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PLANO DE ENSINO 
  

CURSO: Bacharelado /Licenciatura em História  
Ano: 2023 Semestre: 1°  
Professor(a): Ingrid Silva de Oliveira Leite  
Turno: Noturno  Currículo: 2023 

INFORMAÇÕES BÁSICAS  
Unidade curricular  
Nome da Disciplina   
História da África   

Departamento 
DECIS  

Período  
 3º  

Carga Horária  
Código  

 
Teórica 
72 horas  

Prática  
0 horas  

Total 
72 h/a   

Natureza 
Obrigatória  

Grau acadêmico / Habilitação 
Bacharelado /Licenciatura  

Pré-requisito  
-  
  

Co-requisito  
-  
  

EMENTA  
O ensino e a construção da História da África. Islã, comércio e escravidão na África. Os povos africanos 
e seus contatos com europeus. As estruturas sociais africanas e o fim da escravidão. Colonialismo, 
resistência e independências.  

OBJETIVOS  
O curso propõe a reflexão sobre temas importantes da História da África e sua construção, a partir da 
apresentação de discussões de aspectos políticos, econômicos, sociais, religiosos e outros elementos 
culturais. Devido à amplitude espacial e temporal da disciplina, o enfoque será sobre as regiões da 
África Centro-Ocidental e Ocidental.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
MÓDULO 1: Introdução à História da África;  
MÓDULO 2: Islã, comércio e escravidão na África;  
MÓDULO 3: Contatos europeus, escravidão e abolição;  
MÓDULO 4: Colonialismo, resistência e independências. 
 

METODOLOGIA   
Os módulos serão desenvolvidos em aulas expositivas, discussões a partir dos textos indicados e 
atividades propostas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
Os alunos serão avaliados pela sua participação em atividades em sala, elaboração de um trabalho final 
e apresentação de seminário referente aos temas do curso.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ  
INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN  
COORDENADORIA DO CURSO DE HISTÓRIA – COHIS  

  

2/3  

ALENCASTRO, Luis Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e 
XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
APPIAH, Kwane A. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: Contraponto,  
1997  
HEINTZE, Beatrix. Angola nos séculos XVI e XVII: estudo sobre fontes, métodos e história. Luanda: 
Kilombelombe, 2007  
HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à História Contemporânea. São Paulo: Selo 
Negro, 2005  
KI-ZERBO, J. História Geral da África. Metodologia e pré-história da África. 2.ed. rev. – Brasília:  
UNESCO, 2010  
KI-ZERBO, J. História geral da África, II: África antiga. 2.ed. rev. – Brasília: UNESCO, 2010  
KI-ZERBO, J. História Geral da África III: África do século VII ao XI. 2.ed. rev. – Brasília: UNESCO,  
2010  
LOVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 2002  
M’BOKOLO, Elikia. África negra: História e civilizações (II). São Paulo: EDUFBA/Casa das Áfricas, 2009  
MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2015  
MELLO E SOUZA, Marina de. “Catolicismo e comércio na região do Congo e de Angola, séculos XVI e 
XVII”. In: João Fragoso; Manolo Florentino; Antonio Carlos Jucá de Sampaio; Adriana Pereira Campos. 
(Org.). Nas rotas do Império. Eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português. Vitória: 
EDUFES, IICT, CNPq, 2006, p. 279-298.  
________________. Além do Visível. Poder, Catolicismo e Comércio no Congo e Angola (Séculos XVI-
XVII). 1. ed. São Paulo: EDUSP - FAPESP, 2018.  
OLIVA, Anderson. Lições sobre a África: diálogos entre as representações dos africanos no imaginário 
ocidental e o ensino da História da África no mundo Atlântico(1990/2005). Tese Doutorado, Brasília:  
UNB, 2007  
OLIVER, Roland. A experiência africana. Da Pré-História aos dias atuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1994.  
PARADA, Maurício. História da África contemporânea. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Pallas, 2013  
PEREIRA, Luena Nascimento Nunes. “O ensino e a pesquisa sobre África no Brasil e a Lei 10.639”. 
Revista África e Africanidades, v. Ano II, p. 16, 2010.  
SANTOS, Catarina Madeira. Um governo “polido” para Angola: reconfigurar dispositivos de domínio 
(1750-1800). Lisboa/Paris: Universidade Nova de Lisboa, tese de doutorado, 2005  
SERRANO, Carlos. Memória d’África: a temática africana em sala de aula. São Paulo: Cortez, 2008 
SILVA, Alberto da Costa e. A enxada e a lança. A África antes dos portugueses. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996.  
SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: A África e a escravidão de 1500 a 1700. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira/Fundação Biblioteca Nacional, 2002  
THORTON, John. A África e os africanos: na formação do mundo Atlântico, 1400-1800. Rio de Janeiro: 
Campus/Elsevier, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ  
INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN  
COORDENADORIA DO CURSO DE HISTÓRIA – COHIS  

  

3/3  

BOXER, Charles. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola (1602-1686). São Paulo: Editora Nacional, 
Ed. da Universidade de São Paulo, 1973.    
CANDIDO, Mariana Pinho. Fronteras de Esclavización: Esclavitud, Comercio e Identidad en Benguela, 
1780-1850. Mexico: Colegio de Mexico Press, 2011.  
_______________________.. Jagas e sobas no “Reino de Benguela”: vassalagem e criação de novas 
categorias políticas e sociais no contexto da expansão portuguesa na África durante os séculos XVI e 
XVII. In: RIBEIRO, Alexandre Vieira; GEBERA, Alexsander Lemos de Almeida; BERTHET, Marina.  
África: histórias conectadas. Niterói: PPGHISTÓRIA-UFF, 2014  
CARVALHO, Flávia Maria de. Uma saga no sertão africano: o jaga de Cassange e a diplomacia 
comercial portuguesa no final do século XVIII. In: DEMÉTRIO, Denise Vieira; SANTIROCCHI, Ítalo;  
GUEDES, Roberto (org.). Doze Capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola 
- séculos XVII-XIX. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017  
CRUZ, Ariane Carvalho da. Militares e Militarização no Reino de Angola: patentes, guerra, comércio e 
vassalagem (segunda metade do século XVIII). 176 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em 
História)- Instituto de Ciências Humanas e Sociais/Instituto Multidisciplinar, UFRRJ, Nova Iguaçu, 2014.  
FERREIRA, Roquinaldo. Dinâmica do comércio intracolonial: Geribitas, panos asiáticos e guerra no 
tráfico angolano de escravos (século XVIII). In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda Batista; 
GOUVÊA, Maria de Fátima. (orgs.) O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa 
(século XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.  
____________________. O Brasil e a Arte da Guerra em Angola (sécs. XVII e XVIII). Rio de Janeiro, 
Revista Estudos Históricos, 39, 2007.  
HEYWOOD, Linda M. Jinga de Angola: A Rainha Guerreira da África. São Paulo: Todavia, 2019.  
MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da escravidão. O ventre de ferro e dinheiro. Rio de Janeiro:  
Jorge Zahar, 1995  
SAPEDE, Thiago C. Muana Congo, Muana Nzambi a Mpungu: Poder e Catolicismo no reino do Congo 
pós-restauração (1769-1795). São Paulo: Alameda, 2014  
SPARKS, Randy J. Where the Negroes Are Masters: An African Port in the Era of the Slave Trade.  
Cambridge/London: Harvard University Press, 2014  
VAINFAS, Ronaldo e SOUZA, Marina de Mello e. Catolização e poder no tempo do tráfico: o reino do 
Congo da conversão coroada ao movimento Antoniano, séculos XVI – XVIII. In: Tempo – Revista do  
Departamento de História da UFF. Nº 6 “Escravidão e África Negra” Rio de Janeiro: Sete Letras, 1998. 
VANSINA, Jan. “More on the invasions of Kongo and Angola by the Jaga and the Lunda”, The Journal 
of African History, v. 7, n. 3, p. 421-429, 1966.  
UNESCO. História Geral da África. São Paulo: Cortez/ Unesco, 2010. (8 volumes).  

  
Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____  

  

______________________________  
Ingrid Silva de Oliveira Leite 

Professor(a) responsável  
  
  
  

  
  
  

______________________________ 
Coordenador(a)  

(Carimbo)  
  

  

  
  
  


