrano 
Sessão 1 – 26/09 – 10:45-12:45 – Sala 813 
Missionários protestantes e a formação de quadros políticos entre os ovimbundu de Angola. 
Daniel de Oliveira Cunha 
Elites timorenses e a formação do Estado: legados coloniais, exílio político e cooperação 
internacional 
Kelly Cristiane da Silva 
Qual é a causa da instabilidade política da Guiné-Bissau? Sua formação histórica explica? 
Manuel Jauará 
Intervalo/Almoço 
 
GT.21 - RELIGÃO, IDENTIDADES E ESFERA PÚBLICA – Sala 703 
Coord: Luena Pereira  
Sessão 1 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 703 
Vários cantos num só canto: o sagrado na obra de Gilberto Gil 
Raiff Magno Barbosa Pereira  
Rezar dançando e viver rezando  
Mariana Emiliano Simões  
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Ternos e Termos: nações de procedência 
Larissa Oliveira e Gabarra  
“Música Negra": modulações da religiosidade entre os evangélicos 
Márcia Leitão Pinheiro  
Intervalo/café 
Sessão 2– 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 703 
Religião e Identidade: um estudo sobre negros metodistas  da região metropolitana de São Paulo 
Diná da Silva Branchini  
O fenômeno da intolerância religiosa: produtor e novas identidades no interior da religião afro-
brasileira. 
Álvaro Roberto Pires  
Construção de identidades negras positivas em territórios negros: possibilidades de atuação em 
comunidades – terreiro 
Caroline Fernanda Santos da Silva  
O Público e o Sagrado: lides territoriais do Candomblé em Goiânia 
Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal  

 
GT. 22 – LITERATURAS INFANTIL E JUVENIL AFRO-BRASILEIRAS - Sala 605 
Coord: Cristiane Madanêlo de Oliveira 
Sessão 4– 27/09 – 14:00-16:00  – Sala 605 
A Literatura Infantil Afro-Brasileira como aliada na formação de valores éticos e étnicos: uma 
experiência com “Bruna e a Galinha d´Angola” de Gercilga de Almeida 
Maryan Fernandez Espínola 
Leitura de imagem como formação da auto-estima de crianças afro-brasileiras: Uma leitura da 
coleção Griot Mirim e Entremeio Sem babado. 
Fernanda Felisberto da Silva 
Sem título 
Cristiane Madanêlo de Oliveira 
 
GT.23 - COR, CRIME, SEGURANÇA PÚBLICA E ESTADO PENAL: O CASO 
BRASILEIRO NA ERAL GLOBAL – Sala 604 
Coord: Carlos Nobre Cruz 
Sessão 1 – 26/09 – 14:00-16:00 – Sala 604  
O exército no policiamento: um entrave na consolidação do Brasil como Estado Democrático de 
Direito 
Mário Soares Junior  
Medidas sócio-educativas: suas transformações no decorrer da História do Brasil 
Sabrina Alves de Faria 
Os adolescentes em conflito com a lei e a criminalização das classes perigosas: apontamentos sobre 
o perfil étnico-racial 
Marcia Nogueira da Silva 
Sistemas Penais Subterrâneos no Brasil  
Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho 
Intervalo/Almoço 
Sessão 2 – 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 604 
Barra para Bacanas: a criminalização da pobreza na gestão da segurança pública carioca. 
Anderson Moraes Castro e Silva 
Crimes Para Além das Nossas Leis: Análise de Um Caso Paradigmático. 
Fabio Feliciano Barbosa  
Da polícia “reguladora” à polícia  “ atuarial”: uma comparação entre a repressão na belle  époque 
e na pós modernidade. 
Carlos Nobre Cruz 
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GT. 24 - RELAÇÕES RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO – Sala 604 
Coord: Carolina de Paula Teles 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Sala 604  
Raça e Educação: a política de branqueamento na educação infantil 
Tatiane Consentino Rodrigues 
Educação Infantil e educação das relações étnico-raciais: acompanhamento da implantação e 
execução de uma política curricular  
Marisa Adriane Dulcini Demarzo  
A criança afro-descendente no cotidiano escolar  
Sara Moitinho da Silva 
No fio do horizonte: educadoras da primeira infância e o combate ao racismo  
Lucimar Rosa Dias  
Intervalo/Café 
Sessão 2 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 604  
O lugar da criança negra na Educação brasileira  
Vera Lúcia Néri da Silva  
Branca de neve em recortes e colagens em meio às imagens afro-brasileiras: uma proposta para 
discutir identidade e corporeidade na Educação Infantil 
Cláudia Alexandre Queiroz 
Educação Infantil pré-escolar: uma espaço/tempo para práticas anti-racistas  
Leandra Jacinto Pereira Rocha 
A dimensão cultural na educação de crianças negras: reflexões sobre educação multicultural e 
afro-centrada nos EUA 
Thiago dos Santos Molina  
Intervalo-Café 
 
GT.25 - A ÍNDIA E SEUS ENCONTROS  - Sala 1101 
Coord. Arilson Paganus 
Sessão 1 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 1101 
Ritual de fogo e rito de passagem védicos em duas instâncias: Śrauta e Samskāra na Índia antiga e 
no Movimento Hare Krishna. 
Gisele Pereira de Oliveira 
O desejo como causa da guerra: Uma comparação entre o Fédon e o Bhagavad-gītā. 
Marco Antonio de Lara 
Western Vaisnavas: rotinização e carisma dentro de um movimento religioso contemporâneo. 
Marcos Silva da Silveira 
Intervalo/Almoço 
Sessão 2 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 1101 
Ciclos narrativos en la Iconografía hinduista 
Benjamin Preciado Solis 
D. Francisco Garcia (1580-1659) e o homem das trinta e duas perfeições. 
Hélder Garmes 
Tradução, alteridade e alteração da identidade: o Kama Sutra como veículo de mudanças sociais 
no Ocidente e na Índia. 
Markus J. Weininger 
Intervalo/café 
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GT.26 - ENCONTROS E CONFRONTOS EDUCACIONAIS: DIALOGANDO SOBRE 
PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS EM DIFERENTES CONTEXTOS EDUCATIVOS – 
Auditório 8º andar 
Coord: Azoilda Loretto da Trindade 
Sessão 1 – 26/09 – 08:30-10:30 – Auditório 8º andar 
Ouvindo as vozes dos jovens da periferia 
Ana Maria Miguel 
O contexto midiático brasileiro e jovens estudantes negras: problematizando dispositivos 
hegemônicos de exclusão 
Diony Maria Oliveira Soares  
Sem título 
Elaine Regina Mauricio de Souza  
O cotidiano ecolar: narrativas fílmicas de práticas emancipatórias. 
Rosa Helena Mendonça  
Intervalo/café 
Sessão 2 – 26/09 – 10:45-12:45 – Auditório 8º andar 
Encontro... do CEAL 
Avanir Carvalho Pontes 
Ensino religioso e a discriminação de religiões afro-descendentes nos livros didáticos católicos 
Maristela Gomes de Souza Guedes  
Entre a sala de aula e a cidade: Práticas emancipatórias no ensino de História 
Janete Santos Ribeiro  
Geografia e as relações étnico-raciais: possíveis formas de implementação da lei 
Rosenilda Augusto Santanna  
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 26/09 – 14:00-16:00 – Auditório 8º andar 
Sem Título 
Erika do Carmo Lima Ferreira  
Universidade, comunidades e escolas públicas: conexões de saberes possíveis 
Silvia Adriana Silva  
Discutindo as relações étnico-raciais na escola: a formação de professores na Universidade 
Estadual de Feira de Santana 
Jaqueline Santana Nascimento dos Santos  
Micro-ações afirmativas cotidianas 
Regina de Fatima de Jesus  
Intervalo/café 
Sessão 4– 26/09 – 16:15-18:15 – Auditório 8º andar 
Discursos sobre práticas de letramento da cultura hip hop: é nóis na fita das africanidades 
brasileiras 
Ana Lúcia Silva Souza 
A importância de se afrobetizar materiais didáticos de literatura para o ensino médio  
Fabiana deLlima Peixoto  
A sala de aula como encruzilhada: uma experiência com narrativas da mitologia yoruba em escolas 
da rede municipal do Rio de Janeiro. 
Eliana Nunes Ribeiro  
Griôs africanos: uma inspiração para as práticas pedagógicas da ONG grãos de luz e griô 
Marco Antonio Leandro Barzano  
Sessão 5 – 27/09 – 08:30-10:30 – Auditório 8º andar 
Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço - Culturas e Educações: uma relação 
estreita e delicada 
Marisa Flávia da Silva 
Samba, Cultura e Educação 
Augusto César Gonçalves e Lima  
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Por um “novo” ensino da capoeira numa “nova” escola : o ensino de uma cultura local num 
mundo globalizado. 
Antonio Carneiro Cardoso 
Artesaniando empoderamentos: experiências coletivas, ancestrais e femininas 
Sonia Maria da Silva  
Intervalo/Café 
Sessão 6 – 27/09 – 10:45-12:45 – Auditório 8º andar 
Sem Título 
Maria Elena Viana Souza  
Encontros educacionais na perspectiva pedagógica intercultural: o dialogo entre Brasil e Colômbia 
Claudia Miranda  
Dialogando com sujeitos indígenas sobre identidades étnico-raciais e sua relação com o contexto 
escolar  
Edinéia Tavares Lopes  
Leis 10.639 e 11.645 e a relação com o cotidiano escolar: uma análise a partir do olhar docente 
Maria Batista Lima E  
Intervalo/Almoço 
Sessão 7 – 27/09 – 14:00-16:00 – Auditório 8º andar 
Educação nas redes sociais – especiais e barriais argentinas – currículos praticados pelas famílias, a 
escola e a comunidade. 
Anelice Ribetto  
Os profissionais da educação infantil e o princípio da emancipação intelectual 
Luciana Bessa Diniz de Menezes 
Feminismos negros e práticas escolares emancipatórias 
Giovana Xavier da Conceição Côrtes  
 
GT.27 - PENSAMENTO AFRO-LATINO AMERICANO DE LIDERANÇAS EM DIÁSPORA – 
Sala 1103 
Coord: Joselina da Silva 
Sessão 1 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 1103 
Fotografias da Gente Negra como documento etnográfico em Manoel Querino.  
Christiane Silva Vasconcelos  
Memórias afrolageanas: religiosidade - espaço/ práticas de (re) construção da cultura 
Maria Aparecida Gomes  
A Performance da Líder Mãe Beata de Iemanjá articulando a pluralidade das tradições afro-
americanas 
José Luiz Ligiero Coelho 
A ancestralidade africana de Mestre Didi expandindo a intelectualidade negra e brasileira 
Edileuza Penha de Souza 
Intervalo/Almoço 
Sessão 2 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 1103 
Sexualidade e relações de gênero na Manaus da belle époque: o caso das negras e caboclas 
meretrizes 
Iraildes Caldas Torres  
A formação de professores para a educação das relações raciais 
Iolanda de Oliveira 
Universidade e desigualdade social: as redes de apoio como estratégia 
Nelia Regina dos Santos de Paulo  
Sessão 3– 26/09 – 16:15-18:15 – Sala 1103 
Apontamentos para uma nova ideologia 
Nilton Soares de Souza Neto  
Jornal SINBA: a África na construção identitária brasileira dos anos setenta 
Joselina da Silva  
De militantes a negros intelectuais 
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Sales Augusto dos Santos  
Uma interrogação sobre o diferencialismo no Movimento Negro Brasileiro. 
Amauri Mendes Pereira  
 
GT.28 – MOVIMENTOS NEGROS LATINO-AMERICANOS – Sala 704 
Coord: Marcio André de Oliveira dos Santos e Maria Cláudia Cardoso Ferreira 
Sessão 1 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 704 
Os relatos sobre a fundação do teatro experimental do negro e o arquivo Ruth de Souza (1940) 
Julio Claudio da Silva 
Ala Negra Progressista: o populismo no meio negro em São Paulo nas décadas de 1940 e 1950. 
Petrônio José Domingues 
Trajetórias e Ações Coletivas dos Intelectuais-Militantes Correia Leite e Veiga dos Santos (1926-
1937) 
Maria Cláudia Cardoso Ferreira 
As representações sociais da mãe negra e outros símbolos no discurso negros e nas efemérides da 
historia do Brasil 
Maria Aparecida de Oliveira Lopes  
Intervalo/Almoço 
Sessão 2 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 704 
Dinâmicas Organizativas dos Movimentos Negros no Brasil e Colômbia em perspectiva 
comparada 
Marcio André de Oliveira dos Santos 
Não é uma tonalidade de pele, é uma posição política. A formação da identidade negra através do 
projeto Universidade Livre 
Michelle Cirne Ilges 
Teorias Sociológicas da Ação Coletiva:  o caso Latino-Americano 
Flavia Mateus Rios 
Sessão 3– 27/09 – 16:15-18:15 – Sala 704 
Brasil e Angola em dois Momentos de 1962 a 1975 
José Francisco dos Santos 
Sem Título 
Alexandre Nascimento 
As formas de organização política da população negra de Uberlândia 
Pedro Barbosa 
 
GT.29 - LITERATURAS ANGLÓFONAS AFRICANAS – Sala 202 
Coord: Alyxandra Gomes Nunes  e Divanize Carbonieri  
Sessão 1 – 27/09 – 08:30-10:30 – Sala 202 
A Representação do Retorno do Exílio na Ficção de Nadine Gordimer 
Anderson Bastos Martins 
O Lugar do Autor/Narrador em A Man of the People de Chinua Achebe 
Fernanda Alencar Pereira 
From Waiting for the Barbarians to Disgrace, by John Maxwell Coetzee 
Marilia Fatima Bandeira 
A (Des)Integração da África Pós-Colonial em A Bend in the River de V. S. Naipaul 
Mariana Bolfarine 
Intervalo/café 
Sessão 2 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 202 
A Literatura do Zimbábue: História, Evolução e Representação 
Heleno Godói de Sousa 
As Intersecções Históricas e Culturais entre Africanos e Indígenas em Almanac of the Dead de 
Leslie Marmon Silko  
Alvany Rodrigues Noronha Guanaes 
Sol Plaatje: Equilibrista de Dois Mundos 
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Raquel Gryszczenko Alves Gomes 
A “Condição Nervosa” na Passagem do Colonialismo ao Pós-colonialismo 
Daniel Aldo Soares 
Intervalo/Almoço 
Sessão 3 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 202 
Memória e Exílio: O Passado na Voz dos “Homens Traduzidos” 
Eliana Lourenço de Lima Reis 
Literaturas Anglófonas em Línguas Africanas: O Projeto Lingüístico de Ngugi wa Thiongo 
Angela Lamas Rodrigues 
Things Fall Apart, Healers e Half a Yellow Sun na Perspectiva da Cura 
Alyxandra Gomes Nunes 
Transe e Trânsito: Ansiedade e Posicionamento Político 
Larissa de Araújo Dantas 
Sessão 4– 27/09 – 16:15-18:15 – Sala 202 
Negrice, Negritude e Negritice: Conceitos para a Análise de Identidades Africanas 
José Endoença Martins 
A Narrativa Onírica de Nuruddin Farah 
Divanize Carbonieri 
Questões de Identidade e Representação na Ficção de Yvonne Vera 
Cibele De Guadalupe Sousa Araújo 
A Trajetória da Criança-Soldado em Beasts of No Nation de Uzodinma Iweala 
Regiane Côrrea De Oliveira Ramos 
 
GT.30 – Encontros e Confrontos Asiáticos – Sala 601 
Coord: Daniel Aarão Reis Filho 
Sessão 1 – 27/09 – 10:45-12:45 – Sala 601 
Globalizações alternativas: a ascensão asiática no cenário internacional 
Aline Bastos 
Nehru: ciência, nacionalismo e políticas externa e nuclear , 1947-1964 
Claudio E. Ferreira  
A esgrima e o espírito japonês: Identidades e diferenças transnacionais 
Gil Vicente Lourenção 
“Nipo”: uma etnografia das categorias de classificação no interior da A.C.N. B. de Araraquara 
Érica Rosa Hatugai 
Intervalo/Almoço 
 
GT.31 - A ÁFRICA-SUBSAARIANA NA GLOBALIZAÇÃO: DINÂMICAS SÓCIO-
ECONÔMICAS E ESPACIAIS – Sala 601 
Coord: Frédéric Monié 
Sessão 1 – 27/09 – 14:00-16:00 – Sala 601 
A África sub-saariana na globalização: a volta das rendas? 
Frédéric Monié 
Redes, corredores logísticos e dinâmicas territoriais na África sub-saariana 
Eli Alves Penha 
A inserção da África no cenário petrolífero mundial: uma abordagem geoeconômica Anna Amorim 
Globalização, territórios e conflitos: o caso da Bacia do Congo 
Vania Amorim 
 


