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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente dissertacao tem como objetivo compreender as trajetorias, insercao social e 

cultural dos estudantes africanos nas universidades publicas brasileiras, assim como os 

fluxos migratorios da Africa para o Brasil de fevereiro 2002 a fevereiro de 2012; 

tomando como universo da pesquisa empirica os estudantes africanos matriculados na 

Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal da Paraiba e 

Universidade Federal de Pernambuco. Analisou-se a relacao historica entre o Brasil e a 

Africa, migracao e processo de gbbalizacao, de modo que a intensificacao deste com o 

estreitamento de lacos economicos, politicos e culturais (bem como o aumento das 

tensoes e conflitos) provoca transformacoes importantes nas tendencias da migracao 

internacional. Assim, se a migracao entre regioes de diferentes territorios nao e um 

fe no me no novo, tem assumido novas formas com a gbbalizacao. Nas ultimas deeadas 

nao apenas e possivel verificar um aumento dos fluxos migratorios entre paises como 

tambem, mudanfas nas motiva?6es e direcoes destas migracoes. Neste cenario, ganha 

relevancia a migra9ao temporaria relacionada a forma5ao academica. O Programa de 

Estudantes-Convenio de Graduacao - PEC-G, e um instrumento de Coopera^ao 

Educacional que o governo brasileiro oferece a paises em vias de desenvolvimento, 

especialmente da Africa e da America Latina. 

Palavras-chave: migracao estudantil; globalizacao; programa de estudantes-convenio 

de graduacao. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This dissertation aims this study aims to understand the trajectories and the social and 

cultural development of African students in Brazilian public universities and migration 

flows from Africa to Brazil from February 2002 to February 2012 , and will take as the 

universe empirical research African students enrolled at the Federal University of 

Campina Grande, Paraiba Federal University and the Federal University of 

Pernambuco. Analyzed the historical relationship between Brazil and Africa, migration 

and globalization so that the intensification of the globalization process, with stronger 

ties economic, political and cultural (as well as rising tensions and conflicts) causes 

major changes in trends in international migration. Thus, i f migration between regions 

in different territories is not a new phenomenon, has assumed new forms of 

globalization. In recent decades, it is only possible to see an increase of migration flows 

between countries, such as changes in motivations and directions of these migratbns. In 

this scenario, becomes relevant temporary migration related to academic training. The 

Program for Undergraduate Students-Agreement - PEC-G is an instrument of 

Educational Cooperation that the Brazilian government offers to developing countries, 

especially in Africa and Latin America. 

Keywords: student migration, globalization, program undergraduate students of 

agreement 
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INTRODUCAO 

A intemificacao do processo de globalizacao com o estreitamento de lacos 

economicos, politicos e culturais (bem como o aumento das tensoes e conflitos) provoca 

trans for macoes importantes nas tendencias da migracao internacionaL De acordo com 

Oliveta e Moreira (2008, p. 44), "as situacoes que atualmente sao identificadas como 

manifestacoes da gbbalizacao sao, ao mesmo tempo, a continuidade/desdobramento de 

processos historicamente presentes na trajetoria social da humanidade e a configuracao de 

uma situacao inedita". Assim, se a migracao entre regbes de diferentes territorfos nao e um 

fe no me no novo, tem assumido novas formas com a gbbalizacao. Nas ultimas decadas, nao 

apenas e possivel verificar um aumento dos fluxos migratorios entre paises, como mudancas 

nas motivacoes e direcoes destas migracoes. Neste cenarb, ganha relevancia a migracao 

temporaria relacionada a formacao academica. 

O Brasil, neste contexto, tem recebido estudantes de diferentes paises da Africa e da 

America Latina para realizacao de estudos em nivel de graduacao e pos-graduacao. Somente 

no perfodo de Janeiro de 2000 a outubro de 2005, as universidades piiblicas brasileiras 

receberam 2.369 estudantes africanos oriundos de 14 paises. Apenas no ambito do Programa 

Estudantes-Convenio de Graduacao - PEC-G, sendo que destes 46,6% provenbntes de Cabo 

Verde e 24,5% da Guine-Bissau (MRE, 2005). 

O PEC-G e um instrumento de cooperacao educacbnal que o governo brasileiro 

oferece a paises em vias de desenvolvimento, especialmente da Afrba e da America Latina. 

Esta cooperacao inicbu-se no final da decada de 1920, mas ganhou os contornos 

institucionais atuais em 2000, como parte do fortalecimento das relacoes dipfomaticas entre o 

Brasil e os paises participates do programa. Atualmente, os estudantes que integram o 

programa recebe uma bolsa no vabr de um salario minimo por um perfodo de um ano a partir 

do segundo perfodo do curso, sendo renovavel ate a conclusao da graduacao, dependendo do 

desempenho academico alcancado
1

 (MEC, 2000). 

As acoes de cooperacao para formacao de estudantes estrangeiros mantbas pelo Brasil 

desde o final da decada de 1920 eram pontuais e administradas exclusivamente pelo 

Ministerio das Relacoes Exteriores (MRE ou Itamaraty) ate o ano de 1967. Desde entao, e 

necessaria a assinatura de protocolos conjuntos com prazos indeterminados entre os 

1

 Estudantes comauxflio de manutencSo do pais de origem n3o s5o beneficiados porestas bolsas. Como veremos 

no trabalho, os estudantes africanos tem tambem que optar entre a bolsa PEC-G e outras bolsas de estudo, como 

as de iniciacao cientifica. 
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Ministerios da Edueacao (MEC) - com a particfoacao das Instituicoes de Ensino Superior 

(IES) e o Ministerio das Relacoes Exteriores - coma particfoacao das Missoes Diplomaticas e 

Repartfooes Consulares. Esses protocotos, avaliados periodicamente em funcao dos resultados 

apresentados pelo desempenho dos estudantes-convenfos e das observacoes encaminhadas 

pelas IES participantes aos gestores do PEC-G, juntamente com o Manual do Estudante-

Convenfo, constituem a regulamentacao propria do programa (MEC, 2000). 

Com base nesse acordo bilateral com fins educacionais entre o Brasil e os paises 

africanos, surgiu outro acordo em 2005 denominado PEC-PG, Estudantes-Convenio de Pos-

Graduacao, ampliando a cooperacao para a formacao de estudantes em nivel de mestrado e 

doutorado (MEC, 2005). A institucionalizacao da cooperacao internacfonal mantida pelo 

Brasil na area educacfonal via PEC-G produziu a partir de 2000, quando a migracao de 

estudantes aumentava significativamente, uma presenca mais forte de estudantes africanos nas 

universidades publicas brasileiras. Este trabalho tem como objetivo compreender as trajetorias 

e a insercao social e cultural dos estudantes africanos nas universidades publicas brasileiras e 

os fluxos migratorios da Africa para o Brasil entre fevereiro de 2002 a fevereiro de 2012 

tomando como universo da pesquisa empirica os estudantes africanos matriculados na 

Universidade Federal de Campina Grande, na Universidade Federal da Paraiba e na 

Universidade Federal de Pernambuco. 

A cidade de Campina Grande, em particular, considerada de pequeno porte em ralacao 

as cidades de Joao pessoa e Recife, ate final de 2010 contava com 383.764 habitantes. Esta 

tem sido desde as decadas de 1950-1960, um dos principals polos de atracao de estudantes de 

graduacao e pos-graduacao do Nordeste
2. Essa atracao, porem, era fundamentalmente de 

estudantes da propria regiao Nordeste - com enfase maior para estudantes de outros 

municfoios da Paraiba e de estados vizinhos - mas tambem recebendo estudantes de outras 

regioes, mesmo que em me nor numero. A migracao internacional era restrita princfoalmente a 

vinda de professores estrangeiros para lecionar em suas universidades. 

Meu interesse sobre o tema surgiu em primeiro lugar, da minha propria vivencia 

enquanto africano estudante numa universidade publica brasileira. Nascido na Guine-Bissau 

1982, cheguei em Campina Grande em 2006, com pouco menos de 24 anos de idade, para 

cursar Ciencias Sociais na Universidade Federal de Campina Grande. Antes de chegar ao 

Brasil, ja havia cursado dois anos do curso de economia numa universidade privada em 

Bissau, capital da Guine Bissau. Fiquei sabendo do PEC-G atraves da divulgacao realizada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 A UFCG contava em julho de 2010com 14.693 estudantes de graduacao. 
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pelo Centro Cultural Brasileiro mantido pela Embaixada brasileira em Bissau, que todos os 

anos, no mes de junho, divulga as vagas disponibilizadas pelos estudantes guineenses nas 

universidades brasileiras. Meu interesse foi refbrcado peto fato de alguns primos ja haviam 

conseguido bolsa PEC-G no Brasil em 2005. Decidi entao concorrer a uma das vagas 

oferecidas peta programa, e em 2006 meu nome integrava a relacao dos 159 estudantes 

guineenses que seriamrecebidos nas universidades brasileiras naquele ano. 

Alem da minha experieneia pessoal, fui motivado tambem a optar pela tematica de 

insercao social e cultural dos estudantes africanos nas universidades publicas brasileiras como 

tambem os fluxos migratorios da Africa para o Brasil, pela escassez de trabalhos academicos 

no campo das Ciencias Sociais. Ainda que a tematica das migracoes - tanto os fluxos 

direcbnados ao Brasil, como a imigracao de brasileiros para outros paises - seja um problema 

de pesquisa importante para as Ciencias Sociais no pais, e ainda pequena a atencao dada aos 

imigrantes que chegam ao Brasil para estudar. 

Portanto, parto do pressuposto que a migracao temporaria com fins de formacao 

academica nao tem as mesmas caracteristicas de um movimento de simples deslocamento de 

individuos entre um pais de origem e umpais de acolhimento. A migracao estudantil segundo 

Desiderio (2005), tem como caracteristica relevante um projeto central de vida que e estudar, 

formar-se, qualificar-se, e em um determinado momento, regressar a seu pais de origem. 

Segundo ele, os estudantes permanecem no pais que os recebem sem perder o vinculo com 

sua origem, ao mesmo tempo em que amp Ham os contatos pessoais previamente constituidos 

pelas redes informais. Assim, entre a assimilacao e a manutencao das identidades e culturas 

etnieas, os imigrantes africanos buscam seus espacos de integracao e revitalizacao, ja que e 

uma populacao em minoria quantitativa, comparada a outras populacoes estrangeiras no 

Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A problematica da migracao 

Segundo Desiderio (2005), as tendencias recentes da migracao internacional nao 

podem ser entendidas sem se fazer referencia ao carater global que tem o fenomeno nos 

momentos atuais. Nesse contexto, a amplitude que tem tornado os intercambios comerciais 

pela integracao de novos paises, a transnacionalizacao das atividades economicas organizadas 

a nivel mundial, o crescimento dos intercambios de producao, comercializacao, circulacao e 

informacao entre paises pela liberalizacao e desregulamentacao dos mercados; tem gerado 
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mecanismos que rompem possfveis fronteiras e encurtam distancias geograficas e temporais 

(DESIDERIO, 2005). 

Por essa perspectiva, ocorrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma maior mobilidade geografica de diferentes setores e 

atores. Motivados por distintas realidades, assim sao engendrados nos movimentos 

migratorios mais diversos e por distintas motivacoes, quer sejam por trabalho, turismo, estudo 

ou ainda pela evasao ou circulacao de cerebros, como por situacao de refugio ou asilo 

politico. 

Por outro lado o fenomeno da migracao no contexto da Africa remete historicamente a 

processos antigos e complexos que envolvem primordialmente uma serie de conflitos etnicos. 

Historicamente, o continente africano tem sido palco de movimentos migratorios 

vinculados a conflitos relativos ao colonialismo e assentamentos que conduziram ao 

estabelecimento de sistemas de mao de obra migrante para as plantacoes e as minas. Nesse 

contexto, ao entrar no processo de descofonizacao desde o ano de 1950, as sociedades 

africanas combinam padroes migratorios antigos com novas fbrmas, em grandes fluxos de 

refugiados e pessoas internamente dispersadas entre os diferentes paises. E importante 

ressaltar que tanto o Brasil como a Africa, fbram constituidos por processos historicos de 

migracao internacional(BAENINGER, 2009). 

Nos dias atuais, segundo Desiderio (2005), um novo mapa geopolitico dos paises 

africanos refbrca o modeto de reestruturacao do sistema global, consolidado pela 

internacionalizacao do mercado mundial de capitais. O continente africano, diz Desiderio 

(2005), deixa de ser apontado unicamente como foco de problemas sociais, politicos, etnicos e 

principalmente economicos. Ele ressurge no cenario gbbal atual como um continente que 

deve ser pensado coletivamente, com estrategias que possam priorizar o desenvolvimento de 

seus paises e a melhoria dos indicadores sociais, economicos e demograficos. 

A migracao internacfonal contemporanea, na perspectiva da globalizacao, tem sido 

abordada por autores vinculados a diversas disciplinas que analisam as novas relacoes sociais 

engendradas pelas novas formas das migracoes. Desse modo, diferencas geradas a partir de 

distintos graus de desenvolvimento economico ou transfbrmacoes demograficas, somados a 

fatores politicos ou etnicos em determinados momentos, sao analisados como aspectos 

relevantes de movimentos migratorios em massa. 

De acordo com Ianni (apud PATTARA e DESIDERIO, 1996. P. 1), a gbbalizacao -

enquanto processo de amp las proporcoes - envolve nacoes e nacionalidades, regimes politicos 

e projetos nacionais, grupos e classes sociais, economia e sociedades, culturas e civilizacoes. 

Desse modo, surgem nos espacos gbbais tendencias que alem de gravar aspectos nas 
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mecanismos que rompem possiveis fronteiras e encurtam distancias geograficas e temporais 

(DESIDERIO, 2005). 

Por essa perspectiva, ocorre uma maior mobilidade geografica de diferentes setores e 

atores. Motivados por distintas realidades, assim sao engetxlrados nos movimentos 

migratorios mais diversos e por distintas motivacoes, quer sejam por trabaiho, turismo, estudo 

ou ainda pela evasao ou circulafao de cerebros, como porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situa9ao de refugio ou asilo 

politico. 

Por outro lado o fenomeno da migra9ao no contexto da Africa remete historicamente a 

processos antigos e complexos que envolvem primordialmente uma serie de conflitos etnicos. 

Historicamente, o continente africano tern sido palco de movimentos migratorios 

vinculados a conflitos relativos ao cofonialismo e assentamentos que conduziram ao 

estabelecimento de sistemas de mao de obra migrante para as planta9oes e as minas. Nesse 

contexto, ao entrar no processo de descofoniza9ao desde o ano de 1950, as sociedades 

africanas combinam padroes migratorbs antigos com novas formas, em grandes fluxos de 

refugiados e pessoas internamente dispersadas entre os diferentes paises. E importante 

ressaltar que tanto o Brasil como a Africa, foram constituidos por processos historicos de 

migra9ao mternacional(BAENINGER, 2009). 

Nos dias atuais, segundo Desiderb (2005), um novo mapa geopolitbo dos patses 

africanos refor9a o modeta de reestrutura9ao do sistema gtabal, consolidado pela 

in ternacbnaliza9ao do mercado mundial de capitais. O continente africano, diz Desiderb 

(2005), deixa de ser apontado unicamente como foco de problemas sociais, politicos, etnicos e 

principalmente economicos. Ele ressurge no cenario gbbal atual como um continente que 

deve ser pensado coletivamente, com estrategias que possam priorizar o desenvolvimento de 

seus pafees e a melhoria dos indicadores sociais, economicos e demograficos. 

A migra9ao internacbnal contemporanea, na perspectiva da globaliza9ao, tern sido 

abordada por autores vinculados a diversas disciplinas que analisam as novas redoes sociais 

engendradas pelas novas formas das migra96es. Desse modo, diferen9as geradas a partir de 

distintos graus de desenvolvimento economico ou transforma9oes demograficas, somados a 

fatores politicos ou etnicos em determinados momentos, sao analisados como aspectos 

relevantes de movimentos migratorios em massa. 

De acordo com Ianni (apud PATTARA e DESIDERIO, 1996. P. 1), a gbbaliza9ao -

enquanto processo de amp las propor9oes - envolve na9oes e nacionalidades, regimes politicos 

e projetos nacbnais, grupos e classes sociais, economia e sociedades, culturas e civiliza9oes. 

Desse modo, surgem nos espa90S gbbais tendencias que alem de gravar aspectos nas 
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dimensoes sociais, politicas e culturais, alteram toda dinamica das redoes sociais, que, para 

o autor, sao relacoes mutaveis produzidas ou reproduzidas peb campo do imaginarb, do 

virtual, do imediato, do fragmento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questdes de pesquisa 

A construcao de um objeto de estudo esta relacionada a pressupostos teorbos e 

questbnamentos que direcbnam tanto as escolhas tematicas quanto a ado^ao de 

procedimentos para pesquisa. Portanto, a migracao internacional com fins de estudo nas 

Instituboes de Ensino Superbr brasileira, combina varias dimensoes, como: o tempo de 

permanencia no pais equivalente a dura?ao do curso de gradua9ao ou p6s-gradua9ao; o 

proposito da mobilidade e o carater normalmente individual da migra9ao; as escolhas 

profissbnais; a insercao dos estudantes na socfedade brasileira. A partir destas dimensoes, 

como propositos deste trabalho, multiplas questoes poderao ser pensadas. De um lado, e 

preciso questbnar: como tem sido as trajetorias escolares destes estudantes desde o Ensino 

Elementar ate as universidades? De outro lado, e necessarb investigar como tem sido o 

processo da insercao nas universidades brasileiras bem como suas adaptacoes dentro e fora do 

recinto academico, como por exemplo, suas vivencias e convivencias tanto com os estudantes 

africanos quanto com os brasileiros. O pano de fundo deste estudo, como ja adiantado 

posteriormente, e o da inter-rela^ao entre experiencias migratorias e educacbnais. 

Consideracoes metodologicas 

A metodotagia utilizada nesta pesquisa baseou-se fundamentalmente na realiza9ao de 

uma "autoanalise" sobre a minha trajetoria estudantil ocorrida em Guine-Bissau, como 

tambem de alguns estudantes africanos vinculados ao Programa Estudantes-Convenio de 

gradua^ao - PEC-G, nas universidades brasileiras. Analisando a trajetoria desde o Ensino 

Fundamental e Medio, ate as universidades (no Brasil) contando tambem com as revisoes 

bibliograficas. Quanto a realiza9ao da pesquisa bibliografica, procurei as informa9oes atraves 

do material produzido para o Programa de Estudantes-Convenb de Gradua9ao (PEC-G), que 

e um manual dos estudantes conveniados, elaborado pela Secretaria de Educa9ao Superbr do 

Ministerio da Educa9ao do Brasil. 

Entretanto, esta pesquisa bibliografica inclui outras referencias, inclusive a literatura 

sobre as teorias da migra9ao e, em especial, migra9ao estudantil. Procurei contemplar os 
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elementos da historia da migracao africana. A pesquisa foi completada ainda pelos dados 

fornecidos pelas tres universidades (UFCG, UFPB e UFPE) a respeito do ingresso dos 

estudantes africanos entre fevereiro de 2002 a fevereiro de 2012 e, ainda, pelo manual 

elaborado peb Ministerio da Educacao da Guine-Bissau sobre a Reforma do Ensino Basico 

(EB) para o Ensino Basico Unificado (EBU) em 1987. Estes dados foram agregados e 

analisados na tentativa de definir padroes de ingressos, tendencias e perfis. Um questbnarb 

foi aplicado com 82 estudantes africanos residentes em Campina Grande, Joao Pessoa e 

Recife sendo alunos da UFCG, UFPB e UFPE. O levantamento de dados quantitativos foi 

completado pela realizacao de entrevistas e pela observacao de estudantes africanos em seus 

bcais de estudo. 

Durante aplicacao dos questbnarbs enfrentei varias dificuldades, pois nem sempre foi 

ficil encontrar estudantes africanos em momentos oportunos, devido as ocupacoes em suas 

agendas diarias - mesmo sendo eu membro deste grupo social - e tambem o mo men to em que 

a pesquisa (entrevistas e aplicacao de questionarios) foi realizada: em periodo de exames onde 

a maioria dos alunos se encontrava ocupados em seus estudos. Vale ressaltar que houve 

muitas dificuldades em encontrar bibliografias sobre as teorias migratorias, o que me levou a 

realizar varias pesquisas atraves dos sites academicos e tambem do Ministerio da Educacao 

(MEC) e do Ministerio das Relacoes Exteriores (MRE) com a finalidade de encontrar dados 

dos estudantes que ingressaram no Brasil a partir de 2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Organ izacao do texto 

Para uma melhor compreensao do que foi desenvolver o tema em questao sobre a 

gfobalizacao e novas diasporas com enfoque para a insercao dos estudantes africanos nas 

universidades publicas brasileiras e os fluxos migratorbs da Africa para o Brasil, esta 

dissertacao esta organizada emquatro capitulos. No capitulo 01 realizou-se uma "autoanalise" 

sobre minha trajetoria estudantil desde o Ensino Fundamental e Medio ate as universidades 

como tambem uma revisao sobre a questao das migracoes contemporaneas estudantis, da 

migracao internacbnal e da mobilidade espacial no contexto gbbal. Enfase especial foi dada 

a apreensao das caractertstbas principals do Programa Estudantes-Convenb de Graduacao 

(PEC-G), que orienta o ingresso de estudantes afrbanos nas universidades publicas brasileiras 

atraves de um acordo de Coopera?ao bilateral e multilateral entre o governo brasileiro e dos 

demais pafees africanos, que gera oportunidades aos estudantes africanos para seguirem 

ampliando seus niveis educacionais. No Capitufo 02 foram abordadas as dinamicas da 
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gfobalizacao e migracao estudantil com destaque para os fluxos de capitais e os fluxos 

culturais em que se verificaram as novas tendencias e desafios a partir do enfoque de teoricos 

e especialistas do tema da migracao. No capitulo 03 foram analisadas as politicas de 

cooperacao para a formacao em nivel superior entre o Brasil e os paises africanos, tratadas 

mais diretamente, como a analise de dados referentes a insercao dos estudantes africanos nas 

universidades publicas brasilekas (UFCG, UFPB e UFPE). O capitulo 04 analisa os dados 

coletados nos questionarios, entrevistas e observacoes realizadas entre os estudantes africanos 

e, em especial, aos estudantes residentes Campina Grande, Joao Pessoa e Recife. 

Uma das conclusoes do estudo e de que se trata de uma populacao que faz parte de 

uma tendencia global de migracao internacional com fins academicos e que escolhem, nao os 

centros desenvolvidos, mas paises periferieos, como no caso dos que se destinam ao Brasil, 

onde vinculos historicos, culturais e linguisticos sao relevantes no processo migratork), 

existindo tambem a necessidade de ingressar em universidades com qualidade e com ofertas 

divers ificadas de carreira. 

Os vinculos com os paises de origem para os estudantes africanos residentes no 

nordeste brasileiro (Paraiba e Pernambuco) sao mantidos pela expressiva presenca de 

estruturas familiares como principal mantedora de suas permaneneias no pais e tambem pelas 

redes sociais informais e de solidariedade que constituem uma comunidade de africanos em 

Campina Grande, Joao Pessoa e Recife, sendo todos estudantes universitarfos e solteiros. 

Estes mecanismos sao ativados e mantidos constantemente pelos proprfos estudantes 

africanos que interagem atraves de recursos cognitivos e se integram formando uma 

comunidade especifica dentro das instituicoes de ensino superior em que ingressaram Por 

esses aspectos sao fortalecidos os lacos de solidariedade, ja que todos - ainda que de distintos 

paises - fazem parte de um mesmo grupo de imigrantes e estudantes de convenio. 
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CAPITULO I - AFRICA E OS FLUXOS MIGRATORIOS 

CONTEMPORANEOS: A EXPERIENCIA DE UM DESAFIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde o inicio dos anos setenta ate o inicio dos anos oitenta, a Guine-Bissau, em 

particular, vive uma crise na educacao, pois os responsaveis pelo setor educacional estavam a 

procura de uma estrategia apropriada, tanto quantitativa como qualitativa para solucionar 

problemas de ensino. Porem, o ensino padecia de um mal estar, sendo o baixo nivel de 

qualificacao de muitos professores e a insuficiencia de equipamentos e materials didaticos, 

dois dos fatores que condicionam a qualidade de ensino. Na decada de oitenta teve inicio no 

pafe, a politica educativa proposta pelo Banco Mundial e outras instituicoes financeiras. Estas 

instituicoes geram e condicionam o novo perfil do sistema educacfonal em razoes das 

necessidades economicas imediatas do pais. Entretanto, A intervencao do Banco Mundial e do 

Fundo Monetario Internacional no pafe parecia coincidir com o desenlace dos problemas 

politicos internos ocorridos em 1985 quando a ala dos radicais do PAICG - maior partido do 

pafe - (supostamente liderado pelo coronel e vice-presidente da Republica, Paulo Correia que 

se opunha as mudancas da politica economica foi morto pelo regime de Joao Bernardo Vieira, 

em uma alegada intentona de go be de Estado) no final dos anos oitenta, houve uma 

remodelacao no sistema de ensino no pais peb Ministerio de Educacao em colaboracao com o 

INEP e a INDE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Global izacao, migracao e trajetoria estudantil 

O conceito da migracao internacfonal contemporanea, na perspectiva da gfobalizacao, 

tem sido abordado por autores vinculados a diversas disciplinas, que analisam as novas 

relacoes sociais engendradas pelas novas formas das migracoes. Desse modo, diferencas 

geradas a partir de distintos graus de desenvolvimento economico ou transformacoes 

demograficas, somados a fatores politicos ou etnicos em determinados momentos, sao 

analisados como aspectos retevantes de movimentos migratorfos em massa. 

De acordo com Ianni (2004), a globalizacao - enquanto processo de amplas 

proporcoes - envolve na9oes e nacfonalidades, regimes politicos e projetos nacionais, grupos 

e classes sociais, economia e sociedades, cuhuras e civilizacoes. Em diversos arranjos, 

mesclam-se, integram-se, tencionam-se e batalham Tudo se abala mais ou menos 



22 

radicalmente, de modo desigual e tambem contraditorio. Tanto e assim, que ocorrem 

ressurgencias de nacionalismos e localismos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reafirma9ao de identidades presentes ou 

preteritas, surtos de xenofbbias, etnicismos, racismos e fund amenta lis mo s, nao so religiosos 

como tambem culturais. Desse modo, surgem nos espacos gbbais tendencias que alem de 

gravar aspectos nas dimensoes sociais, politicos e culturais, alteram toda dinamica das 

relacoes sociais, que, para o autor, sao relacoes mutaveis produzidas ou reproduzidas pelo 

campo do imaginarb, do virtual, do imediato, do fragmento. 

Segundo Hall (2003), "a gfobaliza9ao, obviamente, nao e um fenomeno novo, sua 

historia coincide com a era da explora9ao e da conquista europeias e com a forma9ao dos 

mercados capitalistas mundiais". As primeiras fases da dita historia gfobal foram sustentadas 

pela tensao entre esses polos de conflito - a heterogeneidade do mercado gbbal e a fonja 

centripeta do Estado-na9ao - constituindo junto um dos ritmos fundamentals dos primeiros 

sistemas capitalistas mundiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Por outro lado, a nova fase pos-1970 da globalizacao esta ainda profundamente 

enraizada nas disparidades estruturais de riqueza e poder. Mas suas formas de 

opera?ao, embora irregulares, sao mais "globais", planetarias em perspectiva; 

incluem interesses de empresas transnacionais, a desregulamentacao dos mercados 

mundiais e do fluxo global do capital, as tecnologias e a antiga estrutura do Estado-

Nac3o" ( H A L L , 2003). 

Nesse sentido, emtermos metodobgicos, este trabalho consistira, essencialmente, em 

um estudo de caso da migra9ao internacional que busca analisar os fluxos migratorios dos 

estudantes africanos para realiza9ao de curso superior no Brasil. 

As correla9oes entre migra9ao e educa9ao sao, portanto, centrais neste trabalho. 

"Trata-se de um contexto complexo em que os individuos que migram dentro desse processo 

de migra9ao especial cumprem metas postas por seus paises em termos do proprfo 

desenvolvimento" (Garcia, 2004). No entanto, para os sujeitos envolvidos nos processos 

migratorios, tais metas podem ou nao ser conscientes, haja vista que a migra9ao ocorre, na 

mabria das vezes, num jogo aparente de individualidade, de escolha e projeto de ambito 

restrito aos individuos e suas familias. 

A migra9ao estudantil tem como caracteristica relevante um projeto central de vida 

que e estudar, se formar, se qualificar e em um determinado momento, regressar a seu pais de 

origem (DESIDERIO, 2005). Os estudantes permanecem no pais que os recebem sem perder 

o vincufo com sua origem, ao mesmo tempo em que ampliam os contatos pessoais 

previamente constituidos pelas redes informais. Assim, entre a assimila9ao e a manuten9ao 

das identidades e cultures etnicas, os migrantes africanos buscam seus espa90s de integra9ao e 
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revitalizacao, ja que e uma populacao em minoria quantitativa, comparada a outras 

populacoes estrangeiras no Brasil. 

Segundo Gusmao (2005), para estudar os estudantes africanos em solo brasileiro e 

preciso considerar a existencia de redoes supranacionais tipicas de um mundo globalizado 

no interior de um jogo de relacoes que lhe e proprio. Assim, a circulacao internacional com 

finalidade de estudo se faz no interior de um campo de poder que envolve a possibilidade da 

ascensao social e politica para estudantes, familias e grupos sociais diversos que ordenam por 

mecanismos singulares um campo de tensao entre sujeitos migrantes quando fora do seu 

lugar. Nesse sentido, a perspectiva de uma cultura rigida, fixa, nao cabe como analise da 

realidade, considera-se a cultura como processo aberto e de muitas possibilidades. Cultura se 

apresenta assim como meio de avaliacao das relacoes sociais entre individuos. Por esta razao, 

compreende-se que os sujeitos que serao pesquisados - estudantes africanos - nao se pautam 

numa unica identidade, uma linica cultura e Iradicao. Cabe reconhecer, no entanto, que a 

multidao de migrantes que se espalha pelo mundo envolve um vasto processo de 

transculturacao (IANNI, 2004). 

Sao muitas cultures que se encontram, acomodam, te neb nam, negam e recriam. 

Recriam-se geralmente em outros e novos termos. Sao intercambios de valores e instituicoes, 

formas de sociabilidades e ideias, linguas e religioes; alem de mesticagens e hibridacoes. 

Assim se multiplicam as formas e as praticas culturais, as historias e as tradicoes, as 

aheridades e as diversidades. Assim se cogeminam as pluralidades socioculturais, 

compreendendo as pratbas e as criacoes de individuos e cotetividades. Encontram-se, 

cruzam-se, reafirmam-se e transformam-se as muitas "identidades", de tal maneira que o 

ocidentalismo e o orientalismo, assim como o indigenismo e o afrbanismo, mudam de figura, 

redefmindo-se em outros termos, em diferentes significacoes, (IANNI, 2004). 

Por outro lado, as bentidades que sao construWas pela cultura sao contestadas sob 

formas particulares no mundo contemporaneo, portanto, o que e importante para nossos 

propositos e reconhecer que a luta e a contestacao estao concentradas na construfao cultural 

de identbades, tratando-se de um fenomeno que esta ocorrendo em uma variedade de 

diferentes contextos, (WOODWARD, 2009). Compreende-se que o que sao e expressam 

dependem de rela?6es historicas concretas, do passado e do presente, como tambem, de 

relacoes que constroem no cotidiano de suas vidas, no aqui e agora de sua existencia e de 

modo particular, no interior da universidade e do processo educativo (GUSMAO, 2005). 

Portanto, e importante ver essa perspectiva diasporica da cultura como uma subversao 

dos modelos culturais tradbionais orientados para a na?ao. Como outros processos 
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gfobalizantes, a gfobalizacao cultural e desterritorializante em seus efeitos. Suas compressoes 

espacos-temporais, impulsbnadas pelas novas tecnofogias, afrouxam os lacos entre a cultura e 

o lugar. As cukuras tem seus focais, porem, nao e mais tao facil dizer de onde elas se 

originam. No entanto, o que podemos mapear e mais semelhante a um processo de repeticao-

com-diferenca, oude reciprocbade-sem-comeco, (HALL, 2003). 

Segundo Woodward, (2009) a gfobalizacao, entretanto, produz diferentes resultados 

em termos de identidades. A homogeneizacao cultural promovida pelo mercado gbbal pode 

levar ao distanciamento da identidade relativamente a comunidade e a cultura local. De forma 

akernativa, pode tevar a uma resistencia que pode fortalecer e reafirmar algumas identidades 

nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posicoes de bentbade, (WOODWARD, 

2009). Por outro lado, afirma Woodward, as bentbades tem se destacado como uma questao 

central nas discussoes contemporaneas, no contexto das reconstrucoes gfobais das identidades 

nacionais e etnbas e da emergencia dos novos movimentos sociais, os quais estao 

preocupados com a reafirmacao das identidades pessoais e culturais. 

De acordo com Pellegrino (apud Desiderio, 2006), uma das caracterfetbas do mundo 

contemporaneo esta no papel central que joga o conhecimento no crescimento economico. 

Nessa perspectiva, os paises desenvolvidos tem estimulado o desenvolvimento do 

crescimento da educacao superior, a formacao de especialistas em cursos de pos-graduacao e 

no desenvolvimento do sistema de investigacao. 

As politbas de cooperacao, principalmente a partir dos anos oitenta tem sbo o 

mecanismo importante no desenvolvimento de formacao dos recursos humanos, sobretudo 

para os paises em vias de desenvolvimento. Nesse sentido, de acordo com Peltegrino, um 

componente importante para a expansao da sociedade do conhecimento e a inclusao no 

mundo global de paises menos desenvolvidos, tem sido a internacfonalizacao dos sistemas de 

educacao superior e de maneira geral, do mundo academico. 

A migracao internacbnal de estudantes estrangeiros de nivel superior de graduacao, 

mestrado ou doutorado, alem de promover o intercambfo e a circulacao de cerebros, de 

ciencia e tecnologia, geram redes importantes na socfedade da informacao e do conhecimento, 

alemde fortalecer redoes bilaterais ou multilaterais. 

Ate meados do secufo XX, predominava nas Ciencias Sociais e, mesmo no senso-

comum, uma visao extremamente otimista, amplamente apoiada no mito do dom e do merito. 

Essa visao atribuia a escolariza9ao um papel central no duplo processo de superacao do atraso 

economico, do autoritarismo e dos privilegbs atribuidos as sociedades tradicbnais e de 

constru9ao de uma nova socfedade justa, moderna e democratica. Entretanto, suponha-se que 
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por mefo da escola publica e gratuita o problema de acesso a educacao seria resolvido e assim, 

garantindo os principios de igualdade de oportunidade entre os cidadaos. Os individuos 

competiriam dentro do sistema de ensino em condicoes iguais e aqueles que se destacassem 

por seus dons individuals seriam levados a posicoes superiores na sociedade. 

O concerto de trajetoria e uma das posicoes de destaque nesta pesquisa, como tambem 

a versao utilizada por Nogueira (2002). A definicao sociologica do termo trajetoria e 

direcionada para o campo educacional e entendida como o percurso biografieo da 

escolaridade dos sujeitos pesquisados. No perfodo mais recente, a concepcao da trajetoria, que 

segundo a mesma autora parece imperar nas atuais pesquisas que se dedicam a entender as 

trajetorias escolares, pressupoe a ideia de que a historia de vida escolar dos sujeitos e o fruto 

da interacao dialetica entre as condicoes ligadas a origem social, a dinamica interna das 

familias de origem e as caracteristicas individuais dos sujeitos. Essa perspectiva sugere que, 

embora as condicoes de classe desempenhem importante papel no desenrolar da historia de 

vida escolar dos sujeitos, esta nao e fator determinante. Assim, as peculiaridades individuais e 

as vivencias familiares podem, em alguns casos, apresentar relativa autonomia e discrepancia 

em relacao a classe social de origem. Diante isso, foram levadas em consideracao algumas 

categorias elaboradas por Bourdieu, que sao necessarias para compreender o desvelamento 

dos meandros do sucesso escolar dos individuos de diferentes camadas de classes sociais. 

Entre essas categorias, sao: habitus, capital cultural, capital social, capital economico e capital 

simbolico. Porem, a trajetoria escolar dos individuos provenientes de diferentes camadas de 

classes sociais ocorre de um contexto social de circunstancias que derivam de capital 

economico, cultural e escolar da familia a qual o individuo pertence. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na perspectiva de Bourdieu (1998), os diferentes tipos de capital, tendo como 

principals os capitais economico, social, cultural e simbolico; sao instrumentos de 

apropriacao e acumulacao de vantagens que poderSo ser convertidas ou 

reconvertidas (no caso das familias que ja possuem elevados graus de determinado 

tipo de capital) em vantagens, sobretudo de carater economico e de prestigio social. 

O sucesso escolar dependeria, em grande medida, do capital cultural possuido pelos 

individuos (NOGUEIRA apud A V I L A , 2010). 

Por outro lado, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus e uma categoria fundamental no desenrolar desse problema, 

na medida em que e o que melhor reflete a heranca cultural, tendo em vista que e por mefo 

dele que tentamos identificar os comportamentos dos agentes em relacao ao mundo simbolico 

e, mais precisamente, em relacao ao universo escolar. De acordo com Bourdieu, o habitus e 

um sistema de disposboes, modos de perceber, sentir, fazer e pensar que nos leva a agir de 

determinada forma em uma circunstancia dada. Um sistema de disposboes duraveis e 
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transponiveis, que integrando todas as experiencias passadas, funcfonam como uma matriz de 

percepcoes, apreciacao de acoes e torna possfvel a realizacao de tarefas infinitamente 

diferenciadas, gracas as transferencias analogicas de esquemas (1983). 

O autor afirma que nao somos livres nem determinados, somos o produto de estruturas 

profundas. Por este motivo ele nao trabalha como conceito de sujeito, prefere o de agente. Os 

individuos sao agentes a medida que atuam e sabem que sao dotados de um senso pratieo, um 

sistema adquirido de preferencias, de percepcoes (BOURDIEU apud NOGUEIRA, 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aplicada a educacao, esse raciocinio que os grupos sociais, a partir dos sucessos e fracassos no 

sistema escolar vividos por seus membros, constituem uma estimativa de suas chances 

objetivas no universo escolar e passam a adequar, inconsistentemente, seus investimentos a 

essas chances. Concretamente, isso significa que os membros de cada grupo social tenderSo a 

investir uma parcela maior ou menor dos seus esforcos - medidos em termos de tempo, 

dedicacSo e recursos financeiros - na carreira escolar dos seus filhos. A natureza e a 

intensidade dos investimentos escolares variariam, ainda, em funcao do grau em que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
reproduc3o social de cada grupo (manutencao da posicao estrutural atual ou a tendencia a 

ascensao social) depende do sucesso escolar dos seus membros. Assim, as elites economicas, 

por exemplo, n3o precisariam investir tao pesadamente na escolarizacao dos seus filhos quanto 

certas fracoes das classes medias que devem sua posicao social, quase que exclusivamente, a 

certificacao escolar. Bourdieu observa tambem que, o grau de investimento na carreira escolar 

estd relacionado a retorna provavel, intuitivamente estimado, que se pode obter com o tftulo 

escolar, nao apenas no mercado de trabalho, mas, tambem, nos diferentes mercados simbolicos, 

como o matrimonial, por exemplo. Esse retorno, ou seja, o valor do titulo escolar nos diversos 

mercados variaria, basicamente, em funcao de sua maior ou menor oferta. Quanto mais facil o 

acesso a um tftulo escolar maior a tendencia a sua desvalori2acao (NOGUEIRA, 2002). 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus entendido como sistemas de disposicoes para Bourdieu, tem como seu 

produto nao somente as praticas dos agentes, mas tambem a heranca cultura l,sendo esta 

formada pelo capital cultura e o ethos, o que tende a condicbnar o exito e o fracasso dos 

diferentes agentes em relacao a escola e a universidade. Na visao do autor, essa heranca 

cultural - que e uma heranca social colada a heranca bfologiea - herdada diretamente do meio 

familiar, pode ser entendida como codigos culturalmente legftimos que uma determinada 

sociedade seleciona como dignos de serem apreendidos, assim como a relacao que os 

diferentes agentes mantem com esses codigos que pode ser desenvolta, familiar, natural ou 

escolar; dependendo da origem social dos grupos de agentes e da maneira que ele teve contato 

com esses codigos, o que tende a diferir em cada camada social (2002). 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2. Da Africa (Guine-Bissau) para America (Brasil): o percurso de um sonho 

Ha alguns anos - decada de oitenta - nasci na cidade de Bolama, regiao de Bolama 

Bijagos, situada no sul da Guine-Bissau. A cidade de Bolama fora a antiga capital da entao 
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Guine Portuguesa, de 1887 a 1941. Meu pai era funcionario publico e minha mae era tambem, 

da entao industria de producao de produtos lacticinios. A sociabilidade e o padrao de vida das 

pessoas nessa cidade nao apresentavam uma disparidade grande, visto que a maioria dos 

individuos que viviam naquela regiao do sul do pais apresentava a homogeneidade em termos 

de estilos de vida, na medida em que as criancas e os adolescentes - filhos dos mais bem 

sucedidos economicamente e dos menos - compartilhavam das mesmas escolas, frequentavam 

os mesmo lugares, sem distinedes. Minha vida escolar iniciou-se ainda em um jardim de 

infancia, que vai de quatro anos aos seis anos de idade. Antes de ingressar na escola do nivel 

de Ensino Elementar Primario (colegio), era costume e norma imposta pelo Estado, essa 

iniciacao escolar como estrategia para o acompanhamento do aprendizado das criancas ate o 

Ensino Medio. 

Portanto, nessa epoca, o ensino na Guine-Bissau tinha como finalidade criar uma 

educacao de massa que permitisse a integracao do povo no mundo moderno, ou seja: o ensino 

a todos os niveis foi criado e orientado mediante a integracao unitaria de um sistema 

educacional que respondesse cabalmente as necessidades culturais, tecnicas e sociais que o 

desenvolvimento da nacao impunha. Entretanto, o princrpio de democratizacao que o Partido
3 

(PAIGC) conferia, implicava em dar todos os guineenses as mesmas oportunidades, no que diz 

respeito a educacao de base. 

Depois da conclusao dos estudos em jardins de infancia, em 1989, ingressei na escola 

do Ensino Elementar Ulisses Grant, considerado na epoca como pre-escola, uma preparacao 

para ingressar na escola elementar de Ensino Primario (Ensino Fundamental). No ano 

seguinte, entrei para o Ensino Elementar Primario, o qual frequentei durante quatro anos. 

Dos anos 1990 a 1997, houve uma remodelacao no ensino do pais, em que o Estado 

guineense considerava requisite) essencial de todo o ensino no pais o habito de todos os 

individuos participarem desde determinadas idades nas atividades produtivas. Pretendia, 

assim, que todos os cidadaos compartilhassem desde a juventude ambas atividades: 

intelectuais e manuais. 

Porem, em todas as escolas que o Comissariado de Estado da Educacao e Cultura 

projetava construir, haveriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90S destinados a granjas agrfcolas. Isso fazia parte de um 

piano de desenvolvimento economico. Desde a escola a qual frequentei, os alunos adquiririam 

habitos de trabalho como dever civico e elementar de todo cidadao. O trabalho produtivo, 

alem de contribuir para uniao entre a comunidade escolar e a comunidade trabalhadora no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 P A I G C signifies Partido Africano da Independencia da Guin6 e Cabo Verde. 
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campo, ia ao encontro do desenvolvimento das facubades morais, fisicas e culturais de todos 

os estudantes, levando estes a terem amor ao trabalho e aos trabalhadores. Pretendia-se assim, 

tornar a escola uma escola viva, eliminando a contradicao entre o trabalho intelectual e o 

trabalho manual, fazendo da escola um meio de desenvolvimento para a comunidade onde 

estava instalada e para a propria escola uma unidade autogerida e autossuficiente
4. 

Durante o periodo (1995) em que frequentei o Ensino Basico, foi possivel perceber que 

o Estado da Guine-Bissau nao queria um ensino seletivo e sim, um ensino destinado a todo 

povo, um ensino de massa. Queria metodos adaptados a realidade do pais, adaptados a cada 

situacao concreta, levando a todo povo, em todos os cantos do pafe, mais conhecimentos e os 

meios de melhor desenvolver as suas capacidades de trabalho, para o bem-estar de cada um e 

para o progresso do pais. Desta forma, o povo nao seria somente objeto, mas tambem sujeito 

das transformacoes sociais. O novo sistema de ensino pretend ia que os cbadaos fossem 

formados socialmente, ou seja: politica, intelectual e economicamente, para que pudesse 

participar nas tare fas da reconstrucao e no processo de transformacao das estruturas vigentes. 

Havia que mudar, assim, as estruturas de conteudo meramente formal, pois nao se podia 

manter o sistema de educacao cuja finalidade era formar um pequeno numero destinado a 

chefes de reparticao, medicos e engenheiros. A educacao seria proporcionada a todos, de 

formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que os que sabem devem ensinar os que nao sabem. 

Outro fator importante na reconstrucao do ensino na Guine-Bissau foi a introducao das 

linguas nacbnais no ensino, como o crioub, que permitiriam entrever a possibilidade, em 

medb prazo, de utiliza-fo como lingua de iniciacao as primeiras aprendizagens no Ensino 

Basico assim como intermediaria para o ensino da lingua portuguesa, que passou a ver seu 

fracasso nos anos posterbres. No entanto, dois aspectos devem ser considerados: a) a 

comunfeacao pedagogica entre o professor e os alunos que ingressam na escola sem 

conhecimento e sem pratica da lingua portuguesa; b) no programa de estudo da l
a serfe de 

Ensino Basfeo, previa-se um periodo de iniciacao a pratfea oral do portugues, com o reform 

do horarb dedbado a aprendizagem da lingua. Durante meus primeiros anos no Ensino 

Basico passei grande dificuldade em me expressar e me comunicar em portugues, razao pela 

qual, meus pais me colocaram em aulas de reforco para melhor aperfeicoar a fala e a escrita 

desta lingua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

 Nesse sentido foram construidas: a) escolas de superacao de professores, em especial de antigos combatentes, 

onde o trabalho de producao teve um papel muito importante, tendo em vista a auto-suficiencia; b) escolas para 

5
a

 e 6
a

 series, com areas pr6prias para hortas e granjas agricolas, onde todos os alunos e professores podiam 

aplicar-se ao trabalho produtivo. 
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Quadra 1- Piano de Estudo em 1987,em Guine-Bissau 

Fases 1" Fase zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT Fase 3
a

 Fase 

Classes l
a 

Y 3
a 

4
a 

5
a 

6
a 

Discip linas/Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas 

Lingua 14 12 8 8 6 6 

Matematica 4 5 5 5 5 5 

Estudo do M eio 2 3 4 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Ciencias Sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - 5 5 

Ciencias Naturais - - - - 5 5 

Educacao Civica - - 2 - -

Trabalho 

Artesanal/Trabalho 

Produtivo 

1 1 i 1 5 5 

Educacao Fisica 1 1 2 2 2 2 

Educacao Visual/Artes 

Plasticas 

1 1 1 1 2 2 

Educacao Musical 1 1 1 1 1 1 

Horas porsemana 24 24 24 24 31 31 

Fonte: Documentor Reforma de ensino basico, 1987. Citado porCa (2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entretanto, numa primeira etapa da reforma do Ensino Basico, o piano de estudo 

manteria a estrutura desse quadro. Assim, a reformulacao dos objetivos e dos conteudos dos 

programas de ensino deveria permitir uma integracao maior das disciplinas, sobretudo 

daquelas de maior importancia como a lingua portuguesa, matematica, o estudo do meio e as 

ciencias fisicas sociais. Por outro lado, seria preciso ressaltar a especial importancia que 

assumiria a disciplina da lingua, tendo em conta que a lingua de ensino, o portugues, nao era 

praticada por uma mabria das criancas que ingressam na escola.
5 Por esta razao, o niimero de 

horas dedicadas a aprendizagem do portugues encontra-se reforcado na l
a

 fase e, 

especialmente, no primeiro ano dessa fase. 

Assim, a aprendizagem da lingua portuguesa como lingua oficial e um elemento 

fundamental no desenvolvimento intelectual, na medida em que permite ao aluno adquirir a 

capacidade de expressar-se, de comunicar o seu pensamento, de compreender, de ter acesso a 

informacao escrita. Essa aprendizagem condicbna, em grande parte, a assimilacao do 

conteudo e/ ou aquisicao de conhecimentos, habilidades e capacbades previstos nos objetivos 

5

 A maioria das criancas que ingressavam nas escolas passaram por dificuldades em termos da lingua portuguesa, 

por causa do crioulo, na qual e o dialeto local falado por toda populacao guineense. RazSo qu acaba interferindo 

no aprendizado das criancas que ingressam nas escolas, desde o Ensino Basico, ate os Liceus (correspondente ao 

Ensino Medio completo no Brasil). 
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dos programas. Neste sentido, a discipline de lingua inclui tambem conteudos relacionados 

comoutras disciplinas e serve de elemento integrador de aprendizagem 

E imprescindivel que os alunos que tem pouco ou nenhuma pratica ou contato com a 

lingua portuguesa (como no meu caso antes ingressar para as aulas de reforco) ainda na pre-

escola, tenham atingido, no final do primeiro ano, um nivel de compreensao e de expressao 

orais da lingua do ensino que lhes permitam aproveitar do ensino das disciplinas do piano de 

estudo. 

O fato de os primeiros objetivos de aprendizagem encontrarem-se no final da l
a fase, 

indica que se deixam 2 anos para que a progressao do ensino adapte-se as caracteristicas 

especificas dos alunos. Por outro lado, e certo que os que ingressavam no primeiro ano com 

conhecimento e pratica da lingua portuguesa, como no meu caso, tinham evidentemente, uma 

progressao mais rapida que os outros, porem, representavam uma minoria. Portanto, e 

importante que a mabria dos alunos possam atingir aqueles objetivos da l
a fase, por isso, ha 

de se tevar em consberacao as atividades preparatorias de aprendizagem da lingua 

portuguesa, peb fato de que grande mabria das criancas entram no Ensino Basico sem passar 

pela educacao pre-escolar. Por esta razao, as atividades preparatorias preencheriam lacunas do 

programa que seria da educacao pre-escolar, adaptado para criancas em idade de ingresso no 

Ensino Basico. Este perfodo deveria ter uma duracao de peb menos um trimestre. 

A analise que pretendo abordar neste momento detem-se basicamente na questao da 

organizacao institucbnal do sistema educacional, principalmente nos niveis de curso geral e 

comptementar dos Lfeeus (Ensino Medio), do acesso a esse ensino e de seu desempenho. 

Porem, a expansao desse nivel de ensino so foi conseguida gracas aos partbos politfeos que 

comecaram criticar o sistema educacbnal. Foi assim que o governo da Guine-Bissau permitiu 

a implementacao do curso complementar do Lbeu (em 1994) para toda a cbade de Bissau e 

havia perspectiva para todas as regioes do pafe. Assim, devbo a centralizacao dos Lfeeus em 

Bissau, que conta com grande escassez deles em demais regioes do pafe, principalmente, no 

que diz respeito ao 10° a 12° ano de escolaridade, fez com que eutivesse que mudar, em 1998, 

da cbade de Bolama, onde nasci e fui criado, para morar em Bissau. No entanto, a 

convivencia desses avancos com a situacao de penuria da escola obrigatoria de base mostrava 

o descompasso do sistema com as novas demandas economicas e sociais, que supunham um 

salto educacbnal da sociedade como um todo. 

Na sequencia da expansao dos niveis do ensino, surgiu o outro problema: o de espaco 

fisico para alocar a clientela que demandava a educacao. Isto mostra que havia regulacao do 

acesso ao curso complementar atraves de sua coneentracao no Liceu Nacbnal Kwameh 
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Krumah. Para tentar solucionar o problema, o governo criou os turnos: o primeiro era das 7:00 

as 11; o segundo das 1125 as 15:40; o terceiro das 1550 as 205; e o quarto das 20:15 as 

2355. Portanto, mesmo com os turnos, nao havia espaco fisico para receber a demanda, 

foram entao criadas salas feitas dos produtos artesanais, similares as barracas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 - Fluxos Escolares/ Evasao em Percentagem no Ano Letivo de 1991/92 a 1994/95 

Ano Letivo Matriculas no inicio 

do Ano Letivo 

Matriculas Finais Total de Evasao em percentagem (%) 

1991/92 Sexo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT 8" 9
s 

7° 8
s 

9" 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 8" % o» % 

M 1.580 1.098 785 1.504 1.044 736 76 5% 54 5% 46 4% 

F 1.083 778 530 1.022 736 491 61 6% 42 5% 36 7% 

Total 2.663 1.876 1.315 2.526 1.780 1.230 137 5% % 5% 85 6% 

1992/93 M 1.440 1.017 785 1.245 043 721 195 13% 74 7% 64 8% 

F 845 516 364 717 495 337 128 15% 21 4% 27 7% 

Total 2.285 1.533 1.149 1.962 1.438 1.058 323 14% 95 6% 91 8% 

1993/94 M 2.386 1.342 903 2.243 1.237 853 143 6% 105 8% 50 5% 

1 1.307 745 538 1.236 667 519 71 5% 78 10% 19 3% 

Total 3.693 2.087 1.441 3.479 1.904 1.372 214 6% 183 9% 69 5% 

1994/95 M 3.428 2.013 1.191 3.331 1.962 155 97 3% 51 2% 36 3% 

F 1.917 1.001 609 1.861 969 585 56 3% 32 3% 24 4% 

Total 5.345 3.014 1.800 5.102 2.931 1.740 153 3% 83 3% 60 3% 

Fonte: Adaptado de Gabinete de Estudos e Planificacao do Ministerio da Educacao, 2001. 

Neste quadro, nota-se que ha uma diminuicao consideravel da taxa de evasao escolar 

no ano letivo de 1991 a 1995, no Ensino Secundario. Isto se deve a abertura politica no pais
6. 

Em decorrencia, houve expansao da rede escolar nas demais regioes do pafe em nivel 

secundario de ensino. No ano letivo de 1992/93, verifica-se uma elevada taxa de evasao: 13%, 

6

 Quando em maio de 1991 o regime do entao Presidente Nina Vieira decid iu rever a constituic3o de 1984 para, 

entre outras alteracoes, eliminar o artigo IV , que consagrava o PAIGC como "forca politica dirigente da 

sociedade e do Estado" e, ao mesmo tempo, aprovou a Lei dos partidos politicos e da liberdade de imprensa, a 

Guine-Bissau passou a ser classificada como um pais em vias de democratizacao. Efetivamente, nos primeiros 

anos que se seguiram a estas alteracSes formais, nada fazia prever que assim nao fosse. Entre dezembro de 1991 

- data de legalizacao de primeiro partido a dezembro de 2002, foram legalizados cerca de 20 partidos politicos. 

TrSs anos apos a introducao das primeiras alteracSes da constituicao, foram realizadas, pela primeira vez na 

historia do pais, eleic5es legislativas e presidenciais, considerada pela comunidade internacional como tendo 

sido livres e justas. Na sequencia desta, apesar de n3o ter havido akernancia politica, o governo foi formado 

tendo em conta o resukado das eleic5es. Pela primeira vez o P A I G C , que tinha saido vencedor das eleicSes, 

formou umgovemo com base numa legitimidade conquistada nas urnas. 
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14% e 15%, respectivamente, isto porque tratava-se de problemas politicos que antecederam a 

abertura plurbartbaria e que, direta ou indiretamente, afetaram o funcbnamento do sistema 

educacional do pais. No entanto, nao se figura no quadro os anos letivos de 1995/96 e 

1997/98, por serem considerados nulos, na medida em que o Sindicato dos professores 

(Sinaprof) nao entregou as notas destes anos, por falta de pagamentos de salarbs da categoria 

que lecionava neste nivel de ensino peb governo e tambem em 1998, devbo ao conflito 

armado da guerra civil que ocorreu nesse perfodo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 3 - Fluxos Escolares/ Aprovados e Reprovados em Percentagem no ano Letivo 

de 1991/92 a 1994/95 

Ano Letivo Numero de 

Aprovados 

Aprovados em 

Percentagem 

(%) 

Numeros de 

Reprovados 

Reprovados em 

Percentagem (%) 

1991/92 Sexo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 8* 9° T 8
a 

9* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 8
a 

9" T 8" 9" 

M 799 550 219 53 53 43 705 404 420 47 47 57 

F 381 280 174 37 38 35 641 456 317 63 62 65 

Total 1180 830 493 47 46 40 1346 950 737 53 54 60 

1992/93 M 711 548 432 57 58 60 534 395 289 43 42 40 

F 382 283 181 53 57 54 33 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~i | -< 156 47 43 46 

Total 1093 831 613 56 58 58 869 607 445 44 42 42 

1993/94 M 1453 865 536 65 70 63 790 372 317 35 30 3
 7 

F 755 429 282 61 64 54 481 238 237 39 36 46 

Total 2208 1294 818 63 68 60 1271 610 554 37 32 40 

1994/95 M 2461 1462 726 74 75 63 870 500 429 26 25 37 

F 1226 583 356 66 60 61 635 386 229 34 40 39 

Total 3687 2045 1082 71 70 62 1505 886 658 29 30 38 

Fonte: Adaptado de Gabinete de Estudos e Planificacao do Ministerio da Educacao, 2001. 

Como foi possivel observar no quadro 3, as autorbades guineenses precisam reverter 

o quadro de alto indfee de reprovacao no sistema educacbnal no pais. Caso contrario, o 

sistema de ensino tera grande dificuldade em formar os quadros que o pais necessita para 

enfrentar os desafios deste milenio, se continuar relegando a educacao para o segundo piano. 

A educacao, por sua vez, necessita de investimento coordenado e organizado e de passar por 

uma profunda reformulacao. Ao contrarb do que comumente se imagina quando se trata do 

tema, essa reformulacao nao teria como foco principal e prioritario aspectos pontuais tais 
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como: a revisao curricular; a melhorias das condicoes materials de ensino; ou a capacitacao 

dos professores. Todos esses insumos basicos sao imprescindiveis, mas a investigacao 

educacional produziu conhecimentos que permitem afirmar que o aumento desses insumos, 

isoladamente, nao apresenta correlacoes diretas com a melhoria de aprendizagem dos alunos, 

resultado que procura em ultima instancia. 

Para tanto, deve-se ter em conta a desconcentracao desse sistema, dando as escolas 

iniciativas e autonomia de decisao quanto ao projeto de funcionamento, a construcao de sua 

identidade institucional e a integracao mais dinamica com seu meio social imediato.
7 A 

efetivacao da desconcentracao deve criar condicoes para que recursos financeiros e humanos, 

projetos e identidade, iniciativa, inovacao e capacidade de gestao destoquem-se para as 

escolas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 4 - FIuxo Escolar/ Re pete ncia em Percentagem no Ano Letivo de 1991/1995 

Ano Letivo Niimero de 

Aprovados 

Re pete ncia em 

Porcentagem 

1991/92 Sexo 10" 11" 12" 10
s 

U* 12" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M 65 17 2 18 7 13 

F 15 9 12 10 

Total 80 26 2 17 8 12 

1992/93 M 26 7 2 8 3 22 

F 6 4 4 4 0 

Total 32 11 2 7 3 22 

1993/94 \ l 34 5 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~i 0 

F 12 1 4 0,7 0 

Total 46 6 6 0 

1994/95 M 37 16 8 5 0 

F 26 6 1 14 4 13 

Total 63 22 1 710 5 5 

Fonte: Adaptado de Gabinete de Estudos e Planificacao do Ministerio da Educacao, 2001. 

De acordo com este quadro, a desconcentracao do curso complementar dos Liceus 

mostra resultado positivo. Para efetuar essa desconcentracao, ha que levar em conta a 

coordenacao nacional, articulada a coordenacao regional, que deve ser evidentemente da 

7

 A estas devem caber as tarefas de definir o planejamento a ser executado aos conteudos curriculares, metodos 

de ensino, uso mais adequado do tempo e do espaco fisico, gerenciamento dos recursos humanos e materials para 

implementar seu prdprio projeto. 
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competencia do Estado e suas instalacoes centralizadas em nivel central e regional A essas 

instancias cumpre conduzir a politica educacbnal no sentido mais ampb, garantir que nao se 

perca os objetivos estrategbos, assegurando a gratuidade e a qualidade. Assim sendo, a 

desconcentracao nao implicaria em debilitar o Estado, ao contrarb: fbrtalecer sua 

governabilidade. E preciso formular a politica do livro didatico. Atribuir essa politica as 

esferas que cubam de curricub, programas, assistencia tecnica e outros aspectos 

pedagogicos. 

Por outro lado, deveria haver uma consberacao por parte do Estado em sua avaliacao 

pela carreira do professor (o que e na verdade, quase inexistente) recompensando-o com 

salarios justos. Pouca utilidade teria as campanhas de conscientizacao para convencer a 

populacao do vabr da educacao. Porem no momento em que o Estado der o primeiro passo, 

valorizando, mediante salarios dignos, o trabalho docente, a valorizacao da educacao na 

socfedade guineense sera difundba pelo proprfo professor na escola peb "produto" que dela 

sai: o aluno efetivamente alfabetizado, informado, formado, politizado, conscientizado do seu 

valor e de sua responsabilidade no mundo moderno, capaz de trabalhar e construir uma 

socfedade mais justa. 

Os inspiradores da descorxxntracao nao deixam de ser a presenea dos partidos 

politicos porque se nao fossem etes, o governo da Guine-Bissau continuaria com o unico 

Liceu nacbnal achando que, com este, o ensino teria qualidade, mas esquecendo que a 

qualidade nao se adquire so com uma linica instituicao escolar deixando a mabria dos alunos 

que terminavam o curso geral dos Lbeus nas diferentes escolas regbnais sem acesso ao curso 

complementar dos Lfeeus. 

Portanto, para a Guine-Bissau, deve ficar claro que a simples ampliacao do acesso a 

escola nao garante a iguabade de oportunbades. Ou assegura-se um padrao de qualidade 

basico para todos, ou vai se manter a desigualdade entre os que adquirem, na escola, uma 

efetiva experfencia de aprendizagem e os que apenas passam por ela sem ter atendidas suas 

necessbades basicas de aprendizagem. A politica de expansao da rede fisica deve, 

prbritariamente, estar voltada para dar enfase a qualidade e ao aperfeicoamento dos 

professores e a valorizacao de sua profissao. 

A expansao quantitativa do ensino deve ser acompanhada de uma organizacao 

institucional que teria como foco principal de atencao a organizacSo e as condicoes minimas 

para seu funcbnamento. Assim, a medba que aumentava a demanda, deveria aumentar as 

escolas e diversificar os controles centrais para ordenar, do centro para periferia do sistema, a 

demanda de dezenas ou centenas de pessoas que queriam estudar. 
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No que concerne a formacao de quadros na Guine-Bissau, deve-se dizer que o pais nao possui 

nenhuma universidade ate meados do final da decada de 1990. Havia apenas duas faculdades: 

uma de Medieina, que mal funeionava, pois dependia de um organismo de Holanda que 

arcava com as despesas dos professores cubanos que nela lecionavam; e outra, a Faculdade de 

Direito, patrocinada peto governo portugues tndo professores Portugueses com a participacao 

de alguns guineenses. Entretanto, havia pianos para formar algumas feculdades que juntas 

poderiam construir a base para uma universidade nacional no futuro. O INEP e o INDE 

desempenhavam um papel importante como centros de pesquisas. Na felta de uma 

universidade nacional, as faculdades existentes, o INEP e o INDE formam a base para a 

criacao de um ambiente academico. 

A iniquidade social nas oportunidades educacionais e a base da crescente desigualdade 

e polarizacao social e ocupacional na sociedade guineense. Esta desigualdade no pais 

acentuou-se a partir de 1986, quando os politicos do pais resolveram mandar seus filhos 

estudarem em colegios em Portugal. Foi a partir de entao que o ensino no pais foi perdendo 

seu valor. Nao havia mais interesse em pagar os professores de forma regular, pois nao tinham 

filhos no pais a estudar, ao contrario das outras pessoas, sempre frequentei a escola publica. 

Aqueles politicos que nao conseguiam mandar seus filhos para Europa nao os deixavam 

estudar nos colegios publicos no pais, mandavam-nos para o Colegio Joao XXIII, fundado 

pela Congregacao Franciscana, onde os jovens que desejavam descobrir a vocacao religiosa 

eram mantidos pelos parocos de cada comunidade religiosa para estudar. 

O governo da Guine-Bissau, nao poderia, no entanto, ser feliz da sua intervencao no 

setor educacbnal, pois nao fezcaso para a continuidade dos projetos que implementava, dado 

o comportamento politico que o pais vivia. A intervencao do Estado foi a construcao de 

escolas (em virtude do advento do multipartidarismo imposto pelo Ocidente) e em resposta 

aos pedidos feitos pela populacao, quando os dirigentes do Partido-Estado efetuavam as 

visitas as aldeias. Foi assim que foram surgindo muitas escolas (a maioria compostas de 

barracas) sem nenhum estudo previo. De acordo com o aumento da demanda apareciam 

outros problemas: alunos que suspendiam os seus estudos em razao da falta dos professores e/ 

ou de classes superiores, a felta de material escolar e etc. tambem, havia regioes onde os 

professores fieavam sem alunos o que tambem levavam ao fechamento de muitas escolas, 

pois a distancia entre as aldeias dos alunos e a escola eram quilometricas, impedindo o acesso 

dos alunos as escolas. 

Assim, em comparacao com o sistema educacional cabo-verdiana, de acordo com as 

entrevistas feitas com os estudantes de Cabo-verde das Universidades Federals no Brasil 
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(UFCG, UFPB e UFPE), foi possivel constatar algumas difereneas consideravelmente 

significativas para melhoria do ensino publico daquele pais, sendo que, cada estudante 

entrevistado afirma ter estudado em escolas publicas e nao privada, o que nao acontece muito 

com estudantes da Guine-Bissau que, na sua maioria, frequentam a escola publica, 

principalmente, as pessoas pertencentes as familias com renda per capita desconfortavel e, 

tambem, devido a precariedade do ensino publico do pais. 

Segundo o depoimento do Antonio Carlos, estudante cabo-verdiano da Universidade 

Federal de Campina Grande e vinculado ao Programa Estudantes-Convenio de Graduacao -

PEC-G, ao perguntado sobre sua posieao socioeconomica no pais de origem e tambem a 

respeito do sistema educacional daquele pais, ele afirma que, tanto ele assim como a maioria 

de cabo-verdianos pertencem a classe media, em Cabo Verde nao e muito visivel a questao da 

divisao da sociedade em classe e tambem sua trajetoria escolar foi apenas na base da escola 

publica, como acontece tambem com a maioria da populacao. Segundo ele, quase todos os 

cabo-verdianos desde pre-escola, passando por Ensino Primario, Secundario ate os Liceus, 

costumam frequentar as escolas publicas do pais. Apenas uma minoria da populacao e que 

passa pela escola privada e isso pode ser visto tambem nos questionarios respondidos por 

estes estudantes. 

Diante deste depoimento, partimos de uma analise contextual sobre o processo do 

desenvolvimento da Republica de Cabo Verde, onde constatamos, segundo o relatorio 

elaborado no ambito da preparacao da participacao na conferencia da ONU sobre o 

desenvolvimento sustentavel Rio mais 20 (2012, p.09), que nos ultimos anos "o desempenho 

economico de Cabo Verde foi apoiado com uma taxa de crescimento real estimada em 10,8% 

em 2006 e continuou alem dos 5% ate entao. O PIB real per capita aumentou de 902 dolares 

em 1990 para 3.206 dolares em 2008, enquanto a taxa de pobreza diminuiu 49% em 1990 

para 27% em 2007. A pobreza afeta, especialmente, a mulheres, chefes de iamilia (33%), com 

uma maior incidencia em areas rurais (44%) em relacao as areas urbanas (13%). Alem disso, 

embora os dados recentes nao estejam disponiveis, uma revisao do indice do GINI mostra 

uma tendencia de 0,43% em 1998 para 0,47% em 2007, apos um pico de 0,53% em 2002". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo o censo de 2010, a populacao residente total e de 491,875 

habitantes, 54% dos jovens menores de 24 anos. O crescimento anual da 

populacao e de 1,2%. Em 2010, a esperanca de vida a nascenca foi estimada 

em 77anos para mulheres e 69para homens. Por outro lado, de acordo como 

relatorio, um notavel crescimento do paiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 sobre a evolucao das taxas de 

alfabetizacao. No momento da independencia, Cabo Verde contava com 70% 

de analfebetismo entre a populacao, enquanto em 2010 a taxa de 
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alfabetizacao atingiu 82,8% dos jovens de 15 e mais. Atualmente, apenas 4% 

dos 15-24 anos s3o analfabetos (CABO V E R D E , 2012, p. 21). 

Vale salientar que, de acordo com os numeros apresentados por este relatorio, houve 

sim um crescimento em nivel de educacao e da politica socioeconomico neste pais, mas que 

ainda - contrastando o depoimento dos estudantes cabo-verdianos - existem tambem desafios 

a serem superados, tanto ao nivel socioeducativo assim como no diz respeito aos problemas 

de modo geral, que consiste desde supera9ao do indice do analfabetismo ate as desigualdades 

sociais. 

Ao contrario de Cabo Verde, na Republica Democratica de Congo , de acordo com os 

depoimentos dos estudantes e tambem dos questionarios respondidos, a trajetoria estudantil da 

maioria da populacao do pais passa pelas escolas privadas. Segundo Philip Kossinga, 

estudante do curso de computafao da Universidade Federal da Paraiba, o Estado nao investe 

muito nas escolas publicas do pais, razao pela qual, muitos pais e encarregados de educacao 

das criancas e adolescentes acabam colocando seus filhos nas escolas privadas. As pessoas 

compoucas condicoes financeiras e com dificuldades em matricularem seus filhos nas escolas 

privadas, geralmente conseguem bolsas de estudo nos colegios catolicos, construidos para os 

jovens catolicos que eneontram em fase de prepara9ao sacerdocio e freiras. Assim, como 

mostra Philip Kossinga: 

a minha trajetoria escolar no Congo foi de seguinte forma: comecei na escola 

maternal, estudei ate aos cinco anos, depois fui pra escola primaria, depois 

secundaria, que se chama aqui no Brasil . Ensino Medio. Depois disso, fiz um exame 

que agente chama de exame nacional, referente ao Enem no Brasil, depois ingressei 

para faculdade de biologia, onde frequentei durante tnSs anos. Durante minha 

trajetoria, sempre estudei em escola privada, porque no Congo a escola publica e 

muito desvalorizada devido a faha de investimento do governo do nosso pais nesse 

setor. Portanto, quern paga a escola privada geralmente vai ter uma boa formacao, 

por isso a minha farm!ia fezumesforco de me colocarna escola privada. 

Portanto, como podemos observar nesse depoimento, a ialta de investimento no setor 

educacional publico de um pais pode trazer serias consequencias para as populacoes com 

situa9ao financeira precaria e tambem para o desenvolvimento socioeducacional daquele pais. 

Por outro lado, parto do pressuposto de que a instabilidade no setor educacional da Republica 

Democratica de Congo pode estar relacionada a uma serie de conflitos politicos militares que 

o pais enfrentou nos liltimos 20 anos e isso pode ser um dos fatores que contribuiram para o 

atraso, ou seja: a desvalorizacao das escolas publicas congolesas. Ate o ano 2010, o pais 

contava com a estimativa da popu^ao residente total em 66.020.365 habitantes, com a maior 

concentra9ao em area rural (65,4%) e nas zonas urbanas 34,56%. A esperar^a de vida ao 

nascer e de 46,1 com a renda per capita de 151 dolares e a taxa de analfabetismo e de 32,8%. 



38 

Entretanto, o caso da Republica Democratica de Congo com vista a promocao da educacao 

nas escolas de ensino publica, comecando pelas primarias ate o Ensino Medio pode ser 

comparado ao Brasil que, mesmo sendo um pais altamente competitivo economicamente, 

apresenta uma deficiencia consideravelmente alta em rela?ao as escolas privadas no pais, tudo 

isso pode ser associada a pouco investimento do Governo Federal na educa?ao ao bngo de 

muitos anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1. O si sterna da Politico Educacional Cabo-verdiana 

A vigor social do sistema educativo determinando pela equidade, entendida como 

sinonimo de igualdade de oportunidade educativo, a qualidade da educacao e um tema central 

no debate educativo atuaL Entretanto, nos discursos recorrentes sao patentes as referencias as 

necessidades de melhorar ao mesmo tempo a equidade e a qualidade dos sistemas de ensino. 

Porem, neste sentido, uma das ideias predominantes e que ambos os conceitos sao complexos, 

mas ao mesmo tempo indissociaveis e complementares, sobretudo se considerarmos que sao 

cada vez mais os alunos de niveis socioculturais e economicos diferentes que tern acesso ao 

sistema educativo. 

Portanto, no caso de Cabo Verde, Pais tocalizado no Oceano Atlantico e caracterizado 

por uma elevada taxa de desemprego e de pobreza, bem como pelo aumento da desigualdade/ 

disparidade existente entre os diferentes grupos regioes/ ilhas do pais, o estudo sobre o 

sistema educativo nao sao abundantes. 

Partindo do principio de que a educacao deve ser "integral", a Constituicao cabo-

verdiana assume a orientacao de que a acao educativa deve contribuir para a promo?ao 

humana, moral, social, cultural e economica dos cidadaos. 

As opcoes constitucionais em materias da educacSo sao retomadas e desenvolvidas na 

Lei de Bases do Sistema Educativo de Cabo Verde, que define, amplamente os objetivos da 

politica educativa no n° 1 do seu artigo 10°. Assim, alem de se orientar para a formacao 

integral e permanente do individuo, numa perspectiva universalista, contribuir para a 

formacao civica, mediante integracao e promocao de valores democraticos, eticas e 

humanfeticas no processo educativo, numa perspectiva critiea e reflexiva e promover atitudes 

positivas em rela9ao ao trabalho, a produtividade e a inovacao nas atividades economicas, 

como fetores de progresso e bem-estar; a politica educativa propugna a preparacao do 
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indivfduo, atraves das valencias cientificas e tecnica da educacao e formacao, a fim de 

contribuir, com o seutrabalho, para o desenvolvimento socioeconomic do pais. 

Alem destes valores culturais e identitarios, a Lei de Bases assume, no mesmo artigo, 

o imperativo de aprofundar o conhecimento e a afirmacao da escrita e da lingua nacional 

cabo-verdiana, enquanto primeira lingua de comunicacao oral e manifestacao privilegiada da 

cultura e da identidade, visando sua utilizacao oficial a par da lingua portuguesa. 

Manifestando a relevancia da cria?ao do conhecimento e da sua utilizacao na educa?ao 

e formacao, a Lei de Bases consagra igualmente que a politica educativa deve promover a 

investigacao, a criatividade e a inovacao com vista a eteva?ao do nivel de conhecimento e de 

qualificacao dos cidadaos enquanto fatores de desenvolvimento nacionaL 

No entanto, como esclarece a lei em apreco, os objetivos da politica educativa devem 

ser entendidos, adequados e executados em conformidade com as linhas orientadoras da 

estrategia do desenvolvimento nacional (cf. n° 2 do artigo n 10°), remetendo assim para 

outros referenciais da politica educativa, como programas do governo, pianos nacionais do 

desenvolvimento e pianos estrategicos da educa9ao, entre outros documentos estrategicos da 

educacao. 

Alem dos objetivos gerais estabelecidos, a Lei de Bases estabelece objetivos 

especificos de politica educativa, com referencia aos diferentes niveis do ensino, merecendo 

particular referencia os que se prendem com: a cria9ao de condi9oes para a generaliza9ao do 

acesso de todas as crian9as a educa9&o pre-escolar; como no caso de Guine-Bissau, o 

alargamento do ensino basico de seis para oito anos e sua estrutura9ao em 3 ciclos (sendo o 

primeiro de quatro anos e os restantes de dois anos cada); o alargamento de escolaridade 

obrigatoria ao ensino secundario numa primeira fese ate ao 10° ano e a seguir, ate ao 12°, a 

inicia9ao a aprendizagem de linguas estrangeiras desde a educa9ao pre-escolar; a promo9ao 

das tecnofogias educativas, com suporte na TIC (Tecnologia de Informa9ao e Comunica9ao), 

emtodos os niveis de ensino; o fomento da investiga9ao cientifica e da forma9ao profissbnal 

no Ensino Superior. 

Dentro um amplo estudo do processo educativo, em especial cabo-verdiano, e de total 

importancia abordar a questao do insucesso escolar8, sendo que, este e uma das varias e qui9a, 

a mais importante manifesta9ao da ineficacia social do sistema educativo. Entretanto, pode-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8

 Como mostra Moura (2009), o insucesso escolar nao e um problema novo, tendo sempre estado presente desde 

o nascimento da instituicao escolar. Por ser mesmo inerente a qualquer sistema educativo, so passou a ser 

considerado como um problema sociol6gico e educativo preocupante a partir da Segunda Guerra Mundial, 

devido a varios acontecimentos, nomeadamente; a) a passagem de uma educacao classista, elitista para uma 

educacao generalizada, uma educacao para todos; b) uma progressiva democratizacao da sociedade e da escola; 

c) a implementacao da escolaridade obrigatoria; d) a crescente tecnifica?ao do sistema educativo. 
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dizer que uma das manifestacoes do insucesso escolar e atraves da percentagem de alunos que 

nao atingem objetivos minimos definidos nos programas educacionais. Assim, as variaveis 

mais utilizadas para quantified-las sao a taxa de abandono escolar e a taxa de reprovacao, 

embora em alguns estudos tambem se utilize o absentismo escolar como uma das 

manifestacoes deste insucesso. 

Com base nessa problematica, um estudo sobre os jovens e adolescentes cabo-

verdianos fora do sistema educativo, realizado em 2004, tendo como universo de 1534 

individuos na iaixa etaria de 13 a 18 anos de idade das ilhas de Santo Antao, Sao Vicente, Sal, 

Santiago e Fogo; conclui que uma das razoes principals do abandono ou insucesso escolar dos 

jovens e adolescentes destas areas e que a maioria dos inquiridos residia em familia de baixa 

renda em que mais da metade das maes se encontravam desempregadas (MOURA, 2009, p. 

43). O nivel de estudo dos pais destes agregados familiares era muito baixo e nao 

ultrapassava, na maioria dos casos, o Ensino Basico. Tambem e de salientar que o nivel de 

estudo dos pais dos alunos fora do sistema de ensino era inferior em relacao ao nivel de 

ensino dos pais daqueles alunos dentro do sistema de ensino (MOURA, 2009, p. 43). 

Por outro lado, quanto a situacao do emprego dos jovens e adolescentes que 

abandonaram a escola, o estudo aponta que a maior parte estava desempregada. Apesar disso 

mais da metade contribuia para o rendimento familiar, quer realizando tarefa domestica, no 

caso das meninas, quer com dinheiro, no caso dos rapazes. 

Outra conclusao importante e o feto de que 52,8% dos adolescentes abandonarem 

estudos na 3° fase do Ensino Basico (5° e 6°ano), um 45,3% no 1° ciclo do Ensino Secundario 

(7° e 8° ano). Por outras palavras, um percentual expressivo do abandono escolar ocorre antes 

da conclusao do ensino obrigatorio ou nos dois anos posteriores. Tambem na iaixa etaria de 

13 a 15 anos, periodo em que os alunos ainda nao estao preparados para integrar no mercado 

formal de trabalho. Quanto ao tocante do insucesso escolar, os problemas socioeconomics 

sao apontados como a primeira causa do abandono, seguido da falta de interesse dos alunos e 

a reprovacao e por ultimo, a gravidez precoce. Em relacao a reprovacao, o Decreto-lei n° 

41/2003 de 27 de outubro que regula as condicoes de acesso e permanencia no ensino 

secundario estabelece que, o aluno que obtiver duas reprovacoes consecutivas no ensino 

secundario sera expulso do sistema de ensino (DA MOURA, 2009, p. 43). 

Com um numero crescente de alunos que nao conseguiam atingir objetivos nos pianos 

curriculares, ficou evidente a ineficacia da escola em relacao a estas criancas. Por isso, era 

necessario procurar uma solucaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OU pelo menos uma explicacao para o fe no me no de 

insucesso escolar. Contudo, havia certa controversia sobre a situacao a que se deve referir, 
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sobre as suas causas e explicacao visto que, dependendo do enfoque, as explicates podiam 

ser de ordem individual (aluno), da escola ou do contexto social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. Processo da Institucionalizagao de Ensino Superior na Africa e, em especial, nos 

Paises Africanos de Lingua Oflcial Portuguesa e no Brasil: os desqflos do Ensino Superior 

na Guine-Bissau. 

Nas ultimas decadas do seculo XX e no inicb dos anos 2000, tem-se observado 

mudancas substantias nas coneepcoes e nos papeis sociais das universidades. Esse 

movimento dialetico que envolve tanto os aspectos internos como externo das universidades, 

remete a situa-la nao somente no contexto nacbnal, mas no cenario da internacbnalizacao da 

educacao superior. Discutir as novas coneepcoes e finalidades sociais que estao sendo 

reclamadas para as universidades publicas no contexto da reestruturacao produtiva do capital 

em ambito gbbal faz-se necessario, na medida em que o papel social da universidade vem 

ganhando significativa centralidade, ao ser exigida uma nova relevancia social na e para a 

sociedade da economia do conhecimento; expressao propalada que assume a perspectiva de 

que a socfedade e economia devem estar assentadas no conhecimento como estrategia de 

competitividade, tanto no cenarb local como regional e no internacbnal 

Com isso, as aceleradas transformacoes emanadas do processo de mundializacao do 

capital, da reconfiguracao do papel dos Estados e, consequentemente, das polfticas publicas e 

sobretudo educacionais, vem impactando as universidades publicas, possibilitando um 

discurso acerca da crise da universidade e da necessidade dessa instituicao assumir novas 

finalidades, na medida em que a ciencia, o conhecimento e a inovacao tecnologfca passam a 

ser vistos como parametros e estrategia de competitividade. Entretanto, todo esse processo 

vem modificando a identidade historica das universidades tanto no Brasil como na Uniao 

Europeia, uma vez que elas vem sendo cada vez mais constrangidas peb Estado e peb 

mercado a transitarem de um referencial mais academico, em que a educacao superbr e vista 

como bem publico e direito social, para um referencial economicista, baseado numa visao que 

acentua o pragmatismo, a competicao e a privatizacao9. Esse processo de reconfiguracao da 

educacao superior e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9

 De acordo com o piano da Reforma da Educacao Superior (2009) a materializacao desse processo vem 

permitindo a construcao de novas coneepcoes de universidades e de finalidades sociais que passam a ser 

admitidas como necessario resuhado de um ajustamento entendido como natural e inevitavel no contexto atual. 

Assim, a universidade relevante passa a ser aquela que pode ser litil, flexivel, empreendedora e inovadora e que, 

alem d isso, forma parao mercado de trabalho, assegurando, emtese, maiorempregabilidade; passa a ser tambem 

aquela que desenvolve pesquisas que produzirao valor economico, ou seja, aquelas que darao retorno em termos 
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das universidades esta cada vez mais, em consonancia com a gfobalizacao ou mundializacao 

economica que impoem novas rela?oes de poder mediante novas articula96es entre fronteiras 

e praticas transnacionais. 

Nesse contexto, vem sendo implementadas politicas e reformas educacionais em 

varios pafees, seguindo-se as orienta9oes dos organismos multilaterais em consonancia com o 

projeto neoliberal. As reformas da educacao superior, em particular, seguiram em geral 

globalmente estruturadas para esse nivel de ensino, apesar das especificidades na sua 

coneretizasao em diferentes pafees. 

Como aponta Santos (2008), a crise da universidade publica e um fenomeno global, 

ainda que sejam significativamente diferentes as suas consequencias no centro, na periferia e 

na semberiferia do sistema mundial. Entretanto, nos paises centrais, a situacao e diferenciada. 

Na Europa onde o sistema universitarb e quase totalmente publico, a universidade publica 

tern tido, em geral, poder para reduzir o ambito da descapitaliza9ao ao mesmo tempo em que 

tern desenvolvido a capacidade para gerar receitas proprias atraves do mercado. Assim, o 

exito desta estrategia depende em boa medida do poder da universidade publica e seus aliados 

para impedir a emergencia significativa do mercado das universbades privadas. 

Um relatorb da UNESCO de 1997 sobre a mabria das universbades, a Afrba tra9ava 

um quadro dramatico de carencia de todo tbo: colapso das infraestruturas, ausencia quase 

total dos equipamentos, pessoal docente miseramente remunerado e por isso desmotivado e 

propenso a corrup9ao, pouco ou nulo o investimento em pesquisa. O Banco Mundial 

diagnosticou de modo semelhante a situa9§o e, caracteristicamente, declarou-a irremediaveL 

Incapazde incluir nos seus cabulos a importancia da universidade na constru9ao dos projetos 

de pais e na cria9ao de pensamento critbo e de bngo prazo, o Banco Mundial entendeu que 

as universidades africanas nao geravam suficiente retorno. Consequentemente, impos aos 

pafees africanos que deixassem de investir na universbade, concentrando os seus poucos 

recursos no ensino primario e secundarb e permitisse que o mercado gbbal lhes resolvesse o 

problema da universbade. Esta decisao teve um efeito devastador nas universidades dos 

pafees afrbanos. 

Atualmente, de acordo com o relatorb da Organiza9ao das Na9oes Unbas para a 

Educa9ao, Ciencia e Cultura - UNESCO, publicada em Paris em 2011, os pafees africanos, 

principalmente da Afrba Subsaariana, aumentaram investimento na educa9ao em 6% nos 

ultimos dez anos. O aumento dos investimentos foi acompanhado por resuhados satisfatorios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do investimento realizado, uma vez que estao submetidas as demandas, m orientac5es e aos controles de 

qualidades externo a comunidade academica e ao pr6prio campo cientifico (SANTOS, 2008). 
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os quais mostram que o numero de criancas inscritas no Ensino Primarb aumentou 28%, 

enquanto que as matrfculas nas escolas maternas, nos Ensinos Secundarios e Superior 

aumentaram 60% durante o mesmo periodo. Entretanto, estes desempenhos refletem os 

investimentos significativos efetuados pebs governos africanos na educacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Caso dos Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa e o Brasil (PALOP) 

No Brasil, a primeira instituicao de Ensino Superior data de 1808: a Escola de 

Medicina da Bahia, resultado de um dos primeiros atos de D. Joao VI logo apos sua chegada 

ao pais. Logo apos, seguiu-se a Escola de Medicina do Rb de Janeiro. Na Afrba subsaariana, 

nasceu a primeira Universbade de Serra Leoa, precisamente nos finais do seculo XVIII, a de 

Uganda e a primeira Escola Normal Superior e Federal no Senegal. Estas foram fundadas no 

inicb do seculo XIX. Ingleses, espanhois e franceses demonstravam com tais iniciativas uma 

vontade assumida de implantar novas instituicoes e de munir esses territorios de quadros 

destacados, com aptidoes para dirigir o Estado, a administracao e os negocios, especialmente, 

homens de lei. Mesmo atraves da formacao das elites, prosseguiam-se igualmente o objetivo 

do enraizamento da religiao e de referencias culturais europeias. 

Portugal, no entanto, demorou ate a metade do secufo XX para seguir o exempb dos 

outros paises colonizadores. 

Em Mocambique, a Universidade Eduardo Mondlane e a maior e mais importante, 

tendo sbo fundada em 1962, com a designacao de Estudos Gerais de Mocambique, passando 

em 1968 a Universbade de Lourenco Marques. A mudanca do nome da Universidade nao 

cingia somente a esse aspecto, mas passa tambem a impor uma nova coneepcao do que e 

universidade e o seu papel na nova situacao do pais. 

Em 1976 - um a no depois da independencia - foi rebatizado com o nome atual, 

homenageando Eduardo Chivambo Mondlane, primeiro presidente da Frelimo
1 0, iniciador da 

luta armada pela libertacao mocambicana. A Universidade Catolica de Mocambique foi 

fundada em 1995 como uma instituicao de Ensino Superbr privada, voltada especialmente 

para as provincias do centro e do norte do pais. Em 1996 foi aberta a Faculdade de Economia 

e Gestao, em Beira, e a Faculdade de Direito, em Nampula, ambas fora da capital 

mocambicana, com objetivo de diminuir as desiguabades no acesso a formacao dentro do 

espirito da paze reconeiliacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0

 Frelimo — Frente de Libertacao de Mocambique. 
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Entretanto, por causa da fuga de muitos dos quadros superiores, ou seja, dos 

professores da Universidade, das escolas secundarias e primarias, ouve remanejamento dos 

cursos e niveis de formacao, dando prioridade aqueles que contribuiram para a formacao de 

professores, pelo menos para os niveis anteriores ao Ensino Superior. Como a universidade 

era esse centra de formacao, muitos cooperantes oriundos do bloco socialista e outras partes 

solbarias a causa mocambicana foramcontratados para lecionar. 

A necessidade de nao permitir colapso da educacao levou a que o governo 

mocambicano adotasse medidas no sentido de direcionar maior numero de graduados do 

Ensino Secundario para a formacao de professores. Foi criada na Universidade Eduardo 

Mondlane a Faculdade de Educacao com a funcao especifica de formar professores para 

diferentes niveis. Com o crescimento da demanda, foi criado em 1985 o Institute Superior 

Pedagogic sob tutela do Ministerio de Educacao, com a finalidade de formacao de 

professores. No ambito do enquadramento da Lei n° 1/92, esse Institute) e transformado em 

Universidade Pedagogica em 1994. Esta instituicao publica foi a primeira a ter detegacoes 

(cidade de Beira e Nampula) fora da cidade capital, Maputo. 

Com a reforma do Estado iniciada com o acordo entre Mo9ambique e FMI em 1984 

que levou a revisao da constituicao em 1990, inicia-se a abertura para a economia do mercado 

e, consequentemente, a possibilidade de criacao de instituicoes educacionais nao mais sob 

tutela do Estado. E permitida a criacao de instituicoes de ensino superior nao estatal de carater 

lucrative A Lei n° 6/92 de 6 de mab e a Lei n° 1/93 de 24 de junho servirao de base para esta 

nova realidade de educacao no pats 

Em Angola, o mabr impacto tangivel do sistema de educacao, traduziu-se na grande 

afluencia da populacao as escolas, pois se em 1974 estudavam cerca de meb milhao de 

angolanos, em 1980 esse numero superava os 1,8 milhoes. Nao foi possivel manter esses 

indicadores, pois o pais, apesar da conquista da independencia, continuou em guerra, com 

consequencias nocivas que se fizeram sentir principalmente nas zonas rurais com efeitos 

profundamente negativos refietindo nas infraestruturas escolares; ja que inumeras escolas 

foram destruidas, provocando um impacto forte e negativo na formacao dos quadros de nivel 

superbr angolana. 

Em 1986, foi efetuado peb Ministerb de Educacao um diagnostbo do sistema de 

educacao que permitiu fazer um levantamento das suas debilidades e necessbades. Com base 

nesse diagnostic chegou-se a conclusao de que era necessaria uma nova reforma educativa. 

Em 1990, Angola envereda por um sistema politbo multipartbarb, o que acarretou 

mudancas na politica educativa. A guerra em Angola sempre foi uma constante 
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destabillzadora, dando origem a um empobrecimento cada vez maior do Estado, das 

populates e da ja escassa rede escolar. Grandes fluxos de populacoes migraram para as 

cidades consideradas mais seguras, o que aumentou a ja grande concentracao das populacoes 

nas capitais de certas provincias, nomeadamente, Lubango, Benguela e principalmente 

Luanda. Assim, mais de metade da populacao escolar distribuiu-se pelas provincias de 

Luanda (30%), Benguela (11,4%), e Huila (13%). Nas restantes provincias, essa frequencia 

nao alcanca os 10%. Portanto, a fragil e sobre aturada rede escolar do pais sucumbe, 

principalmente nas provincias citadas. 

Por outro lado, Angola abriu a primeira instituicao de Ensino Superior em 1962, 

praticamente no mesmo ano em relacao ao Mocambique. A sua primeira Universidade 

Publica foi criada em 1968, a partir da transformacao dos Estudos Gerais Universitarios de 

Angola na Universidade de Luanda, que apos a independencia, mudou o nome pela 

Universidade de Angola e finalmente, para Universidade Agostinho Neto (1985). A 

universidade Catolica de Angola, uma instituicao privada, foi fundada em Luanda em 1999 

pela Conferencia Episcopal de Angola e Sao Tome. Oferece um curso Propedeutico em 

Direito e Economia. 

Em 1975, quando da independencia, Cabo Verde era tido como economicamente 

inviavel, apesar de sempre se ter sustentado e governado num regime de partido linico. Ate 

1991, apresentou um crescimento economico e melhorias no piano da educacao e da saiide 

devido, sobretudo, a ajuda publica ao desenvolvimento, remessas dos emigrantes e a prestacao 

de servicos. 

Em 1991, a viragem politica encontrou em marcha uma Reforma do Sistema 

Educativo, constituindo aos anos 90 na decada da abertura economica. Acresce-se o 

investimento externo a economia no limiar de saturacao do Ensino Basico, do "boom" no 

secundario, da oficializacao do ensino privado, da institucionalizacao e criacao de polos de 

Ensino Superior, da transformacao de nucleos de ensino superior existentes ate entao, de 

Escola de Formacao de Professores para o Ensino Secundario em Instituto Superior de 

Educacao, do Centra de Formacao Nautica em Instituto Superior de Engenharia e Ciencias do 

Mar e da formacao ao nivel de Licenciatura. 

Em 2001, frente ao "boom" do secundario, possivel de certa forma pela formacao de 

professores para o Ensino Secundario desde 1975 e a diminuic&o de bobas de estudos para o 

exterior, encontramos tambem um numero significativo de trabalhadores adultos que tendo 

terminado o Ensino Secundario encontram em condicao de ingressar no curso superior. Abre 

condicoes para a instalacao das universidades privadas, sendo a primeira a Universidade Jean 
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Piaget, d? vrigem portuguesa que tem como congeneres a Lusofona, a Intercontinental e a 

Universidade aberta; de origem nacional, o Instituto de Estudos superiores Isidoro da Graca, o 

Instituto de Ciencias Juridicas e Sociais, o Instituto de Ciencias Economicas e empresariais, o 

Mindeb-Escola Internacional de Artes e a Universidade de Santiago. Portanto, ao lado destas 

instituicoes esta a Universbade de Cabo Verde, instituicao publica criada a partir dos nucleos 

de ensino superbr publica. 

A Universbade de Cabo Verde foi criada em 1995, iniciando suas ativbades apenas 

nos anos posteriores. Foi concebba segundo os padroes brasileiros de instituboes publicas de 

Ensino Superbr. Dos 300 professores do Ensino Superior de Cabo Verde apenas 3% eram 

inicialmente doutores e 21 com o titulo de mestre. O Brasil, por sua vez, parece ter 

contrbuido com consultoria tecnica no planejamento da universbade, alem da qualificacao 

dos professores. E em 2009, viu-se o primeiro estudante a doutorar-se por aquela instituicao. 

O Ensino Superbr em Sao Tome e Principe se encontram numa escala inferior em 

relacao aos demais paises africanos de lingua oficial portuguesa ja abordada. Limitava-se, 

peb menos ate 2005, ao Instituto Superbr Politecnico, criado em 1998, direcionado 

sobretudo, para as areas de Pedagogia, Administracao e Gestao. Este pais conta ainda com 

duas instituboes particulares, uma sao-tomense: o Instituto Universitarb de Contabilidade, 

Administracao e Informatba, com a presenca da Universbade de Lusiada. O arquipelago de 

Sao Tome e Principe e o menor pais da Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa e o 

segundo menor Estado africano. O fato de o pais ter vivbo grande parte da sua historia como 

cobnia de Portugal, fez com que nao se equacionasse a questao da educacao e muito menos a 

criacao de Ensino Superbr, num espaco virado essencialmente para o fornecimento de mao 

de obra para as plantacoes de cacau e cafe. Apos a independencia nacbnal o Estado assumiu a 

educacao e o ensino como dominios de sua competeneia exclusiva. 

A grande promocao de ensino secundarb veb suscitar uma procura cada vez mabr do 

ensino superbr. Nao dispondo de condicoes para o desenvolvimento do Ensino Superbr no 

pais, S5o Tome e Principe se beneficiou e continua a se beneficiar do apob das instituicoes 

bilaterais e multilaterais de bolsas de estudo aos estudantes para a frequencia de cursos no 

exterbr. 

O Ensino Superbr formal e uma realidade bastante recente em S. Tome e Principe, se 

compararmos com outras paragens no seio da CPLP, em que ele tem decadas ouconhece uma 

existencia multissecular. 

As vantagens comparativas do desenvolvimento do ensino superbr no pais (Sao Tome 

e Principe), desde que o mesmo seja de qualidade, sao inestimaveis. Em primeiro lugar, tratar-
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se-ia de estancar a ruga de cerebros causada pelo nao regresso de centenas e centenas de sao-

tomenses formados, o que contribui para que o pais continue a debater-se com a felta de 

quadros, apesar de todo o investimento feito na formacao ao fongo de 34 anos. 

Em segundo lugar, os grandes recursos gastos com bolsas de estudo para manter os 

alunos no exterior, poderiam servir como exemplo para um verdadeiro investimento no 

Ensino Superior de qualidade. Torna-se necessarb a adocao de uma estrategia de 

desenvolvimento desse ensino no pais o qual, dentre outros aspectos, deve estabelecer a 

relacao entre o Ensino Superbr, os outros niveis de ensino e o engajamento do estado no 

financiamento e na mobilizacao de recursos; especialmente para assegurar aos jovens os 

apobs necessarbs para frequentar uma instituicao superbr de qualidade no pais, seja publica 

ou privada, uma vez que os fins sao sempre publicos mesmo quando se trate de iniciativas 

privadas no ambito do Ensino Superbr. 

O surgimento do Ensino Superbr na Guine-Bissau, como foco principal do estudo, 

passou por muitas etapas ate concretizar-se. E pode-se perguntar, hoje, o porque da criacao 

tao tardia da Universidade nesse pais. Por outro lado, a iniciativa de criacao da Universidade 

na Guine-Bissau apobu-se nas diretivas do Plano-Quadro Nacbnal, "Educacao para o 

Desenvolvimento Humano", baseado na constatac&o que o pais precisa formar internamente 

seus quadros com vista a um desenvolvimento estavel e autossustentado. A Guine-Bissau 

apos a independencia, contou com uma reforma significativa do ensino. Foram criados o 

Gabinete de Estudos e Orbntacoes Pedagogica, a escola de Direito, a Escola Normal Superior 

Tchico Te, ambos em 1979. Ainda nesse mesmo ano foi criada a escola Nacbnal de Educacao 

Fisica e dos Esportes. 

O Instituto Nacbnal de Estudos e Pesquisa (INEP) foi criado em 1984 e tem como 

responsabilidade o Arquivo Historico e a Bblioteca Publica. Registrem-se ainda a criacao do 

Instituto Nacbnal do desenvolvimento do Ensino (INDE) em 1985, e da Facubade de 

Medbina em 1986. 

A facubade de Direito de Bissau foi o resultado da transformacao da antiga Escola de 

Direito e passou a ser a instituicao de mabr prestigio nacional e internacbnal. Esta 

diretamente ligada a Facubade de Dreito da Universbade Classica de Lisboa. Esta 

Cooperacao entre Portugal e Guine-Bissau tem viabilizado o envio de professores e assessores 

cbntificos, alem de contribuir com uma incipiente biblioteca e com financiamento de 

conferencias e seminar bs. 
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Portanto, o ano de 2003 foi um marco historico para o Ensino Superior na Guine-

Bissau, com o surgimento de duas instituicoes: Universidade Amilcar Cabral (UAC) e a 

Universidade Colinas de Boe (UCB). 

A Universidade Amilcar Cabral, na qual estudei durante um periodo de 

aproximadamente de tres anos, foi fundada em 1999 atraves de um protocolo de cooperacao 

entre o Governo da Guine-Bissau e a Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnofogias 

de Portugal. A Universidade Colinas de Boe deve sua criacao a iniciativa de um grupo de 

guineenses, em colaboracao com o Instituto Politecnico de Leiria em Portugal, tendo sido 

inaugurado a 24 de setembro de 2003. Entretanto, ambas as instituicoes iniciaram suas 

atividades em 2004, concentrando-se primeiramente em cursos preparatories para o Ensino 

Superior, com vista a compensar as graves falhas do curso secundario oferecido no pais. 

A Universidade Amilcar Cabral, ate novembro de 2008 era publica, enquanto a 

Universidade Colinas de Boe e um instituicao de direito privado, mas sem fins lucrativos. No 

entanto, com o surgimento das duas universidades, a oferta de formacao de nivel superior na 

Guine-Bissau tornou-se mais densa e mais enriquecedora, o que levou a Universidade 

Amilcar a oferecer treze cursos de licenciaturas e a Universidade Colinas de Boe, quatro, 

acrescentando-se os cursos de Direito e o de formacao de professores da Escola Normal 

Superior "Tchico Te". 

Por outro lado, complementando o Ensino Secundario guineense, cujo sistema e de 

onze anos, as duas universidades oferecem umano propedeutico com uma formacao destinada 

a consolidar os conhecimentos em linguas, informatica e disciplinas especificas das areas 

escolhidas. A estrutura curricular deste ano preparatorio para o Ensino Superior (APES) 

apresenta uma coluna mestra, alem de areas opcionais, escolhidas livremente pelos 

estudantes. 

Porem, nao obstante serem cobrados a taxa de inscricao e a mensalidade em ambas as 

universidades e, mesmo levando em conta o baixo poder aquisitivo da populacao, a demanda 

e bastante grande a escassez e vontade de adquirir um curso superior que e um dilema grande 

para a populacao guineense de camada jovem. Para 2004-2005, encontram-se inscritos nos 

diferentes estabelecimentos de Ensino Superior um pouco mais 4000 estudantes, sendo que a 

populacao guineense e estima emcerca de um pouco mais 1.500,000 habitantes. 

Durante esse periodo da institucionalizacao de ensino universitario no pais, o grande 

dilema enfrentado foi a fraca qualificacao do corpo docente, como aponta o vice-reitor da 

UCB, Joao Jose Silva Monteiro, na medida em que as institucoes funcionam 

fundamentalmente com professores focais, sem qualificacao apropriada, dispondo de poucos 
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mebs, praticamente sem bibliotecas especializadas. A docencia e ainda assegurada, 

basieamente por licenciados, alguns mestres e muito raros doutores. 

Depois de terminar Ensino Medio em 2000, fiquei praticamente quatro anos sem 

estudar, isto devido a escassez de universidade no pais. Em 2003, com surgimento das duas 

instituicoes de ensino superior (UAC e UCB), me inscrevi no curso de economia da 

Universidade Amilcar Cabral, a qual frequentei por um periodo aproximadamente tres anos. 

Em 2005, Fiquei sabendo do PEC-G atraves da divulgacao realizada pelo Centro Cultural 

Brasileiro mantido pela embaixada brasileira em Bissau, que todos os anos, no mes de junho, 

divulga as vagas disponibilizadas para estudantes guineenses nas universidades brasileiras. 

Meu interesse foi reforcando pelo feto de que alguns primos ja haviam conseguido bolsa 

PEC-G no Brasil (e outros tendo ido estudar em Portugal) em 2005. Decidi entao concorrer a 

uma das vagas oferecidas pelo Programa e em 2006 meu nome integrava a relacao de 159 

estudantes guineenses que seriam recebidos nas universidades brasileiras naquele ano. So para 

a UFCG eram cinco novos alunos provenientes da Guine Bissau. No segundo semestre deste 

mesmo ano, um outro aluno do mesmo pais viria transferido para a UFCG proveniente da 

Universidade Estadualde Londrina (UEL). 

Esse intercambb cultural entre Brasil e os demais paises africanos e, em especial da 

America Latina, se deve ao fortatecimento da cooperacao bilateral e multilateral movido peb 

crescente processo de globalizacao, migracao, fluxos de capitals e culturas entre diferentes 

setores do planeta. Por outro lado, a migracao internacbnal sempre contribuiu com os 

intercambbs culturais e, alem dos desafios que impoe a convivencia de individuos, grupos e 

comunbades de diferentes culturas, etnias e religi5es. Todavia, a gfobalizacao comporta 

direcoes contraditorias: generalizam-se as expectativas de mobilidade, mas tornam-se mais 

rigbas as restricoes ao deslocamento. As novas tecnobgias em materia de comunicacoes e 

transporte facilitam a mobilidade internacbnal. 

Abm disso, gracas as melhorias da escolaridade somada a uma mabr informacao -

com mensagem sobre os niveis de vida e codigos de valor que afentam a percepcao das 

supostas vantagens da migracao - sobre a situacao existente em outros paises do mundo, ha 

muito mais pessoas dispostas a migrar e, em especial, a migracao estudantil, com a finalidade 

de adquirir uma formacao de nivel medio ou superbr. 
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CAPITULO II - GLOBALIZACAO E MIGRACAO ESTUDANTIL: 

FLUXOS DE CAPITAL E FLUXOS CULTURAIS 

A mobilidade espacial deve ser entendida primeiramente, como um movimento 

temporal onde os agentes se deslocam geograficamente, configurando um processo social de 

uma origem a um determinado destine Nesse sentido, estes deslocamentos sao considerados 

movimentos de circulacao ou mobilidade espacial de uma determinada populacao, que se dao 

durante certos periodos de tempo e em determinados setores da sociedade. Entretanto, 

composto por atores sociais que se incorporam em um universo ampto de determinantes 

estruturais ou conjunturais, os movimentos migratorios poem em circulacao recursos 

humanos para a qualificacao ou para a alta qualificacao que vem, segundo Pellegrino (2003), 

desde a capacitacao tecnica ate as especializacoes mais sofisticadas, no caso da mobilidade 

para trabalho em areas de ciencia e tecnotogia. 

O momento da globalizacao ao alterar as relacoes sociais e economicas no mundo 

como um todo, fez crescer a imigracao africana, principalmente dos PALOP - Paises 

Africanos de Lingua Oficial Portuguesa - para o Brasil. Temporario ou nao, tal imigracao 

vem assumindo uma dimensao e uma realidade que exigem investigacSes consistentes e 

orientadas ao que e ainda, uma realidade invisivel no contexto brasileiro. Apesar disso e 

talvez, por isso, estudantes africanos que aqui estao, vem produzindo, ainda de modo parcial, 

estudos sobre a experiencia de estar fora de seu lugar, fora da propria terra e de estar em 

espacos academicos de universidades publicas e privadas que os acolhem em terras brasileiras 

(GUSMAO, 2011). 

Portanto, as perspectivas apontadas pela literatura sobre migracao internacional e 

globalizacao consideram as importantes trans for macoes economicas, sociais, politicas e 

culturais das ultimas decadas. Essas transformacoes vao dotar de novas caracteristicas o 

fenomeno migratorio, trazendo novas questoes para os pesquisadores vinculados as ciencias 

sociais. 

O Brasil, profundamente afetado por esse processo de reestruturacao global, tem sua 

historia associada com o fenomeno da migracao, seja por ter sido importante destino de fluxos 

migratorios internacionais, seja pelas dinamicas da migracao inter e intra-regionaL Deste 

modo, do ponto de vista historico na formacao social, economica, politica e, sobretudo, 

cultural do Brasil; o fenomeno da imigracao sempre esteve presente, seja com as imigracoes 
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forcadas dos africanos ou continentais estimuladas, com fevas de populacoes vindas 

principalmente da Europa e dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Japao. 

Por outro lado, o fenomeno da migracao, no contexto do continente africano, remete 

historicamente a processos antigos e complexos que envolvem uma serie de conflitos etnicos 

primordialmente. A Africa e o continente no qual se deu a maior mobilidade populacbnal e e 

tambem o continente onde existe a mabr proporcao de Estados pobres do mundo (CURTTN 

apud CASTLES E MILLER, 2004). Verifica-se, nesse processo historbo, movimentos 

migratorios vinculados a conflitos peb cofonialismo e assentamentos que conduziram ao 

estabelecimento de sistemas de mao de obra migrante para as plantacoes e as minas. 

Nesse contexto, o processo de descobnizacao, desde os anos 50, fez com que padroes 

migratorios antigos convivam com novas fbrmas de deslocamentos populacbnais, 

destacando-se os grandes fluxos de refugiados e pessoas internamente dispersadas pelos 

territorios africanos. 

A migracao, de acordo com Castells e Mille, representa com frequencia uma maneira de 

escapar de pobreza e inclusive da morte pela desnutricao. Ha ainda a agravante da escassez de 

informacao sobre a populacao e estes sao fatores que tornam dificil a analise da migracao 

internacbnal na Afrba e, sobretudo, ao sul do Saara. 

Para estes autores os movimentos migratorbs no continente afrbano, apesar da 

diversidade, apresentam tendencias gfobais com especificbades de fluxos migratorios 

africanos, moth/ados por conflitos etnbos e, sobretudo politicos. Neste contexto analisam que 

tambem houve crescimento tanto no volume da migracao recente como nas dificuldades de 

gestao nas politbas governamentais, como no caso dos refugiados e das possibilidades de 

repatriate 

Outra tendencia que se apresenta nas dimensdes globais da migracao internacional e 

que tambem estSo presentes nos processos migratorios locais no continente africano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 a diferenciacao nas classes de migracao. Nesse sentido, o que se observa nos 

paises africanos 6 que houve o movimento migrat6rio para trabalhos intemos 

(setores de agricolas, de minas e petroleo) e mais recentes ha novas classes que 

fazem parte dos fluxos de emigracao e imigracao nesses paises ja que ha uma 

necessidade dos individuos deslocarem-se como trabalhadores, tanto para os paises 

proximos, quanto para os paises mais distantes ou at6 para os outros continentes, que 

oferecem melhores oportunidades (DESIDERIO, 2005). 

Como tendencias da migracao na era da informacao, Manuel Castells (2002), analisa que 

nas sociedades, os processos de conflitos intemos foram responsaveis pefos deslocamentos 

nos primeiros momentos de guerra, formando uma "corrente migratoria interna" que passou a 
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governo Kubitschek, foram praticamente ignoradas. Foi preciso o desencadeamento da 

Politica Externa Independents, no governo Janio Quadros, para que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Africa adquirisse 

importancia para a diplomacia brasileira (RODRIGUES, 1964). 

Desde entao (governo Janio Quadros), a Africa passou a ocupar papel fundamental na 

formacao da sociedade brasileira. Para alguns historiadores, diz Bijago (2008), a escravidao 

de africanos no Brasil foi o coracao que fez pulsar a organizacao social da coIonia portuguesa 

nos tropicos americanos e tornou-se o amalgama da organiza9ao do Estado imperial do seculo 

XX. Por outro lado, o silencio imperou sobre os escassos contatos atlanticos ao longo do 

seculo XX. "A Africa foi tomada pelas metropoles europeias, enquanto o Brasil voltava para 

seus projetos de rnoderniza9ao conservadora e para a ideia de um desenvolvimento 

economico que permitisse superar o problema do negro", afirma Bijago (2008, p. 11). 

O Brasil, com maior numero de descendentes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA popula9ao oriunda do continente 

africano, estabeleceu outras prioridades em suas agendas interna e externa. RelacSes 

com os EUA, Europa, America Latina, permitiram ampliar o leque de contatos 

internacionais do Brasil. Enquanto isso, a Africa padecia do dominio colonial nas 

decadas da primeira metade do seculo XX. Sendo assim, a memoria africana foi 

gradualmente excluida da vida do brasileiro comum (SARAIVA 1997, p. 07). 

Nesse contexto historico, esse movimento transatiantico ainda que for9ado, promoveu o 

povoamento do Brasil por uma popula9§o oriunda de diversas regioes do continente africano. 

A conjuntura historica brasileira da escravidao, segundo Dtesiderio, fez com que se 

mascarassem a relevancia quantitativa dessa popuIa9ao de forma a parecer que os escravos 

nascidos no Brasil eram minoria. Entretanto, de acordo como autor, 

Esta situacao seria revertida somente depois de 1850, quando se intensificou o 

processo de nacionalizacao da popula9ao escrava e os crioulos e, em uma escala 

menor, os mestizos, pouco a pouco passaram a ser maioria relativamente aos 

africanos. A populacao livre "de cor" chegou a constituir, sobretudo, os afro-

mesticos, parcelas substantivas das camadas urbanas. Nas cidades ocupavam varios 

importantes setores da estrutura do trabalho, era a mao de obra qualificada — os 

chamados oficiais mecanicos - e aos poucos forcou sua entrada e ambientes que 

constituiam espa90s exclusivamente brancos, como eram os profissionais liberais. 

(DESIDERIO, 2005, p. 87-88) 

Portanto, nesta questao, foi possivel constar que a presen9a dos africanos no Brasil, 

mesmo sendo visivelpor poucos, ainda tem uma "representa9ao visivel na sociedade". 

E importante observar, entretanto, que os estudos sobre a Africa no Brasil foram 

durante anos, pontuados pela presen9a negra na sociedade brasileira, em parte, para defender 

a tese de uma democracia racial no pais. Segundo Desiderfc) (2005), nos anos 50-60 do Seculo 
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XX e ate mais recentemente, muitos trabalhos foram desenvolvidos sobre o tema do negro, 

voltados frequentemente para a questao da integracao ou da desigualdade com enfoque nas 

redoes raciais, na etnicidade, na classe, na subcidadania, na segrega^ao espacial, na 

representacao cultural, etc. A imigra9§o negra foi assimilada, aculturou-se, tornando 

impossivel percebe-la unicamente como fluxo de africanos, o que dificultou o 

desenvolvimento de alguns estudos sobre movimentos mais recentes e representatives desta 

popula9ao no Brasil. 

O processo migratorio africano recente para o Brasil (RIBEIRO, TANNURI; POOL; 

KALY, SUBUHAMA, apud DESIDERIO, 2005), diferentemente do movimento migratorio 

fonjado de africanos para o Brasil, apresenta importante objeto de estudo, sendo suas 

tendencias e desafios carentes de uma quantidade maior de trabalhos. Os estudos ja realizados 

sao muito especificos e pontuam determinados fluxos, em sua maioria, de angolanos. 

Entretanto, Ribeiro (apud DESIDERIO, 2005) fez um estudo com enfoque 

demografico da migra9ao internacional Brasil-Afxica, particularmente a migra9ao originaria 

dos Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP), com destaque para Angola, por 

ser o que apresenta fluxos mais intensos. O autor classifica essa migra9ao em tres momentos 

distintos, conforme: a) o estimulo e tomada de decisao de migrar; b) as classes e grupos 

etnicos aos quais os imigrantes pertencem; c) o status legal de permaneneia no Brasil e o 

apoio governamental; d) a estrutura etaria e o estado civil, e ainda, e) a sua inscri9ao na vida 

socioeconomica no pais de origem 

A caracteriza9ao do primeiro momento toma como base o estudo de Klein (apud 

DESIDERIO, 2005; RIBEIRO, 1995), que fez referenda ao impacto do trafico de escravos 

africanos nos processos evolutivos da populacao brasileira e sua contribui9ao pouco 

considerada em termos do potencial reprodutor da popula9ao negra africana radicada no 

Brasil. 

No segundo momento, em virtude de motiva9oes economicas e politicas, marcantes 

para o caso angolano na decada de 1970, a migra9ao esta associada aos aspectos proprios da 

estrutura social prevalecente em Angola. Estes padrdes estariam relacionados com o processo 

de independencia de Angola e a saida de quadros qualificados, sendo um momento da evasao 

dos cerebros. 

Por fim, no terceiro momento, de acordo com Ribeiro (1995), e caracterizado peto 

caso dos angolanos refugiados que buscavam ajuda humanitaria no Brasil. Por outro lado, o 

autor fez questao de discutir o problema do asilo politico, reflexo da a9§o humanitaria com o 

objetivo de proporcionar prote9ao a pessoa vulneravel e com necessidade urgente. 
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Por outro lado, TANNURI (apud DESIDERIO, 2005) traz uma contribui?ao 

importante no sentido de focalizar especificamente a migracao de jovens angolanos para o Rio 

de Janeiro no contexto das migracoes forcadas. Segundo o autor, a contribuicao de trajetorias 

e as dimensdes entre o coietivo e individual, entre a coerfao e a liberdade, sao aspectos 

relevantes para entender estas novas tendencias e os desafios dessa migra?ao. Aborda fatores 

sociais que envolvem o processo que os obrigam a abandonar o seu pais no contexto de 

conflitos de guerra no inicio da decada de 1990, em que a fuga do recrutamento militar se 

tornou o principal motivo na decisao de migrar. 

Mas ate o inick) de 1970, a Africa representava apenas 2% dos intercambios 

comerciais com o BrasiL Em meados da decada de 1980 esse percentual ja correspondia a 

10%. Os esfonpos brasileiros para assegurar mercados consumidores encontravam restri9oes 

protecionistas impostas pelos paises desenvolvidos. Dai as necessidades de se estender aos 

mercados do sul, incluindo da Africa. Foi a partir deste contexto que se verificou a 

importancia economica da Africa para as companhias exportadoras brasileiras. Entretanto, o 

efeito dessa articula9ao de interesses do Brasil na Africa produziu resultados, como o 

estabelecimento de uma serie de acordos bilaterais de comercio e a implanta9ao das primeiras 

companhias brasileiras na Africa negra. 

Em decorrencia da efetiva9ao da rela9ao comercial entre Brasil e Africa, cerca de 20 

paises africanos estabeleceram as suas respectivas representa9oes diplomaticas, fato este que 

demonstra uma simpatia dos paises africanos em rela9ao a politica externa brasileira e a 

satisfa9ao do Brasil, uma vez que a Africa importava mais do que exportava, ou seja, 

exportava materias-primas e comprava produtos industrializados. 

Por outro lado, segundo Saraiva (1997): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir dos anos 1990, a relacao entre Africa e o Brasil comecou a perder o folego, 

depois de anos de ativa cooperacao mutua e empreendimentos oomuns, as rotas de 

relacionamento transformaram-se em formas semconteudo. Entretanto, o comercio 

deixDu de ter a forca que outrora apresentava. Os percentuais da participac3o dos 

africanos na balanca comercial do Brasil retomaram aos numeros da decada de 

1960. Razoes de varias origens justirkaram esse olhar sonolento. Por um lado, a 

Africa marginalizou-se cada vez mais no sistema intemacional. Do minada por diffcil 

transicao para a vida democratica e pebs descreditos dos centros de decis3o 

economica, as possibilidades de dialogos do continente com o mundo foram 

reduzidas. 

Saraiva demonstra a rela9ao entre Brasil e Africa sob uma visao unilateral, ou seja, sob 

um unico angulo, fato esse que atribui o fraco relacionamento Brasil-Africa pela nao 



56 

modernizacao e nao iriovacao daquele continente. Mas, se o referido autor observasse por 

outro anguto, numa outra perspectiva, certamente enxergaria que a Africa nao se 

marginalizou, mas, sim, foi marginalizada ao longo da historia pelas diversas a?6es 

colonizadoras articuladas pela Europa etnocentriea e que hoje esta lutando para se ver livre 

das consequencias provindas de tais afoes. Vale lembrar que em 1970, considerado como 

perfodo aureo da economia brasileira, a Africa nao havia refletido a realidade daquele 

periodo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja que se deparava com uma conjuntura complexa, uma vez que naquele contexto 

historico alguns paises ainda eram colonias e felava-se pouco em modernizacao africana. 

Logo, nos anos 1990, o Brasil deixa de se interessar pela inteiisificacao das rela9oes 

com a Africa e atribui esta felta de interesse a nao rnoderniza9ao e a nao inova9ao da politica 

africana. No entanto, ao final desta decada vai acontecer outra reaproxima9ao, desta vez, via 

Portugal. Esta se deu com a cria9ao da Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa - CPLP 

(1996), articulada a partir da necessidade de estreitar a rela9ao entre os paises que tern a 

lingua portuguesa como oficial, atraves de sua produ9ao literaria e da expansao da lingua. Por 

outro lado, vale ainda ressaltar que a primeira missao importante que a Instituicao fez apos 

sua cria9ao foi mediar o conflito politico-militar na Guine-Bissau ocorrido em 1998, sob a 

presidencia brasileira. 

Muito resumidamente pode-se afirmar o incremento das relac5es Brasil/Africa, ja na 

d&jada de 1990, com a criacao da CPLP - Comunidade de Paises de Lingua 

Portuguesa - que passa a atuar em acordos comerciais e sociais em que ha (da parte 

do Brasil) uma preocupacao em assumir um papel central no desenvolvimento do 

continente africano. (MUNGOI apud GUSMAO, 2005). 

Trata-se de uma revitaliza9ao intensa das redoes Brasil/Africa em que, segundo 

Mungoi, se fez sentir, principalmente, nos setores de educa9ao, saude e agricultura. 

Em particular, serao os paises dos PALOP - Angola, Cabo Verde, Guine-Bissau, 

Mo9ambique e Sao Tome e Principe - os maiores beneficiados pelos acordos de coopera9ao 

assinados entre o Brasil e os paises africanos, tanto por parte das instancias federais do 

governo brasileiro, quanto por acordos institucionais firmados diretamente com as IES 

nacionais ou por meio de organiza9ao religiosa e ONGs. 

Em discussao leva-se em conta a instabilidade permanente das redoes politicas entre 

grupos no interior dos Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP) e a 

reordena9ao das fonpas politicas na divisao internacional do trabalho que desde os anos de 

1930 marcaram as redoes Brasil/Africa defmindo a natureza de um dialogo ora fragil e 

ambiguo, ora ativo e intenso. Assim, no contexto das redoes internacionais, o dialogo Brasil 
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e Africa, em particular os PALOP, assume caracteri'sticas diversas conforme o circuito de 

interesses em jogo e configuram o cenario relativo as migracoes especiais com finalidades de 

estudo. Nesse cenario inserem-se as escolhas e os projetos de qualificacao dos quadros 

nacionais forjados no campo ideologieo interno aos paises em formacao, mas que tambem 

dizem respeito ao embate das forcas politicas de diferentes momentos no ambito 

internacional. 

O ano de 2002 representou um marco importante entre o Brasil e a Comunidade dos 

Paises de Lingua Portuguesa (CPLP) que culminou com as novas sancoes estabelecidas no 

sentido de destacar potencialidades e parcerias. Dentre as estrategias visadas, podemos citar a 

reducao das barreiras internas da legislacao nacional, cooperacao tecnica na area de saude e 

ciencias em geral, alemde trans fere ncias de tecnotogias. 

O surgimento da CPLP aconteceu numa epoca em que as relacoes comerciais, 

diplomaticas e estrategicas do Brasil com os paises africanos estavam frageis, ocorrendo uma 

diminuicao consideravel de diptomatas nestes paises e deslocamentos para paises que 

galgavam maiores interesses por parte do Estado brasileiro. 

O abandono das relacoes estabelecidas anteriormente entre Brasil e Africa levou a 

reconstituicao de lacos politico-economicos firmados na decada de 1970, dentre ekes, a 

intensificacao dos programas de convenio entre universklades que promoveram a vinda de 

estudantes africanos. 

Havia um desinteresse generalizado sobre as questoes que envolviam o continente 

africano, mais especificamente, os paises colonizados pela metropole portuguesa. Saraiva 

(2010) nos chama atencao peto fato de que o desinteresse sobre o continente africano no 

cenario nacional, nas universklades e nas midias comprova a perda do que ele chama de 

"vocacao atlantica" entre estes paises que possuem alguns aspectos comuns. 

No Governo Lula (2003-2010) ocorreu uma transformacao das redoes internacionais 

no intuito de torna-las mais difusas no sentido de interpenetrar nacoes, Estados e culturas, 

gerando demandas entre os atores sociais e agentes economicos por uma maior transparencia 

na formula9ao das politicas externas nacionais (SARAIVA, 2010). A estrategia nesse 

momento refere-se a avoca^ao da lideranca nos programas de cooperacao, no que concerne 

principalmente as areas de saude, agriculture e educacao. 

O que destacamos tambem e o fortalecimento de projetos de cooperacao que visam a 

formacao profissional de jovens africanos, ja estabelecidos desde a decada de 1920, como o 

PEC-G (Programa de estudantes-Convenio de Gradua5ao) e o PEC-PG (Programa de 

Estudantes-Convenio de Pos-Graduacao) nas universidades brasileiras, que garantem a 
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formacao superior dos estudantes africanos no Brasil. Esse acordo de Cooperacao educacional 

que era apenas com os paises de Lingua Oficial Portuguesa, na Africa, se estendeu para os 

demais paises de lingua francesa e inglesa, com destaque para a Republica Democratica de 

Congo que, nos ultimos cinco anos vem crescendo o niimero de estudantes daquele pais nas 

universidades brasileiras. Segundo o depoimento de Philip Kossinga, a Republica 

Democratica de Congo iniciou a Cooperacao Educacional com Brasil no final do ano 2006 e 

os primeiros contingentes de estudantes chegaram ao Brasil, no infcio de 2007. No entanto, 

pertence a segunda geracao de estudantes congoleses no Brasil (2008), que chegaram atraves 

deste programa de cooperacao educacional. De acordo com ele, as universidades do Congo 

nao tern muita credibilidade, ou seja, um conceito bom devido a falta de investimento em 

infraestrutura e qualidade de ensino. Como mostra outra estudante, tambem do Congo, do 

curso de Ciencias politicas da Universidade Federal de Pernambuco, segundo ela, o desejo 

dos pais era que ela estudasse na Franca ou no Canada, atraves do acordo de Cooperacao 

educacional que o governo congoles mantem com o governo da Franca e do Canada e ela 

estava a espera dessa oportunidade, mas depois que apareceu a oportunidade de estudar no 

Brasil, com o apoio dos pais acabou se candidatando e no ano seguinte (2009), viu seu nome 

integrando a lista das pessoas que foram classificados para ingressarem nas universidades 

brasileiras. 

O continente africano e um dos maiores beneficiados com o Programa, com destaque 

para Cabo Verde e Guine-Bissau que lideram o ranking do indice de estudantes. Estes dois 

convenios representam a principal porta de entrada de estudantes africanos no Brasil, sendo 

assim, de suma importancia para nossas investigacoes. 

Portanto, a aproximacao com o continente africano tern se mostrado como um 

desdobramento importante da politica externa brasileira. Em uma avaliacao superficial, a 

estrategia atrai criticas, na medida em que pode parecer paradoxal um pais em 

desenvolvimento como o Brasil fomentar seus esforcos diplomaticos em parceiros pobres, 

com pouca influencia no contexto geopolitico global e em seu conjunto, peso ainda baixo na 

balanca comercial brasileira. No entanto, sao precisos os movimentos de internacionalizacao e 

de algumas tendencias politicas e economicas aceleradas pelo aprofundamento da 

gfobalizacao (V1SENTTN1 e PEREIRA, 2007). 

Para esses autores, o Brasil comecou a tornar-se exportador de capital e tecnologia, 

alem de um tradicbnal (e agora competfcivo) exportador de produtos primarios, servicos e 

manufaturas. O fend me no que ocorre no Brasil e tambem observado em outras economias em 

desenvolvimento, exemplo da India, da Africa do Sul e da China. A Africa e um dos 
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territorios adequados aos investimentos das empresas brasileiras, ainda que o continente seja 

marcado por alguns regimes instaveis, conflitos armados como tambem outras formas de 

violencia, problemas sanitarbs e significativa e imensa pobreza. Ao mesmo tempo, e uma das 

poucas fronteiras naturais ainda abertas para expansao de negocio nos setores como petroleo, 

gas e mineracao e pako de uma disputa gbbal por acesso a materias-primas, cada vez mais 

escassa e demandada (PEREIRA e VISENTTNI, 2007). 

Apesar de nao ser possivel determinar com precis2o quais sejam os impactos 

causados por essa conjuntura favoravel a aproximacao entre o Brasil e o continente africano, e 

fato que a Africa possui uma posicao privilegiada na estrategia de insercao internacional 

desenvolvida pela politica externa do governo Lula. O Brasil parece desejar ser um ator 

responsavel e ativo no sistema internacional e historicamente, o Itamaraty tem sido a 

Instituicao que, por excelencia, pensa o interesse nacional a bngo prazo. Conferir maior peso 

a regioes ainda pouco exploradas e a paises em desenvolvimento, sem negligenciar as 

relacoes ja estabelecidas com parceiros mais tradicbnais, nao apenas vem ao encontro de uma 

definicao mais ampla de interesses nacionais e da insercao do Brasil na economia mundiaL, 

mas tambem contribui para conferir legitimidade a diplomacia brasileira (PEREIRA e 

VISENTTNI, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Globalizagao e migracao estudantil 

O final do secufo XX e o inicio do seculo XXI revelaram enormes transfbrmacoes 

economicas sociais, politicas, demograficas e culturais em ambito internacional com fortes 

rebatimentos nos contextos da imigracao internacional e do Brasil. As mudancas advindas do 

processo de reestruturacao da producao implicam a mobilidade do capital e da populacao em 

diferentes partes do mundo. Nesse cenarb, o Brasil tambem passou a se inserir, com reflexos 

na configuracao de um novo contexto das migracdes internacbnais para o pais 

(BAENINGER 2012). 

No entanto, as novas modalidades da migracao internacbnal representarn, no cenario 

da gbbalizacao, a intensificacao dos fluxos de capital, as transformacoes tecnologbas, a 

compressao do espaco e tempo, a nova conformacao da hierarquia urbana internacional, a 

consolidacao de redes de lugares e lugares de redes, a diversidade dos deslocamentos 

populacbnais. Todos esses fenomenos definem e redefinem os espacos transnacbnais 

(BAENINGER, 2012). Assim, segundo Baeninger, a importancia do fenomeno migratorb 
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internacional reside hoje muito mais em suas especificidades, em suas diferentes intensidades 

e espacialidades e em seus impactos diferenciados (particularmente ao nivel local) do que o 

volume de imigrantes envolvidos nos deslocamentos populacionais. Portanto, traco 

caracteristico da imigracao estrangeira no cenario da globalizacao e a condicao de nao 

documentados desses imigrantes, tornando ainda mais dificil a mensuracao desses fluxos. 

As diferentes formas de mobilidade espacial da populacao no mundo pos-moderno 

pressupoem a diversificacao dos movimentos migratorios internacionais, onde ganha 

importancia o significado desses fluxos no contexto da insercao de cada pais de origem e de 

destino no atual processo de reestruturacao economica internacional (HARVEY, 1992). 

As tendencias recentes da migracao internacional, a nivel mundial, nao podem ser 

entendidas sem se fazer referenda ao carater global que tern o fenomeno nos momentos 

atuais. Nesse contexto, a amplitude que tern tornado os intercambios comerciais pela 

integracao de novos paises, a transnacionalizacao das atividades economicas organizadas a 

nivel mundial, o crescimento dos intercambios de producao, comercializacao, circulacao e 

informacao entre paises pela liberalizacao e desregulamento dos mercados; tern gerado 

mecanismos que rompem possiveis fronteiras e encurtam distancias geograficas e temporais 

emtodas as dimensoes. (DESIDERIO, 2005). 

Por esse motivo, ocorre uma maior mobilidade geografica de diferentes setores, 

motivados por distintas realidadese assim, surgem movimentos migratorios, os mais diversos 

e por distintas motivacoes. Desse modo, a migracao internacional, segundo Desiderio (2005), 

por se tratar de um fenomeno social, compoe-se de um emaranhado de processos que evolvem 

uma diversidade de aspectos relevantes, artkulados por relacoes multiformes e abordados por 

diferentes teorias e modelos. 

Por outro lado, a migracao internacional, na perspectiva da globalizacao, tern sido 

abordada por diversos autores que analisam as novas relacoes sociais engendradas pelas novas 

formas das migracoes. 

Segundo Ianni (2004), nesse cenario de politicas de cooperacao internacional e no 

ambito da globalizacao, sao analisadas as novas relacoes sociais que se manifestam e 

alimentam novos movimentos sociais, novos modos de estilo de vida, de consumo e novas 

formas de integracao como processo inerente a mundializacao da questao social. Por outro 

lado, as parcerias e investimentos instituidos nos acordos entre paises do continente africano e 

Brasil, no contexto da globalizacao, estao orientadas, sobretudo, na luta contra a pobreza, 

desigualdade e a exclusao, ao desenvolvimento sustentavel e ao estreitamento das relacoes 

politicas e economicas como dimensao prioritaria da cooperacao. 
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Segundo Ianni (apud PATARRA, 1995.), a "globalizacao enquanto processo de 

amplaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proposes envolve nacoes e nacbnalidades, regimes politicos e projetos nacionais, 

grupos e classes sociais, economias e sociedades, culturas e civilizacoes". Desse modo. 

surgem nos espacos globais tendencias que alem de agravar aspectos nas dimensoes sociais, 

politicas e culturais, alteram toda dinamica das relacoes sociais que, para o autor, sao relacoes 

mutaveis que produzem, reproduzem ou reproduzem-se pelo campo do imaginario, do virtual, 

do imediato, do fragmento. 

Contudo, esse processo gerado pela dinamica da sociedade global ressaltado pelo 

autor, envolve determinadas reacoes de grupos, classes, da coletividade como um todo ou 

atraves de civilizacctes- Para Ianni, isso reflete a intensificacao de uma nova divisao 

internacional do trabalho, que gera a necessidade de buscar por espacos gbbais uma 

necessidade de reterritorializar em outros espacos e, nesse sentido, essas reacoes coletivas 

tambem refletem novas redes de articulacao que movimentam, conduzem e possibilitam a 

reproducao e ampliacao do capitalismo gbbal. 

Por outro lado, quanta as formas de articulacao e contradbao desse processo gbbal, 

Castells (apud DESIDERIO, 2005) chama a atencao ao aspecto relevante que se encontra na 

revolucao tecnobgica, da inovacao e expansao da comunicacao e da era informacbnal que 

tern sua importancia na geopolitica gbbal. Para o autor, devido a essas tendencias, houve 

tambem a acentuacao de um desenvolvimento desigual entre os segmentos e territorios 

dinamicos da sociedade em todos os lugares. 

No processo de reestruturacao peb qualpassa o capitalismo global existiria, na analise 

do autor, padroes de inclusao universal e digital que promovem a integracao nos espacos de 

fluxos e de pessoas, de producao e de consumo. Portanto, ha em seu entendimento, padroes de 

inclusao que personalizam o individuo segundo as identidades e exigencias pessoais, 

promovendo a integracao seletiva. Por outro lado, ha tambem, em determinados espacos, 

exclusao e isolamento em outros pontos globais, por fatores diversos ou adversos, como 

chama a atencao Castells (apud DESIDERIO, 2005, p. 47): 

As redes globais de intercambios, instrumentos, conectam e desconectam 

individuos, grupos, regi5es e ate paises, de acordo com sua pertinencia na realizacao 

dos objetivos processados na rede, emum fluxo continuo de decisSes estrat^gicas. 

Tanto na socfedade informacbnal, diz o autor, quanto no nomadismo ocorre 

apropriacao de espacos (reais ou virtuais) e o uso de mebs de comunicacao (de transportes de 
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tetecomunicacoes) servem como suporte de insercao ou de exclusao, como no caso de um 

subdesenvolvimento tecnologico. 

Cohen (apud DESIDERIO, 2005) analisa a relacao entre a globalizacao e a migracao 

internacional pelo contexto das diasporas e de alguns aspectos que ele chama a atencao como 

relevantes e que ibrmam a base para o entendimento das contra-tendencias da globalizacao. 

Para o autor, esses aspectos sao relevantes em diferentes momentos e de certa forma 

motivaram o fenomeno da diaspora a emergir, sobreviver e prosperar como questao em 

conexSo com a gtobalizacao. 

Nesse sentido, chama atencao aos seguintes aspectos relevantes da globalizacao: as 

mudancas rapidas e densas no mundo economico e sua relacao com subsetores (comunicacao, 

transportes, divisao internacional do trabalho, corporacoes inter nacionais, comercio liberal e 

fluxos de capital); as formas de migracao internacional pelos modefos permanente ou 

temporark) e a relacao de cidadania que se vinculam ao contexto; o desenvolvimento das 

cidades globais, que alteram as transacoes, interacoes e concentracao de determinados 

segmentos do mundo economico em determinadas cidades; o cosmopolitanismo e o localismo 

que atuam na criacao e promocao de culturas focais ampliadas como cultura cosmopolita e 

por fim; a desterritorializacao da identidade social como desafio a hegemonia do Estado-

Nacao que acaba por defmirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de submissao e fidelidade em favor da sobreposicao, de 

permeabilidade e formas multiplas de identificacao. 

De acordo com Cohen, o contexto global atual tern alterado o carater da migracao 

internacional, sobretudo no que se re fere a livre circulacao da massa de migrant es, a 

seletividade na sancao do estabelecer-se (permanente ou temporario) nos lugares e nas formas 

de oficializar a prevencao e restricao de entradas. 

Assim, diz autor, a migracao global que agrega pessoas e riqueza, vem apresentado 

uma nova vida a velha pratica da diaspora e nesse sentido, novas formas sao articuladas 

oficial e burocraticamente, tendo em vista que se trata de cidadaos diasporicos, politizados e 

articulados. 

A importancia das cidades globais, no contexto da migracao internacional e da 

diaspora, afirma Cohen, esta na reJevancia de serem centros de transporte global, centros de 

comunicacao (telefone, fax, internet) e centros de informacao (bureaux e agendas, produtoras 

culturais e de entretenimento). Nesse contexto, pela necessaria e rapida conexao, esses centros 

ficam cada vez mais integrados dentro de outras cidades globais e dependentes de sua relacao 

com sua hinterland ia. 
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Para Cohen, inerentes a cidades gbbais, estao as condicoes: pluralista, multicultural, 

multietnica e multilinguistica e tambem, a pertinente mudarjca que sofrem os setores de 

ofertas de servicos para atenderem aos visitantes que cheguem a esses centros. De acordo com 

o autor, como polo de atracao de uma migracao com determinada especificidade, na cidade 

gbbal o perfil ocupacional apresenta um alto percentual de profissionais qualificados, pessoas 

que desenvolvem negocios nos setores financeiro, informacional, de midia, de moda, entre 

outras industrias. 

Bauman (1999) sugere que os processos de gfobalizacao unificam e diferenciam, ao 

mesmo tempo. Se por um lado eles aumentam a conscbncia das condicoes de mobilidade de 

pessoas, saberes e praticas, em contrapartida, a mobilidade nao e uma garantia e imobilidade 

nao e uma opcao realista num mundo de mudancas permanentes. Neste sentbo, alguns podem 

optar pela mobilidade e ser bem sucedidos; outros optam pela mobilidade, mas nao a 

alcaneam, em funcao de leis restrkivas e barreiras de fronteiras; outros, ainda, optam pela 

imobilidade e vivem os efeitos de uma condbao nova, drastica e desiguaL Alguns alcaneam a 

cordicao de verdadeiramente globais, enquanto outros estao condenados a localidade ou 

interditados a circulacao. Os processos de gbbalizacao provocam consequencias humanas que 

ampliam a segregacao, a separacao e a marginalidade social nas esferas bcal, nacbnal e 

internacbnal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade de consumo e uma sociedade estratifieada como todas as que 

conhecemos. Mas pode-se distinguir uma sociedade de outra pela escala de 

estratificacao. A escala que ocupam "os de cima" e "os de baixo" na sociedade de 

consumo e a escala do grau de mobilidade, de liberdade para eleger o lugar que 

ocupame a possibilidade de circulacao. (BAUMAN. 1999, p. 114). 

Bauman demonstra ainda que o processo de gfobalizacao deve ser pensado, pelas 

Ciencias Humanas, sob a otba das consequencias que ele acarreta na dimensao humana. Ele 

inaugura outra relacao entre tempos, espacos, classes sociais, ordem global, ordem nacbnal, 

turistas, migrantes documentados e refugiados politicos. Ele produz novas formas de 

exclusao, marginalidade e aumento da violencia urbana. A globalizacao divide os habitantes 

do mundo entre aquefes que: 

Vivem num mundo cosmopolita. extraterritorial dos sujeitos globais que 

desmantelam as fronteiras nacionais como aconteceu com as mercadorias, o capital e 

as financas mundiais e aqueles que vivem no mudo dos muros de controles 

migratorios, das leis de residencia, das policias de ruas limpas e de fim de 

delinquencia. (BAUMAN, 1999, p. 118). 
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Amartya Sen (apud TOLENTINO, 2006), define o desenvolvimento como o processo 

de expansao das liberdades humanas reais e sugere que assim como no que diz respeito a 

acumulacao de capital, ha uma evolucao da abordagem predominantemente material para 

abordagem essencialmente qualitativa da produtividade dos seres humanos. Tambem no 

processo de desenvolvimento, deve haver um deslocamento da enfase do capital humano para 

a capacidade humana, conceito que incorpora a expansao das liberdades enquanto resultado e 

fetor da transformacao sociaL Por outro lado, segundo Amartya Sen, a educacao sob todas as 

formas, aumenta a produtividade que, por sua vez, contribui para a expansao economica, 

articulando o crescimento economico e o desenvolvimento humano sustentaveL Liberdade 

individual e definida como o compromisso social, meio e fim do desenvolvimento que, por 

outras palavras, consiste na supressao de todas as nao liberdades reais que reduzem as 

escolhas e as possibilidades de acao dos individuos e coletividades (Tolentino, 2006). 

Petos motivos acima expostos, a perspectiva do desenvolvimento como processo de 

expansao das liberdades humanas e formais, de Amartya Sen, e central no relacionamento da 

universidade com a identidade e progresso no contexto dos estados em geral e tambem, e 

relevante para estudos das relacoes entre ensino superior e a transformacao social dos Estados 

(TOLENTuNO, 2006). Teresa Ambrosio (apud TOLENTrNO, 2006), afirma que a educacao 

universitaria, como a basica, e condicao da nossa afirrnacao e sobrevivencia cultural e do 

devir como povo a quern a historia a concedeu uma grandeza e um patrimonio que nos 

compete defender. Essa discussao tern o merito de enfetizar a necessidade de a universidade 

ter que se preocupar com a qualidade da oferta da educacao a todos os niveis, graus, tipos e 

amplitude. Pensar a universidade, para Tolentino (2006), e refletir sobre as condicoes do 

desenvolvimento nacional no contexto das interdependencias mundiais, as interrogacoes da 

vida de todos os dias, a evolucao do capital intangivel, os desafios do presente e novos 

codigos mentais, culturais e epistemoiogicos. 

Por outro lado, a insercao do estrangeiro num novo grupo, para Simmel (1983), e 

articulada a partir da perspectiva do seu nao pertencimento a ele desde o infcio, pensando no 

feto de que ele introduz qualidades nao originadas no proprio grupo. Todavia, essas 

qualidades podem ser entendidas como elementos de sua sociabilidade que sao reconstruidas 

e reinventadas num novo espaco de socializacao inerente ao cotidiano de um local da 

sociedade brasileira, isto e: a universidade. O ser estrangeiro para Simmel e uma forma 

especifica de interacao. A especificidade esta nessa condicao de estar tambem distante na 

medida em que, na realidade, esta proximo. Bourdieu, em seu escrito sobre a educacao (apud 

MAZZA, 2008), insistentemente apontou que a vida intelectual, como os outros espacos 
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sociais, e marcada por acidentes da vida cotidiana e por conflitos presenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nas dinamicas da 

sociedade. As trocas academicas internacionais nao seguem uma logica espontanea, natural, 

universal puramente cientifica. Elas se submetem a fatores estruturais que pressionam, geram 

conflitos, exigem mudancas, direcionam o rumo das trocas, fixam pactos cientificos, politicos 

e economicos. Por outro lado, o trabalho academico, apesar de professar espacos de liberdade 

tendo em vista a autonomia necessaria a criacao, e marcado por interesses, acordos, 

oportunidades, exigencias, recursos, padroes, regras do campo e tendencias gerais. 

Nesse sentido, em termos rnetodologicos, o presente trabalho consiste essencialmente 

em um estudo de caso da migracao internacional que busca analisar os movimentos 

migratorios de estudantes estrangeiros para realizacao de curso superior no Brasil. As 

correlacoes entre migracao e educacao sao, portanto, centrais em nosso trabalho. Trata-se de 

um contexto complexo em que os individuos que migram dentro desse processo de migracao 

especial (Garcia, 2004) cumprem metas postas por seus paises em termos do proprio 

desenvolvimento. No entanto, para os sujeitos envolvidos nos processos migratorios, tais 

metas podem ou nao serem conscientes, dado que a migracao ocorre, na maioria das vezes, 

num jogo aparente de individualidade, de escolha e projeto de ambito restrito aos individuos e 

suas familias. 

Para Desiderio (2005), a imigracao de africanos para Brasil, comparativamente a 

imigracao proveniente de outros continentes, sempre representou nos censos demograficos os 

indices mais baixos com relacao aos volumes de entradas em relacao aos dados para paises 

dos dermis continentes. Desse modo, analisa Castles e MillerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud Desiderio, 2005), o papel 

das relacoes internacionais e dos estados, tanto das areas de origem como receptoras, para 

organizar ou facilitar os traslados, tambem e importante. Ou seja: em dimensoes 

microestruturais, os acordos de cooperacao efetivam acoes e resultados multiplicadores na 

formacao de quadros qualificados a nivel superior nesses paises em desenvolvimento e na 

dimensao macroestrutural ao mesmo tempo em que pro move um intercambio social e cultural 

Segundo um estudo (sobre a Africa) colocado em discussao no I Simposio 

Internacional de Estudantes convenios Brasil-Africa de Ensino Superior, realizado em maio 

de 2009, o Brasil e os paises da Africa, apesar de suas historias e caracteristicas especificas, 

tanto sociais como culturais, politicas e economicas, tern desafios comuns (UFPE, 2009). 

Entretanto, houve particularmente, na ultima decada, uma maior aproximacao entre paises da 

Africa e o Brasil, em diferentes areas. Esta aproximacao esta intimamente relacionada ao 

processo de redemocratizacao vivido na historia recente do Brasil e daqueles paises. No caso 

dos paises da Africa (UFPE, 2009), depois de um longo periodo de conflitos e de guerras para 
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libertacao das ex-colonias de Portugal na Africa e consequents processo de independencia e 

dos regimes politicos instalados, impulsionados pelo desejo de transfbrmar as herancas 

colonialistas, instituiram medidas de re formas politicas, sociais e economicas que nem sempre 

tiveram continuidade. Portanto, um dos fatores desta descontinuidade cotocou-se pelas 

limitafoes de quadros tecnicos e cientificos que pudessem servir de base aos projetos de 

desenvolvimento economico e melhorias de condicoes de vida das populacoes propostos 

pelos governos. Os projetos financeiros com recursos externos, vindos de diversos paises 

(entre os quais, o Brasil), nao alteraram de forma consideravel as condicoes de vida nos paises 

africanos, com a degradacao das condicoes de vida, somada a proliferacao de conflitos sociais 

e crises politicas e economicas combinadas com questao etnicas. 

O Brasil foi uma das primeiras nacoes a reconhecer oficialmente a independencia dos 

paises africanos e vem, particularmente na ultima decada, estreitando seus lacos politicos, 

economicos, educacionais e culturais com paises do continente africano. E dentro deste 

processo que se situam as Politicas de Cooperacao Cientifica e Ensino Superior. A dinamica 

de constituicao dos novos Estados nacionais africanos, tern conduzindo um numero 

significativo de jovens africanos a buscar no Brasil e em Portugal, possibilidades de formacao 

e qualificacao em nivel tecnico, medio e superior (GUSMAO, 2005). Por outro lado, Gusmao 

(2005) afirma em seu ensaio sobre Ensino Superior e Circulacao Internacional, que a 

transformacao social produzida no bojo das relacoes internacionais que ensejam os processos 

de mobilidade para fins de estudo, colocam em debate a questao do Ensino Superior diante da 

presenca de estudantes africanos, as politicas que resultam de relacoes entre paises diversos e 

poem em discussao a constituicao de novas e velhas identidades na diaspora e no focal de 

origera 

O destino dos estudantes oriundos dos diferentes paises da Africa para o Brasil se 

encontra em diferentes estados. Entretanto, trocas cientificas, universitarias e culturais nao sao 

evidentemente recentes — e preciso, com efeito, precaver-se contra a ideia de que as trocas e a 

circulacao de intelectuais e cientistas sejam uma novidade radical (MARTIN, 2004). E bem 

verdade que existe uma tradicao de reflexao sociofogica relacionada aos fenomenos 

internacionais que se construiu em oposicao as abordagens exclusivamente economicas. Em 

seus cursos sobre o socialismo, Durkheim (apud MARTIN, 2004) analisou as interacoes entre 

cientistas, industrials, operarios e banqueiros de diferentes paises e propos o conceito de 

internacionalismo profissionaL Entretanto, poucos socfofogos ou antropotogos se debrucaram 

verdadeiramente sobre a questao das trocas internacionais e da circulacao cientifica dos 

individuos e menos ainda sobre relacao entre essas trocas e a formacao intelectual dos grupos 
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envolvidos nesse processo, ou sobre a relacao entre as trocas e os processos de recornposicao 

das elites e de redistribuicao do poder (MARTIN, 2004). 

Assim, no contexto das relacoes internacionais, o dialogo Brasil/Africa assume 

caracteristicas conforme o circuito de interesses em jogo e conflguram o cenario relativo as 

migracoes espaciais com finalidade de estudo (Gusmao, 2005). E aqui tambem que se faz 

pensar o retrato do Brasil, pais de escolha para a imigracao especial (GARCIA, 2004) com 

vista a qualificacao via educacao. Segundo Mungoi (Apud GUSMAO, 2005), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A instalacao das prime iras embaixadas no continente africano, na decada de 1960, 

permitiu que o Brasil estabelecesse acordos de cooperacao cultural e tecnica com 

alguns paises da Africa subsaariana. A partir dai se inicia a emigracao estudantil 

para o Brasil, entretanto, e" com a implementacao do PEC-G que a presenca dos 

estudantes africanos nas universidades brasileiras se tornou significativa 

(GUSMAO, 2005, p. 04). 

Por sua vez, Dantas (2002) chama a atencao para o fato de que tal contexto faz parte 

de um projeto cultural do Brasil que nao e indiferente ao campo politico, mas que envolve o 

projeto de vida de pessoas e familias em sob africano. Nesse sentido, se eram ainda poucos 

os estudantes africanos em terras brasileiras na decada de 1960, sua tendencia nos anos 

seguintes sera crescente. Na base de processo, nao so a abertura politica brasileira com 

relacao a Africa, mas, sobretudo, a expansao de seu sistema educacional mediante a existencia 

de programas de graduacao e pos-graduacao nas universidades publicas brasileiras. Nos anos 

de 1980, a expansao de rede privada de Ensino Superior e a expansao da pos-graduacao 

tambem nesse processo, irao incrementar os programas de intercambb atraves de acordos de 

cooperacao no campo educacional Tais projetos atuam como forca de implementacao dos 

processos migratorbs temporarbs e intensificam os fluxos de migracao com finalidade de 

estudo por parte dos nacionais dos PALOP, posto que a existencia de projetos bilaterais de 

desenvolvimento e ajuda, abrem novas possibilidades de realizacao de metas individuais e ou 

familiar e implementam um novo dialogo Brasil/Africa. 

Outro preambub se impoe aos estudos das trocas internacionais: uma reflexao sobre a 

confianea e vabr que se podem conceber aos diferentes indicadores e indicbs da circulacao 

de pesquisadores ou estudantes da cultura internacional e da internacbnalizacao (ALMEIDA, 

2004). Os diferentes indbadores dos intercambbs internacbnais, diz Almeida, nao sao 

univocos e podem ser interpretados de diversas maneiras. Assim, a porcentagem de 

professores estrangeiros numa instituifao so e garantia de qualidade do ensino enquanto a 

instituicao poder garantir o vabr desses interventores estrangeiros; os estudantes estrangeiros 
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acolhidos num pais ou os estudantes que partem para o exterior podem ser numerosos, porem 

mediocres ou, ao contrario, muito bons. Os acordos de intercambio com os estabelecimentos 

estrangeiros de ma reputacao nao trazem vantagemaos estudantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. A politico de Intercambio entre o Brasil e os Paises Africanos 

Partindo de um pressuposto da globalizacao, trata-se de um conceito que pressupoe a 

integracao de diferentes atores num processo de trocas, impubionadas hoje, sobretudo, pelas 

novas tecnologias da infbrmacao e da comunicacao, bem como dos meios de transporte. 

Socio logos, economistas e cientistas politicos apresentam diferentes definicoes para este 

conceito. Para uns, e um produto da modernidade, o marco de um novo peribdo. Para outros, 

trata-se de um prolongamento de tendencias antigas, vivenciadas ainda no periodo da 

expansao maritima europeia. 

O certo e que a vebcidade da criacao de novos conhecimentos, novos instrumentos de 

infbrmacao e comunicacao em ordem oposta, da a possibilidade desses instrumentos estarem 

ao alcance de todos. Isso pode estar na origem do crescente exodo, tanto do campo para 

cidade quanto dos paises em vias do desenvolvimento para os mais avancados. 

Por conseguinte, nessa migracao contam-se muitos quadros tecnicos e de formacao 

superior que, nao encontrando enquadramento nesses lugares, acabam por nao servir nem ao 

pais de origem nem ao que escolherem como novo destino. Essa migracao pode acontecer 

com estudantes que terminam os cursos e optam por permanecer no pais onde estudaram. 

E, pois, necessario que os esforcos dos paises interessados se coneentrem, sobretudo 

em criar formas efetivas de acao, que explorem o potencial dos programas de cooperacao, 

particularmente, dos que envolvem as universidades na qualidade de centros de excetencia 

capazes de estimular pesquisas conjuntas, intercambios; sendo capazes tambem de gerar 

emprego, inclusao social, construindo, ainda, um dos canais de acesso ao mercado 

internacional de trabalho. 

A insercao de estudantes africanos no pais e sua vinculacao as universidades 

brasileiras sao baseadas em mecanismos institucionais proprios. O ingresso de estudantes 

africanos na Universidade Federal de Campina Grande e regulado pefo Programa Estudantes 

- Convenio de Graduacao (PEC-G), mantido pebs Ministerbs da Educacao e das Relacoes 

Exterbres. Estes acordos de cooperacao cbntifica, cultural e tecnologba expressam formas 

sociais proprias de contextos de globalizacao e do novo status buscado pefo Brasil no cenarb 

geopolitico internacbnal, envolvendo-se mais diretamente "na luta contra a pobreza, a 
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desigualdade e a exclusao, para o desenvolvimento sustentavel e para o estreitamento das 

relacoes politicas e economicas como dimensao prioritaria da cooperacao" (MEC, 2000, p. 

06). 

A Africa como um todo tern grandes carencias. Ainda que seja possuidora de rica 

variedade de materias primas, necessita de capital humano para potencializa-las. Isto significa 

transformar o continente, retirando-o da condicao de simples consumidor para a situacao de 

potencial produtor. Todavia, esse salto de qualidade so se efetivaria com desenvolvimento 

intelectual, empreendedor e tecnologico de sua populacao. E ai que entra o contributo do 

governo brasileiro na formacao de novos profissionais africanos capacitados e preparados a 

ingressar nos novos mercados em seus paises. 



70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Qua dm 5 - Registro do MRE de alunos africanos no PEC-G, por pais de origem no 

Brasil-2000/2005 

PAIS INGRESSOS PEC-G 

AFRICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Participacao Relativa dos paises (%) 

Angola 2 20 29 23 33 11 5,00 

Cabo Verde 117 64 227 263 192 230 46,60 

Camaroes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
_ 1 - - - 0,04 

Costa do Marfim 1 - _ 1 1 0,12 

Gabao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 11 ~ 2 1 1 0,60 

Gana 4 3 7 9 11 6 2,00 

Guine-Bissau 36 87 111 97 58 186 24,50 

Marrocos 1 0,04 

Mocambique 13 14 27 21 26 27 5,50 

Namibia 1 1 ~ ~ • • 0,08 

Nigeria 9 7 7 11 14 27 3,20 

Quenia • 4 14 14 11 12 2,20 

Sao Tome e Principe 

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 24 - 47 147 9,30 

Senegal 7 2 4 1 1 3 0,72 

Total Global 190 214 451 442 395 650 100 

Fonte: MRE/DEP. Cultura/Div Temas Educacionais. Outubro de 2005. 

Nota (1): Os dados de 2000 a 2004 referem-se ao periodo janeiro/dezembro. Ja os relativos a 

2005 referem-se ao peribdo janeiro/outubro. 

Nota (2) Traco (-) significa que nao ha ocorrencia para este pais neste ano. 
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2.4. O PEC-G - Marco Institutional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por decorrencia do processo de independencia dos paises africanos e da necessaria 

integracao desses paises na nova ordem global - marcada pela dominacao das grandes 

potencias - , tern sido realizado um esforco de desenvolvimento e ampliacao de suas estruturas 

educacionais, princbalmente atraves de acordos de cooperacao internacional que possibilitem 

as necessarias adequacoes aos padroes contemporaneos de demanda por processos de 

educacao formal. Neste contexto, a cooperacao com o Brasil tern se orientado para a formacao 

de estudantes em nivel superior, para suprir a reduzida oferta de vagas de nivel superior em 

muitos paises africanos, principalmente aqueles de lingua portuguesa. 

A ideia e que o acesso as instituicoes de ensino superbr (IES) brasileiras objetivando a 

formacao, qualificacao e capacitacao de recursos humanos, sobretudo entre jovens, faca com 

que sejam agentes ativos para o desenvolvimento de seus paises (DESIDERIO, 2005). 

O Programa de Estudante-Convenio de Graduacao (PEC-G) constitui um dos 

instrumentos de cooperacao educacional que o governo brasileiro oferece aos outros paises 

em vias do desenvolvimento, especialmente, da Afrba e da America Latina. Mantido de 

forma pontual desde o final da decada de 1920, tendo sido administrado exclusivamente peb 

Ministerio das Relacoes Exterbres (MRE ou Itamaraty) ate o ano de 1967, o PEC-G e 

desenvolvido, desde entao, com base na assinatura de protocobs conjuntos com prazos 

indeterminados entre dois Ministerios: o da Educacao (MEC), com a participacao das 

Institutes de Ensino Superbr (IES), e o MRE, com a participacao das Missoes dipbmaticas 

e Repartboes Consulares (MEC, 2000). 

Esses protocobs, avaliados perbdicamente em funcao dos resukados apresentados 

peb desempenho dos estudantes-convenio e das observacoes encaminhadas pelas IES 

partbipantes aos gestores do PEC-G juntamente com o manual do estudante-convenb, 

constituem a regulamentacao propria do programa, junto com o Estatuto do Estrangeiro (Lei 

n° 6815/80, Lei n° 6964/81 e Decreto n° 86715/81). As eventuais alteracoes introduzidas nos 

protocobs visam ao aperfeboamento dos mecanismos reguladores do PEC-G, a fim de 

permitir aos estudantes-convenio a integralizacao, que e a meta principal do programa (MEC, 

2000). 
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2.4.1. Histdrico do PEC-G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por outro lado, segundo o manual do PEC-G (MEC, 2000), elaborado pela Secretaria 

Nacional de Educacao Superior, embora ja existisse intercambio de estudantes latino-

americanos desde o inicio do seculo XX, as participacoes nesse sentido eram esporadicas e 

decorrentes de iniciativas isoladas. Em 1917, registra-se a presenca de brasileiros estudando 

no UruguaL Em 1919, estudantes argentinos, chilenos, paraguaios e uruguaios realizavam 

cursos de nivel superbr no Brasil, inclusive na escola militar e na escola naval 

Com o aumento de numero de estudantes, verificou-se a necessidade de se celebrar o 

chamado convenb de cooperacao cultural bilateral (que a epoca tambem incluia aspectos 

educacionais), pebs quais se eximiam os alunos dos paises signatarbs de algumas exigencias 

que pesavam sobre os alunos autoctones, a fim de facilitar o ingresso daqueles estudantes nas 

IES (no caso do Brasil com outros paises, especialmente os latino-americanos). 

Em 1964, o PEC-G recebeu a sua atual denominacao em relaterb do MRE, que 

conduziu o programa sem a participacao do MEC, em contato direto com as IES, a partir de 

sua sede no Rio de Janeiro. Foi em 03 de Janeiro de 1967 que o PEC-G ganhou seu primeiro 

instrumento normativo permanente, decorrente da assinatura, no Rb de Janeiro, de protocofo 

(com 19 clausulas) entre o MEC (pela prof Esther de Figueiredo Ferraz, diretora da entao 

Diretoria de Ensino Superbr e posterbrmente ministra da Educacao e Cultura) e o MRE (peb 

ministro Francisco de Assis Grieco, chefe de entao Departamento Cultural e de Informacbes). 

Tal instrumento regulamentou a oferta e a distribuicao de vagas por pais, a setec^o dos 

candidates e a forma de eneaminhamento do estudante-convenb as IES, definindo as 

responsabilidades dos do is ministerios parceiros. 

Como registro histerico, que pode ajudar a entender os desdobramentos posteriores do 

PEC-G, vale apresentar alguns destaques do primeiro protocolo. As clausulas 1 e 10 

demonstravam que a oferta de vagas quanta a selecao de candidates era anual isto e, sempre 

para o inicb do ano letivo. Esse protocob contemplava apenas os paises latino-amerbanos. 

A clausula 12 estabelecia que "o estudante-convenio nao podera mudar de curso para 

o qual foi selecbnado". E a clausula 13 proibia a "transferencia de estudante de uma 

universidade estrangeira para nacbnal em regime de estudante-convenio". A clausula 16 

decidiu que seria desligado "o estudante-convenio reprovado em mais de uma vez na mesma 

disciplina ou conjunto de disciplinas". Por fim, a clausula 17 permitia o "curso de pos-

graduacao, a ser feito imediatamente apos o curso de graduacao". 
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Apesar das boas intencoes desse primeiro protocolo no que tange a participacao do 

MEC no gerenciamento do PEC-G, bem como tendo em conta a fbrca inercial da tradicao 

(reforcada pelo fato de que o MRE o administrava desde sua representacao no Rio de 

Janeiro), o MEC continuava exercendo pouco controle do PEC-G junto as IES, ate 1974. 

Nesse mesmo ano, apos a transferencia de sua gestao pelo MRE do Rio de Janeiro para 

Brasilia, bem como devido a necessidade de aperfeicoar e de atualizar os mecanismos 

reguladores do programa, o MEC e o MRE assinaram o segundo protocolo (com 17 clausulas) 

que alem de ter-se adequado as exigencias de maior eficiencia, dado o aumento expressivo de 

participantes (so em 1974 ingressaram 1.600 alunos - ver pags. 10 e 11 do Manual de 

Programa de Estudantes-Convenio de Graduacao - MEC, 2000), procurou-se simplificar a 

operacionalizacao do PEC-G. Alem de mudancas de natureza operacional, foram introduzidas 

apenas tres alteracoes e uma importante simplificacao de responsabilidades. 

Pela clausula 2, o PEC-G deixou de restringir-se aos paises latino-americanos, 

passando a integrar tambem os paises africanos. A clausula 12 retrocedeu no tocante a 

mudancas de curso e a transferencias externas, deixando-as totalmente a criterio das IES. Da 

mesma forma, esse protocolo recuou com respeito a condicoes de desligamento por 

reprovacao, deixando de fazer mencao a elas. Por fim, as clausulas 3,6 e 7 tentaram delimitar 

claramente as atribuicoes dos do is parceiros ministeriais: ao MRE caberia o encaminhamento 

fisico dos novos estudantes convenio as IES (com carta de apresentacao das Embaixadas); 

exclusivamente ao MEC caberia a sua autorizac&o de matricula junto as IES. 

Em 10 de Novembro de 1986, quando o PEC-G ja vinha sendo administrado pela 

CAPES desde junho de 1981 (na area do MEC), foi assinado um terceiro protocolo, este com 

23 clausulas (extrato publicado no Diario Oficial da Uniao, de 3/12/86, secao I) que teve sua 

importancia historica ao pretender disciplinar mais explicitamente o tempo de permanencia 

dos estudantes-convenio nos cursos, pois verificou-se que enquanto as IES aplicavam a figura 

do jubilamento aos estudantes brasileiros, outras, estranhamente, permitiam aos primeiros 

permanecerem infinitamente nos cursos (sem lhes exigirem prazo para conclusao). 

Nesse sentido, pela primeira vez introduziu-se a regra restritiva referente a questoes 

como a conclusao do curso no prazo medio, a da nao reprovacao por duas vezes ou mais na 

mesma disciplina apos o primeiro ano de estudos no mesmo periodo letivo. Na mesma linha 

de raciocinio, voltou-se novamente a restringir as possibilidades de mudancas de cursos e de 

transferencias entre IES e a impossibilidade imediata de ingressar na Pos-Graduacao, 

mecanismos esses, frequentemente utilizados por alguns estudantes-convenio para 

perpetuarem sua permanencia nas IES e no Brasil. 
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Durante a pesquisa e pela experiencia como participante do programa, estas medidas 

para a contencao da permanencia infmita de alguns estudantes nas IES e no Brasil acabou 

afetando boa parte dos estudantes que nao tinham ou nao tem a intencao de permanecer 

infinitamente no pais, e sim de dar continuidade aos seus estudos. Por outro lado, tais regras 

sao tao rigorosas que chegam a superar as das IES. Com isso, o estudante corre mais riscos de 

ser desligado do programa do que um aluno de graduacao brasileiro estudante de uma mesma 

universidade, submetido a regras mais brandas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2. Competencias e responsabilidades 

Com base no manual do PEC-G (MEC, 2000), as responsabilidades da execucao das 

normas regulamentares do PEC-G estao nitidamente alocadas segundo sua natureza: de um 

lado, temos o DCT, orgao do MRE que faz o gerenciamento externo do programa, articulado 

comas missoes diptomaticas responsaveis pela coordenacao do PEC-G nos paises signatarios 

dos acordos culturais; de outro lado, temos a Secretaria de Educacao Superior - SESu, orgao 

do MEC responsavel por promover a execucao interna do programa, articulando com as IES 

participante do PEC-G. Ao se promover a coordenacao das atividades gerais e a reuniao 

periodica dos representantes do PEC-G nas IES, busca-se promover o aprimoramento da 

aplicacao das normas pro toco lares deste manual. 

No ambito do MRE, o DCT coordena o programa por meio das Embaixadas do Brasil 

no exterior, que e onde se inicia o processo de selecao diplomatics de candidates, 

pre fere ncialmente "no ambito do programa nacional de desenvolvimento socioeconomico" 

dos paises participantes. Ele e responsavel pela politica do intercambio, a fim de valorizar o 

PEC-G como instrumento real de cooperacao, um investimento que o pais realiza atraves das 

IES, para receber esses alunos e a eles propiciar sua formacao universitaria. 

No ambito do MEC, cabe a SESu coordenar o PEC-G internamente e orientar as IES 

em sua execucao, propiciando condicoes para o cumprimento das normas do protocolo e do 

manual de operacao tendo em vista o bom desempenho academico dos estudantes-convenio. 

As IES participantes constituent o ponto terminal de execucao do programa, enquanto 

responsaveis imediatos por seuproduto final. 
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CAPITULO III - INSERCAO DE ESTUDANTES AFRICANOS NAS 

UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS (UFCG, UFPB e UFPE). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As tendencias globais na mobilidade de estudantes internacional apontam para um 

aumento cada vez mais expressivo de pessoas que desejam estudar. Assim, de acordo com as 

estatisticas da UNESCO (2006), em 2004 pelo menos 2,5 milhoes de estudantes de ensino 

superior se encontravam fora de seus paises de origem, comparando com os percentuais dos 

cinco anos anteriores que era de 1,75 milhao, representando um aumento de (41%) desde 

1999. 

Por assim observado, o documento ressalta que o aumento na mobilidade de 

estudantes peb mundo deve ser analisado tambem consberando a expansao geral da 

educacao superbr cujo aumento no numero de matriculas passou de 92 para 132 milhoes nos 

anos de 1999 a 2004, o que representou um crescimento de (40%). Todavia, o documento 

chama atencao que essa ascensao do numero total de estudantes estrangeiros no mundo nao 

significa que as pessoas estao estudando cada vez mais no exterbr, mas sim que estao 

buscando cada vez mais elevar o nivel de sua instrueao no geral. 

Porem, tomando como referencia o mesmo documento da UNESCO (2006), o volume 

de estudantes internacionais teve um impacto significativo nos paises anfitrbes, considerando 

os principals receptores desse publico. Como aponta Desiderb (2006), de acordo com as 

estatisticas, seis paises hospedam 67% dos estudantes internacbnais de todo mundo, sSo etes: 

os Estados Unidos (23%), o Reino Unido (12%), Alemanha (11%), Franca (10%), Australia 

(7%) e Japao (5%). O documento ressalta que as populacbes de estudantes internacbnais 

cresceram quase tres vezes mais rapidas (41%) do que o numero de matriculas nacbnais 

destes paises (15%). Dentro deste contexto, e possivel verificar que, no Brasil, de acordo com 

os dados do Ministerio das Relacoes Exterbres (MRE), somente no perfodo de Janeiro de 

2000 a outubro de 2005, as universbades publicas brasileiras receberam 2.369 estudantes 

africanos oriundos de 14 paises, apenas no ambito de Programa de Estudantes-Convenb de 

Graduacao (PEC-G). Como foi possivel verificar, esses dados nao incluem estudantes latino-

americanos vinculados ao mesmo programa e tambem os estudantes estrangeiros ingressados 

pebs programas semelhantes. 

De acordo com as estatisticas da Organizacao para a Cooperacao e Desenvolvimento 

Economico (OCDE) ha uma crescente demanda em termos relativos de estudantes que 

realizam estudos fora de seu pais de origem e ha tambem predominancia por estudos de 
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doutorado. Entre os paises da OCDE observa-se que os paises que mais concentram 

estudantes estrangeiros, agregando mais de 80% sao: Estados Unidos (34%), Reino Unido 

(16%), Alemanha (13%), Franca (11%), Australia (8%) e outros (18%) (PELLEGRiNO apud 

DESIDERIO, 2002). 

Segundo Pellegrino, verifica-se tambem, pelas informacoes recentes deste documento 

que, alem do expressivo volume de estudante estrangeiro no mundo, alguns paises ou regibes 

vem demonstrando crescimento deste contingente, como no caso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Africa subsaariana que 

apresenta um crescimento nesta mobilidade. Logo, de acordo com o documento, a mobilidade 

dos estudantes africanos da regiao subsaariana para uma determinada regiao ou pais e tres 

vezes mais elevada do que o percentual global. Nesse contexto, cinco paises africanos tern 

mais estudantes de curso superior estudando fora do que em seu pais que sao: Cabo Verde, 

Comores, Djibout, Guine-Bissau e Togo (2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. O deslocamento e as insercdes dos estudantes africanos nas universidades brasileiras 

A entrada de estudantes africanos no pais e sua vinculacao as universidades brasileiras 

sao baseados em mecanismos institucionais proprios. O ingresso dos estudantes nas 

universidades publicas do nordeste (UFCG, UFPB e UFPE) e regulado peb Programa 

Estudantes - Convenb de Graduacao (PEC-G), mantido pefos ministerbs da Educacao e das 

Relacoes Exteriores. 

Estes acordos de cooperacao cbntifica, cultural e tecnobgica expressam formas 

sociais e proprias de contextos de globalizacao e do novo status buscado peb Brasil no 

cenarb geopolitico internacbnal, envolvendo-se mais diretamente "na luta contra pobreza, a 

desigualdade e a exclusao, para o desenvolvimento sustentavel e para o estreitamento das 

relacoes politicas e economicas como dimensao prbritaria da cooperacao" (MEC, p. 06). 

Entretanto, esse salto de qualidade so se efetiva com o desenvolvimento intelectual, 

empreendedor e tecnologbo de sua populacao. E ai que entra a grande contribuicao do 

governo brasileiro na formacao de novos profissbnais capacitados e preparados a ingressarem 

nos novos mercados em seus paises (BIJAGO, 2008). 

Na impossibilidade de falar das muitas coletividades em sob nacbnal, busca-se aqui 

relatar o modo de perceber, sentir e vivenciar os efeitos do processo imigratorb sobre tudo e 

todos que, como imigrantes, estrangeiros e negros, estudantes ou nao, encontram-se incluidos 

na sociedade brasileira. Todos esses sujeitos fazem parte de imigracao recente - do ano de 
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1990 ao inicio do ano 2000 - e a natureza do processo migratorio envolve realidades africanas 

marcadas por guerras, limites e dificuldades. Gusmao (2006) nos mostra que o deslocamento 

entre a Africa e o Brasil se da em busca de contextos mais propicios a vida e tambem, em 

busca de uma fbrmac§o e uma qualificacao necessaria a realizacao de outro projeto de vida 

familiar ou individual. 

"Assim, os processos de formacao de quadros de nivel superbr e de politicas entre 

paises diversos cofocam em mobilidade jovens africanos de diferentes nacionalidades e 

origens que buscam formacao academica, qualificacao profissbnal e se beneficiam de 

acordos bilaterais entre paises." No caso do Brasil e dos estudantes africanos, segundo 

Gusmao (2011), os intercambios culturais e suas politicas tern defmidos a esses sujeitos 

genericamente como "estudantes convenios". Compreender suas realidades em transito coloca 

emjogo suas vivencias, experiencias, sentimentos, valores, mas tambem expoe a fragilidade 

de teorias e conceitos de campos de conhecimentos diversos e com temas ja tratados num 

universo de estudos mais tradicional como e o caso dos estudos de imigracao e imigracao 

internacbnal. O fato atual e crescente de estudantes na Europa, nos Estados Unidos da 

America e, em numero cada vez mabr, em paises em desenvolvimento, como o Brasil, revela 

a natureza contemporanea desses fluxos e os muitos problemas e dificuldades que suscita, do 

lado de ca e do lado de la do Atlantbo, a presenca dos que migram para viver, mesmo que 

temporariamente em terras alheias" (GUSMAO, 2011). 

De acordo com Gusmao (20011), o que os move de um lado a outro do planeta resulta 

da busca de algo que ainda nao e possivel obter em seus lugares de origem em razao dos 

processos recentes de construcao das novas nacoes africanas, ate pouco tempo assolados por 

guerras e lutas. O que buscam todos e o acesso a educacao. Portanto, a trajetoria nomade-

estudantil, de imigracao temporaria, de imigracao provocada, de exilio circunstancial e outras 

tantas designacoes referenciadas por estudbsos a dizer de homens e mulheres traduzidos, de 

individuos transculturais, imigrantes temporarios e outros tantos termos cujo uso suscita 

indignacao a estudiosos mais tradicbnais; revela que ha algo de novo posto em movimento 

por esses sujeitos que atravessam fronteiras e desterritorializam-se numa vba aparentemente 

sem destino, mas cujo ir e vir no mundo globalizado constitui uma realidade cada vez mais 

visivel, mas nem sempre reconhecba. Os Estado-nacoes envolvidos, os orgaos publicos 

responsaveis, as instituicoes de ensino superior que, por fbrca dos acordos, se abrem para 

recebe-bs, todos partilham em alguma medida de uma situacao comum: o pouco ou quase 

nenhum conhecimento sobre quern sao esses jovens, o que pensam, como vivem, quais seus 
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desejos, quais os impasses de se estarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA onde nao e necessario acostumar-se, pois nao se e 

daqui. Apenas esta aqui (DANTAS apud GUSMAO, 2011). 

"Estar aqui se prolonga entre a graduacao, a pos, o mestrado e o doutorado, podendo 

envolver ainda o pos-doutorado. Por vezes inclui o constituir familia, colocar-se 

profissionalmente no mercado de trabalho e, assim, adiar a volta ao solo patrk), para um dia..., 

sempre no horizonte ja que muitas das vezes alguns afirmam sempre seus desejos de voltar. O 

que significa, em contrapartida, que fixar-se, criar raizes pelo casamento, com filhos que aqui 

nascem e pela insercao profissional, nao resulta, necessariamente, na certeza de aqui estar 

para sempre. Como diria Sayad (apud Gusmao, 2011), com relafao ao imigrante comum em 

terras alheias, ainda na condicao de estudante, tais sujeitos reproduzem a precariedade de estar 

numa vida sempre provisoria. E o provisorio de suas vidas que dizem do modo de estar e de 

perceber a sociedade que acolhe. Diz tambem da natureza da acolhida que esta sociedade, no 

caso, a brasileira, disponibiliza para o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outro e, em particular, o outro e negro, o 

outro e estrangeiro" (GUSMAO, 2011). 

De norte ao sul e possivel constatar a presenca de estudantes de origem africana, que 

chegam para fazer graduacao ou pos-graduacao em universidades publicas e privadas. Muitos 

chegam atraves do Programa PEC-G do governo brasileiro efetivado atraves de acordos 

bilaterais e regras especificas de selecao e ordenamento de estar em terra estrangeira. Outros 

chegam atraves de convenios de seus paises com empresas multinacionais ou ainda, com 

apoio de alguma instituicao religiosa. Alguns contam com bolsas de estudo do governo 

brasileiro, outros com bolsas de seus proprios governos e por vezes, contam com apoio 

financeiro da familia ou membros da familia que se encontra na Africa. De acordo com cada 

um desses contextos enfrentam maiores ou menores dificuldades para se estabelecerem e 

viverem longe dos seus familiares, na relacao com os nacionais e, ainda com outros africanos. 

Na medida em que se encontram distribuidos em pequenos contingentes em todo o 

pais, nao se identificam por esta ou aquela nacbnalidade. por este ou aquele grupo etnico tal 

como acontece na Africa. Tambem nao dizem de sua condicao de origem que pode ser a 

filiacao a um segmento privilegiado da sociedade de origem, como funcionarios publicos, 

militares de patente, membros dirigentes de partidos politicos, ou ainda, pequenos 

comerciantes e familias de origem camponesa e operaria. 

Segundo Pedro (2000), entre os brasileiras paira uma ideia de que sejam filhos de re is 

africanos, eles proprios principes ou princesas, implicando certos sentimentos de admiracao 

ou de folclorizacao. Com isso, os problemas que sofrem para se manterem no cotidiano nem 

sempre sao percebidos pelos colegas brasileiras com os quais estudam. As particularidades 
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nacionais, culturais, linguisticas, etnieas, religiosas dentre outras sao ignoradas e mesmo 

desconhecidas pela maioria dos brasileiros. "Neste contexto, os estudantes deixam de 

construir os seus discursos identitarios com base nos criterbs de classificacao mais usuais nos 

seus paises de origem. Assim, eles comecam a manejar uma identidade continental atribuida, 

isto e, a identidade africana. Isto significa que na nova realidade social e frente a uma nova 

identidade, os estudantes africanos se reconstroem cotidianamente no jogo das relacoes 

sociais" (MUNGOI, 2012). 

Ao se analisar a identidade africana no contexto das relacbes dos estudantes no Brasil 

constata-se que o termo "africano" e utilizado numa perspectiva relacional como um idioma 

que marca diferenca entre um nos "africanos" e eles "brasileiros" no jogo das relacoes sociais, 

o que leva a crer que, de certa forma, os estudantes, mesmo nao organizados politicamente se 

percebemcomo uma coletividade cujas identidades sao concebidas em torno da africanidade 

(MUNGOI, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Mungoi, o filosofo ganes, Appiah ressalta que ser "africano" implica 

necessariamente considerar que africano pode ser uma identidade utilizavel desde 

que se considere que todos pertencem a comunidades diferentes com trajetorias, 

costumes, linguas e habitos culturais diferenciados e nao como pertencentes a um 

unico Estado. Para este autor, nab existe uma identidade africana final, visto que a 

mesma esta em processos de formacao e envolve 'um certo sentido e contexto'. E 

uma identidade que e atribuida e reconhecida pelos africanos, que deve ser 

reconstruida continuamente de forma n3o substancializada de modo a evkar a 

reificacao destes grupos. 

Outro aspecto destacado por este autor (Mungoi) e que esta identidade, isto e, a 

identidade africana, esta se transformando em realidade cultural e institucional mediante 

organizacoes regionais e sub-regbnais; onde todos compartilham um continente com seus 

probtemas ecobgicos, uma relacao de dependencia perante a economia mundial, o probtema 

de racismo, visao do mundo industrializado, etc. A identidade africana, neste contexto, 

representa para os africanos uma entre muitas das suas identidades possiveis. 

Por outro lado, esta identidade pode ser entendida atraves das diferentes linguas 

regionais e sub-regionais existentes antes da colonizacao e tambem, atraves da lingua do 

cotanizador, visto que, antes do surgimento dessa ultima ja havia existido outras linguas ou 

dialetos, tanto nos paises cofonizados pelos franceses e ingleses quanto nas cobnias 

portuguesas. Ve-se, em particular, que a lingua portuguesa constitui um elemento 

compfexificador da estruturacao bentitaria destes estudantes, ja que, para muitos deles, 

mesmo sendo colonizado pelos Portugueses, o portugues nao e lingua materna e foi em outra 

lingua que comecaram a existir e que adquiriram sua propria bentbade. 
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Assim, e possivel constatar que, em Africa, como existem difereneas bentitarias entre 

os paises que compoem o continente africano existe tambem linguas diferentes, culturas 

diferentes a ate grupos etnicos diferentes. Entre os diferentes estudantes africanos que 

chegaram ao Brasil para estudar, alguns diferem em lingua, cultura e grupos etnicos. Como 

salienta Veronica da Silva, uma estudante angolana da Universidade Federal de Pernambuco, 

afirmando que, para ela em Angola e muito dificil felar de grupos eticos razao pela qua 1 os 

pais dek sao de grupos etnicos diferentes. Como mostra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em Angola, para eu falar de grupos etnicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 meio dificil, porque a minha mae 

pertence aos grupos que e dos Kimbundos e o meu pai pertence aos grupos que € dos 

Umbundos. Portanto, Umbundos e Kimbundos eles tern certas semelhancas s6 que 

um e do norte outro e do sul. Minha mae assim como meu pai sairam das suas 

localidades de origem para se fixarem na provincia de Huila e, a partir dai, eles 

deixaram de conviver com aquilo que 6 a identidade deles, do grupo deles, mas 

tambdm n3o chegaram a sincronizar perfeitamente com o grupo etnico das 

populac5es que residem na provincia da Huila, tanto, por exemplo que na provincia 

da Huila, as meninas quando atingem as puberdades elas passam pelo ritual de 

passagem chamado "efico", so que eu nao passei por isso, justamento porque a 

minha mae e meu pai nao tern essas praticas dentro dos grupos etnicos deles. 

Portanto, eu pergunto entao, de onde eu sou! Ja que minha mae e meu pai pertencem 

grupos etnicos diferentes e que, sairam de suas localidades para viver em outro 

lugar. 

Portanto, dentro deste contexto e possivel constatar essas difereneas e tambem o 

choque das culturas dentro de um determinando pais, tanto que na Africa em geral, quanto na 

Guine-Bissau em particular, existe essa separacao entre os diferentes grupos etnicos nas 

diferentes bcalidades, ou seja, e possivel constatar confrontos culturais que existia ha muitos 

seculos atras e que ainda e muito forte sua presenca nessa sociedade. Por conseguinte, em 

Guine-Bissau tambem existe um ritual de passagem que alguns grupos eticos da religiao 

muculmana costumam pratkar que e a "circuncisao feminina" considerada como praticas 

nefastas perante a sociedade. Alguns anos atras existia uma ONG em Bissau que atuava na 

luta contra essa pratica incentivando esses grupos a por um fim e mostrando outras 

possibilidades que podem ser usadas para substituirem esse tipo de ritual. Existe tambem 

alguns grupos etnicos que, na sua maioria, e considerado povos migrantes (os manjacos) que 

saem das suas bcalidades para se estabeteceram em outros paises, como Senegal e a Franca. 

E importante ressaltar que muitos dos trabalhos que abordam processos migratorios 

envolvendo estudantes estrangeiros, em particular dos paises de lingua portuguesa, referem-se 

as bentbades desses sujeitos como um artefato produzbo pela propria dinamica que 

caracteriza esse tipo de desbcamento. Nesse sentido, fela-se de bentbade como uma 

referenda a vivencias, experiencias, novas posicoes dos sujeitos que sao incorporados pelos 

agentes no decorrer do tempo, nos contextos universitarios dos paises que os recebem Como 
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aponta Gusmao (2005), "mais do que o outro como preocupacao, a historia do contato entre 

os povos coloca em jogo a identidade propria e, como tal, expoe a inseguranca de se saber 

quern eu sou?". 

"Assim, a imensa diversidade de modos de ser, estar e viver no Brasil faz-se presentes 

nos grandes nucleos urbanos, como Sao Paulo, Beb Horizonte, Rio de Janeiro ou Fortaleza, 

exigindo ter-se em tela nao so a diversidade de nacionalidades, mas tambem de culturas e 

etnias" (GUSMAO, 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A distribuicao espaciaL, a conformacao heterogenia de grupos, com forte sentido de 

localidade, a ajuda mutua e, ainda, fetores relativos a forma de moradia, a condicao 

familiar, economico e de genero, dentre muitas outras, a atuam analogamente as 

partes de umlequede alternativas complexas e ricas (GUSMAO, 2011). 

Essencialmente, quer se fale de imigrantes de fato ou de imigrantes temporarios na 

condifao de estudantes (secundarios e universitarios), nao se pode pensa-bs como sujeitos de 

uma realidade homogenea ou de uma comunidade de iguais. Trata-se de grupos que 

confbrmam coletividades, sao de um agrupamento de individuos com a mesma procedencia, 

nascidos na Africa porem, de diversos contextos nacionais, etnicos e tribais. Individuos que 

nos diferentes espacos urbanos, num contexto de imigracao, por vezes de refiigio constituent 

um locus de interacao e inter-relacoes nao isentas de concorrencia e de conflitos. Encontra-se 

voltados para a producao da vida pessoal e coletiva mediante uma complexa rede de 

operacoes, decisoes e negociacoes que ordenam representacoes sociais, alimentado por umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser 

de Id (Africa) estar aqui (Brasil). O modo como expressa e vive o ser e estar aqui resulta das 

condicoes concretas com que se defrontam para construir suas vidas no interior da 

coletividade de estudantes africanos e em relacao a sociedade brasileira como sociedade de 

acolhimento (GUSMAO, 2011). 

Sayad (1998) nos chama atencao que a migracao e um fenomeno fisico, o 

desbcamento de pessoas no espaco e no seu interim intendisciplinar. Significa que esta 

estreitamente vinculada a demografia, a geografia, visto que esta em especifico, corresponde 

ao ponto central de nosso olhar e preocupacao, revelando a trama de ocupacao de territbrios, 

as trans for macoes socbespaciais em seus diferentes aspectos. No entanto, a migracao se 

constitui como espaco qualificado social, politica, economica e culturalmente. 

Por outro lado, nao e dificil percebermos tambem que a migracao reflete duas 

contradicoes: nao se sabe mais se trata-se de estado provisorio que se gosta de prolongar 

indefinidamente ou de um estado mais duradouro, mas que se gosta de viver com um intenso 

sentimento de provisorbdade (SAYAD, 1998). 



82 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Remetemos a condicao do migrante estudante africano a partir de nossas observacoes, 

ainda na condicao de estudantes de graduacao onde ha uma intensidade em vivenciar a 

chamada provisoriedade, buscando conhecer outras cidades de pais receptor, aproveitando 

suas redes sociais - amigos e parentes - provenientes do pais de origem, estabelecendo 

relacoes de amizade e afetividade com brasileiros e, em ultima instancia, estabelecendo 

vincufos empregatfcios, embora, muitas vezes temporarbs. A integracao, mais que insercao 

social desses imigrantes ao ambito particular das bcalidades nas quais habitam e quanta ao 

conjunto da nacao brasileira, constitui um desafb permanente. As ordens sociais que 

hierarquizam, mediante diferentes criterios, tambem o fazem como "outro", aquete que chega 

e se estabelece como estrangeiro e imigrante (GUSMAO, 2006). Com isso, atribuem-se 

competencias, qualidades e valores positivos ou nao aos sujeitos em presenca. O contato e 

assim revelador do campo cultural e do sistema de valores entre nacbnais e estrangeiros, 

desconhecendo as trajetarias histarbas e o que vemcom ele. 

De acordo com Souza (2011), ainda sao bastante incipientes as discussoes teoricas nas 

ciencias humanas em geral acerca do imigrante africano no Brasil. Destacamos os trabalhos 

de Hirsch (2007), Petrus (2005), Desiderio (2006), Mungoi (2006), Gusmao (2005; 2006) e 

Subuhana (2007) que apresentam discussoes muito importantes sobre a imigracao de 

qualificacao envolvendo paises afrbanos em que e possivel colocarmos como ponto de 

analise e discussao a representacao social do estrangeiro negro, da constatac&o de ser africano 

principalmente quando se depara com a realbade brasileira, alem de enfbcar as 

partbularidades do processo migratarb, da dupla dimensao do fato coletivo e trajetaria 

individual (PETRUS apud SOUZA, 2011). 

Com efeito, fbcamos nossa observacao sobre a inter-relacao dos discursos do sujeito social 

em questao, seja na condicao de imigrante, estudante e na forma como ela se delineia na 

vivencia cotbiana, num jogo de justaposcoes e sobreposicoes em que a bentbade enquanto 

afrbano ainda demonstre ser a mais observada ou reforcada, embora esta constatacao esteja 

diretamente relacbnada a maneira como vivenciame compreendem a questao racial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Estudantes africanos na UFCG 

A Universbade Federal de Campina Grande - UFCG, Instituicao de Ensino Superbr, 

vinculado ao Programa de Estudante-Convenio de Graduacao PEC-G, oferece a estudantes 

estrangeiros matricula especial possibilitada por convenio internacbnal. A coordenacao do 
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Programa (PEC-G) esta sob a responsabilidade da Pro-Reitoria de Ensino de Graduacao, 

atraves da divisao de coordenacao de programas e estagbs. Esta instituicao comecou a 

receber Estudantes-Convenbs de Graduacao (PEC-G) a partir de 1997, quando ainda era 

parte da UFPB. 

Se nos primeiros anos do programa as universbades recebiam principalmente 

estudantes latino-amerbanos e um percentual nao muito expressivo de estudantes 

provenientes dos paises afrbanos, com o decorrer do tempo o quadro da mabrbade numerica 

dos latinos nas universbades brasileiras vem se invertendo significativamente a medba que 

vao chegando novos contingentes de estudantes provenientes de paises africanos. A UFCG, 

por exempfo, nunca recebeu estudantes latino-amerbanos no quadro do PEC-G. 

Portanto, de 2002 a 2012, no ambito do Programa Estudantes-Convenbs de 

Graduacao, passaram pela UFCG 29 estudantes de diferentes paises afrbanos: Angola, Cabo 

Verde, Camaroes, Congo, Guine-Bissau e Sao Tome e Principe (QUADRO 06). Entre estes 

29 alunos que passaram pela UFCG, quinze ja haviam concluido seus cursos de graduacao ate 

dezembro de 2011. Estes dados nao incluem alunos que ingressaram na UFCG e foram 

posteriormente transferbos para outra universbade antes do semestre 2012.2, referenda para 

levantamento de dados. E o caso, por exemplo, de um estudante da Guine-Bissau que 

ingressou no curso de Letras, transferiu-se na propria UFCG para o curso de Ciencias 

Economicas e depois solicitou a nova transferencia para UFPB. 

Os cursos com maior niimeros de alunos ingressos no perbdo foram Ciencias Economicas 

(05) estudantes, Direito (04), Ciencias Sociais e Letras (com 03 estudantes cada um), 

Medicina, (03) e por ultimo, Engenharia da Biotecnologia e a Ciencias da Computacao (com 

02 estudantes cada um); e sendo a maioria da area de humanas (Quadro 6). E importante 

ressaltar, porem, que dois estudantes do curso de Letras e um do curso de Economia foram 

transferbos ao bngo de 2008 e 2010 para outras universidades brasileiras (UFF e UFPB). 
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QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 - Alunos, por origem, por curso, por ano de ingressoeegresso/UFCG-

2002/2012 

N° Pais de origem Curso Ingresso Egresso 

1 Angola Medicina 2008.2 

2 Angola Engenharia de Petroleo 2012.1 

3 Cabo Verde Ciencias Contabeis 2006.1 2010.2 

4 Cabo Verde Ciencias Economicas 2007.1 

5 Cabo Verde Ciencias Economicas 2007.2 2011.2 

6 Cabo Verde Direito 2004.1 2008.2 

7 Cabo Verde Direito 2007.1 2011.2 

8 Cabo Verde Engenharia Mecanica 2008.1 

9 Cabo Verde Meteorologia 2006.1 2011.2 

10 Cabo Verde Engenharia de Biotecnologia 2011.1 

11 Cabo Verde Engenharia de Biotecnologia 2011.1 

12 Camaroes Letras 2012.1 

13 Congo Engenharia Civil 2009.1 

14 Congo Medicina 2009.1 

15 Congo Ciencia da Computacao 2011.1 

16 Guine-Bissau Ciencias Contabeis 2006.1 2011.1 

17 Guine-Bissau Ciencias Economicas 2006.1 

18 Guine-Bissau Ciencias Economicas 2006.1 2010.2 

19 Guine-Bissau Ciencias Sociais 2006.1 2010.2 

20 Guine-Bissau Ciencias Sociais 2006.1 2010.2 

21 Guine-Bissau Ciencias Sociais 2006.2 2011.2 

22 Guine-Bissau Direito 2004.1 2008.2 

23 Guine-Bissau Direito 2006.1 2010.2 

23 Guine-Bissau Letras 2008.1 

24 Guine-Bissau Letras 2009.1 

25 Guine-Bissau Letras 2009.1 

26 Guine-Bissau Ciencias da Computacao 2012.1 

27 Sao Tome e Principe Ciencias Economicas 2001.1 2007.1 

28 Sao Tome e Principe Medicina 2006.1 

Fonte: UFCG/PRE - Pro - Reitoria de Ensino 

Entre 2002 e 2012, a Universidade Federal de Campina Grande recebeu Estudantes-

Convenio em 12 cursos de graduacao, nas areas de humanas (Ciencias Contabeis, Ciencias 

Economicas, Ciencias Sociais, Direito e Letras), Saude (Medicina) e Exatas (Ciencias da 

Computacao, Engenharia da Biotecnologia, Engenharia Civil, Engenharia Mecanica, 

Engenharia de Petroleo e Meteorologia). Alguns cursos receberam apenas um aluno, como 

Engenharia Civil, Engenharia Mecanica, Engenharia de petroleo e Meteorologia (QUADRO 6 

E TABELA 7). 
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QUADROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - Estudantes africanos por curso e por ano de ingresso/UFCG -2002/2012 

A N C ) ^ ^ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

CURSO 

Ciencias 

Contabeis 

02 02 

Ciencias 

Economicas 

01 02 02 05 

Ciencias 
Sociais 

03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Direito 02 01 01 04 

Engenharia 
da 
Biotecnologia 

02 02 

Engenharia 
de Civil 

01 01 

Ciencias de 

Computacao 

01 01 02 

Engenharia 
Mecanica 

01 01 

Engenharia 
de Petroleo 

01 01 

Letras 01 02 01 04 
Medic ina 01 01 01 03 

Meteorologia 01 01 
TOTAL 01 - 02 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 10 03 03 04 - 03 03 29 

Fonte: UFCG/PRE - Pro - Reitoria de Ensino 

Entre os anos de 2002 e 2004, ingressaram na Universidade Federal de Campina 

Grande apenas 03 alunos, o que representa 11.5% do total de estudantes africanos na UFCG. 

Em 2005 nao houve ingresso na UFCG de alunos PEC-G. posteriormente em 2006 

ingressaram 10 alunos, ou seja, quase 50% do total de estudantes africanos na UFCG. Entre 

2007 e 2012 foram mais de 10 alunos (QUADRO 7). Com base nestes dados e possivel 

afirmar que ainda que a presenca de estudantes africanos na UFCG tenha uma historia de 16 

anos (1997 e 2013), foi apenas nos ultimos sete anos que essa presenca tern sido mais 

expressiva e atingindo um numero maior de cursos desta universidade. 

Este volume maior de ingresso a partir de 2006 deu-se em funcao do fortalecimento no 

acordo de cooperacao bilateral na area de educacao entre o governo brasileiro e os demais 

paises africanos em vias do desenvolvimento firmado em uma visita que o entao Presidente da 

Republica, Luiz Inack) Lula da Silva, fez a Africa em 2005. A partir desta epoca, a 

Universidade Federal de Campina Grande abriu um numero consideravelmente maior de 
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vagas para o Ministerio da Educacao (MEC), destinadas a estudantes da Africa e da America 

Latina vinculados ao programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 8 - Estudantes africanos por pais de origem e por curso/UFCG - 2002/2012 

Curso Sao 

Angola Cabo Camaroes Congo Guine- Tome e TOTAL 

Pais Verde Bissau Principe 

Ciencias 01 01 02 

Contabeis 

Ciencias 02 02 01 05 

Economicas 

Ciencias 03 03 

Sociais 

Direito 02 02 04 

Engenharia 

da 

02 02 

Biotecnologia 

Engenharia 01 01 

de Civil 

Ciencias de 01 01 02 

Computacao 

Engenharia 01 01 

Mecanica 

Engenharia 01 01 

de Petroleo 

Letras 01 03 04 

Medicina 01 01 01 03 

Meteorologia 01 01 

TOTAL 02 09 01 03 12 2 29 

Fonte: UFCG/PRE - Pro - Reitoria de Ensino 

Do total de estudantes africanos participantes do Programa Estudantes-Convenio de 

Graduacao na Universidade Federal de Campina Grande, o pais com a maior representacao e 

a Guine-Bissau, com um total de 12 estudantes, distributdos em seis diferentes cursos de 

graduacao. A seguir, vem Cabo Verde com 09 estudantes em seis cursos; Republica 

Democratica do Congo com 03 estudantes em tres diferentes cursos; Angola e Sao Tome e 

Principe com do is estudantes e por ultimo, a Republica de Camaroes com apenas 01 

representante. Vale apena ressaltar que a Republica de Camaroes teve sua primeira entrada de 

Estudantes-Convenio de Graduacao - PEC-G somente em 2012 devido ao fortalecimento da 

cooperacao bilateral entre o governo brasileiro os demais paises africanos de lingua oficial 

francesa e inglesa. Este acordo teve seu inicio a partir de 2006, com o entao governo do 
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Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, em uma das suas visitas feitas a Africa Ressalta-se que 

com excecao da Republica de Camaroes e da Republica Democratica de Congo, todos os 

demais paises sao membros da Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa CPLP. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 1 - Distribuicao de Estudantes Africanos por Area do conhecimento/UFCG -

2002/2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Humanidades 

• Exatas e Tenologicas 

• Saude e Biologicas 

Fonte: UFCG/PRE - Pro - Reitoria de Ensino 

Observa-se na UFCG, uma maior preferencia por certos cursos e areas de 

conhecimento entre os estudantes africanos, conforme ja mencionado anteriormente. Ha uma 

maior concentracao de estudantes nos cursos de graduacao da area de humanas, que 

contabiliza 65,4% do ingresso de estudantes PEC-G nesta universidade. A area de exatas vem 

em segundo lugar, com 19,2% dos alunos ingressantes, seguida de perto pela area de Saude, 

com 15,4% (FIGURA 01). Ressalte-se que em alguns paises da Africa, diferentemente do 

Brasil, o Ensino Medio ja e orientado para as diferentes areas de conhecimento. Na Guine 

Bissau, por exemplo, os estudantes tern que optar entre cinco grupos que representam 

distintas entases academicas. O terceiro grupo, que e aquele com maior numero de estudantes, 

oferece uma formacao mais orientada para as humanidades. Essa caracteristica pode explicar, 

em parte, a preferencia por esta area no Brasil. Outro fator de explicacao pode ser a 

especificidade do mercado de trabalho nestes paises. Diferentemente do Brasil, por exemplo, 

a carreira de medicina na Guine Bissau nao e das mais atraentes, em virtude dos baixos 

salarios pagos aos medicos no pais. 

Devido ao aumento da presenca de estudantes africanos na UFCG, foi organizado em 

2009, no campus de Souza, um evento intitulado "Semana Cultural Brasil-Africa" com a 

finalidade de explicar o objetivo do PEC-G e fazer a divulgacao da cultura africana, sua 
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historia, geografia, economia, gastronomia, assim como realizacao de oficinas de penteados, 

desfiles de roupas tipicas, apresentacoes de dancas, etc. O evento foi interessante na medida 

em que trouxe informacoes sobre o continente africano e tambem permitiu que as duvidas de 

alguns brasileiros fossem sanadas, principalmente sobre "como e a conviveneia na Africa", a 

vida dos africanos num continente considerado como polo da pobreza e da miseria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Estudantes africanos na UFPB 

A UFPB - Universidade Federal da Paraiba - e a instituicao publica de acolhida de 

estudantes vindo da Africa para estudar em nivel de graduacao em diferentes cursos. Contudo, 

antes de apresenta-tos, cabe apresentar a instituicao por alguns dos seus numeros e dizer do 

seu processo de acolhida de estudantes africanos vinculados ao Programa de Estudantes-

Convenio - PEC-G e dos PALOP (Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa). 

O intercambio entre a UFPB e paises africanos foi oficialmente iniciado a partir da 

decada de 1980, na qual chegaram os primeiros contingentes de estudantes oriundos de varios 

paises africanos, especialmente, os da lingua portuguesa para realizacao do curso superior no 

Brasil. Portanto, de acordo com os dados fornecidos pela Coordenacao de Programas de 

Monitorias e Estagios vinculados a Pro-reitoria de graduacao da Universidade Federal da 

Paraiba (orgao responsavel pelos convenios estudantis e o programa PEC-G), a partir de 

fevereiro de 2002 e fevereiro de 2012, a UFPB recebeu um contingents de setenta (70) 

estudantes africanos. Deste total, trinta e sete (37) ja se formaram e quatros (04) foram 

desligados devidos as reprovacoes. Atualmente, a UPFB conta com um total de vinte e nove 

(29) estudantes distribuidos em varios cursos de graduacao. 
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Quadro 9 - Alunos por curso, por ano de ingresso /UFPB - 2002/1012 

Ano 
Curso 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Admin istracao 02 02 03 02 03 02 14 

Agronomia 01 01 
Arquitetura 01 01 

Ciencias 
Bblogieas 

01 01 02 

Ciencias 
Contabeis 

01 02 03 

Ciencias 

Sociais 

01 01 01 01 04 

Ciencia da 
Computacao 

01 01 01 03 

Economia 01 01 01 04 02 01 01 11 

Engenharia 
Ambiental 

01 01 

Engenharia 

Civil 

01 02 03 

Engenharia 

Mecanica 

01 01 01 03 

Fisbterapia 01 01 01 02 05 

Letras 02 02 

Medic ina 01 01 02 04 

Nutricao 01 01 

Odontotogia 01 01 01 01 01 02 07 

Servico Social 01 01 02 04 
Turismo 01 01 

TOTAL 03 02 07 10 13 02 06 07 08 05 06 70 

Fonte: UFPB/PRAPE - Pro - Reitoria de Assistencia e Promocao aos Estudantes 

Como foi possivel observar acima (Tabela 5), entre 2002 e 2003, ingressaram na 

Universidade Federal da Paraiba apenas cinco (05) estudantes africanos. Posteriormente, a 

partir dos anos 2004, 2005 e 2006, o numero de ingresso dos estudantes nesta instituicao vem 

crescendo significativamente, com um total de 30 estudantes, o que representa quase 50% do 

total de estudantes que ja passarem nesta Instituicao de Ensino Superbr. No entanto, o ano de 

2007 houve apenas duas entradas, isso deve a politica de controle de saba dos estudantes 

implementado pefos governos de diferentes paises africanos com o objetivo de tentar valorizar 

mais as Instituicoes de Ensino Superior do proprb pais, que posteriormente se viu o seu 

fracasso devbo a falta de qualificacao de professores de nivel superbr. 
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Quadro 10 - Estudantes africanos por pais de origem e por curso/UFPB - 2002/2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Curso/ ' " ' 

Pais 

Angola Cabo 

Verde 

Congo Guine-

Bissau 

Sao 

Tome e 

Principe 

TOTAL 

Admin istracao 01 07 03 02 01 14 

Agronomia 01 01 

Arquitetura 01 01 
Ciencias 
Biologkas 

02 01 03 

Ciencias 

Contabeis 
01 01 01 03 

Ciencias 

Sociais 

01 03 04 

Ciencia da 
Computacao 

02 02 

Economia 06 01 05 12 

Engenharia 

Ambiental 

01 01 

Engenharia 
Civil 

02 01 03 

Engenharia 

Mecanica 
02 01 03 

Fisioterapia 05 05 

Letras 02 02 

Medic ina 01 01 02 04 

Nutricao 01 01 

Odontologia 02 02 04 08 

Servico Soc ial 03 01 04 

Turismo 01 01 

TOTAL 02 32 10 22 04 70 

Fonte: UFPB/PRAPE - Pro - Reitoria de Assistencia e Promocao aos Estudantes 

Como pode ser observado nesta tabela que mostra a relacao de estudantes africanos 

ingressado na UFPB por pais de origem e por curso a partir do ano 2002 e 2012, ao contrark) 

da UFCG, na Universidade Federal da Paraiba o pais com a maior representacao e o Cabo 

Verde com 32 estudantes distribuidos em treze (13) diferentes cursos de graduacao. Depois, 

aparece Guine-Bissau com 22 estudantes em dez cursos diferentes; seguido pela Republica 

Democratica do Congo com dez estudantes em sete cursos de graduacao. Vale lembrar que, 

em comparacao com a Universidade Federal de Campina Grande, a entrada dos contingentes 

da Republica Democratica do Congo na UFPB apresenta um numero consideravelmente duas 

vezes maior em relacao a UFCG. Outro dado curioso que chamou atencao na tabela, diz 

respeito a Angola e Sao Tome e Principe que mesmo sendo da Comunidade dos Paises de 

Lingua Oficial Portuguesa, aparecem tanto na Universidade Federal de Campina (04) quanto 
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na Universidade Federal da Paraiba com numero (06) relativamente pequeno em relacao aos 

outros paises tambem de lingua portuguesa, como e o caso de Cabo Verde e Guine-Bissau. 

Tambem chama atencao o caso de Mocambique, mesmo sendo membros dos PALOP nao 

apareceu em nenhuma das entradas nessas duas Institutes de Ensino Superior vinculados ao 

programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2 - Distribuicao de estudantes africanos por area de conhecimento/ UFPB -

2002/2012 

• Sene3 

• Serte2 

• Senel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exatas Humanas Saude 

Fonte: UFPB/PRAPE - Pro - Reitoria de Assistencia e Promocao aos Estudantes 

De acordo com o grafico (2) acima, foi possivel observar que, tanto na Universidade 

Federal da Paraiba assim como na Universidade Federal de Campina Grande (Figura 01) ha 

uma maior preferencia por certos cursos e areas de conhecimento entre os estudantes 

africanos, conforme ja mencionado anteriormente. Ha uma maior concentracao de estudantes 

nos cursos de graduacao da area de humanas que aparece com mais de sessenta e cinco por 

cento (65%) de estudantes inscritos nessa area de conhecimento. Em seguida, aparece a area 

de saude com um pouco mais 15% de estudantes e exatas em ultima. Por outro lado, a fraca 

percentual de estudantes na area de saude pode estar ligada a poucas vagas oferecidas pelas 

instituicoes de ensino superior brasileira nesta area e como ja mencionado , na Guine-Bissau, 

em particular, a carreira de medicina nao e das mais atraentes, em virtude dos baixos salarios 

pagos aos medicos no pais. 
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3.4 O caso de estudantes africanos na UFPE 

A Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, assim como as outras Instituicoes de 

Ensino Superior (UFCG e UFPB), esta vinculada ao programa de estudantes convenio de 

graduacao - PEC-G que recebe estudantes de diferentes paises da Africa e da America Latina 

para a realizacao do curso superior no Brasil, em nivel de graduacao e pos-graduacao. 

Portanto, com o processo da independencia dos paises africanos da colonizacao europeia que 

durou seculos, a partir do final da decada de 1960 e inicio da decada de 1970, houve a 

necessidade urgente para formacao de quadros de nivel superior com vista a contribuir 

posteriormente no desenvolvimento socbeconbmico dos seus paises. 

Assim, com o objetivo de suprir tais necessidades, a Universidade Federal de 

Pernambuco comecou a receber estudantes africanos no final da decada de 1970 e o inicio de 

1980. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 11-Estudantes africanos por pais de origem e por curso/UFPE - 2002/2012 

Ano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tA| e  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Angola 01 01 02 04 05 04 01 18 

Benim 01 01 01 03 

Cabo Verde 02 01 02 04 04 07 14 07 12 02 02 57 

01 01 

Congo 03 03 02 08 

CJ-fe-Bssaj 02 06 01 02 02 08 07 06 04 03 41 

a DNIMJJ S 02 02 02 01 07 

b ^' r f t 01 01 

vjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jm fK 01 01 

{ C b 0 4 | ss 

t rV-n 

02 03 01 06 

TOTAL 08 10 10 10 05 09 26 23 27 10 05 143 

Fonte: UFPE/ Departamento de Assuntos Internacionais 

Como foi possivel observar no quadro 11, do total (143) dos estudantes africanos do 

Programa Estudantes-Convenio de Graduacao que ingressaram na Universidade Federal de 

Pernambuco, no periodo estimado entre fevereiro de 2002 e 2012, para realizacao do curso de 

graduacao, o pais com a maior representacao, como havia mencionado no paragrafo anterior, 

e o de Cabo Verde, com um total de cinquenta e sete (57) estudantes; em seguida, Guine-

Bissau com quarenta e um(41); Angola com dezoito (18); Congo com oito (08); Mocambique 
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com sete (07); Sao Tome e Princtoe com seis (06); Benim com tres (03) e Nigeria e Camaroes 

com apenas um (01) cada. Portanto, como havia dito em varias ocasioes do texto, a fraca 

presenca dos estudantes dos paises de lingua francesa e inglesa pode ser explicada no sentido 

de que, inicialmente, a cooperacao educacional entre Brasil e paises africanos estava restrita 

apenas aos Paises Africanos de Lingua Oficial Portuguesa - PALOP, so posteriormente, a 

partir do segundo mandato do ex-presidente da Republica Federativa do Brasil, Luiz Inacio 

Lula da Silva, esta Cooperacao foi ampliado para os demais paises de lingua francesa e 

inglesa, visto que, com isso e possivel observar na tabela acima, a entrada dos estudantes da 

Republica Democratica do Congo e do Benim ao longo dos tres (2009, 2010, 2011) anos 

consecutivos na Universidade Federal de Pernambuco e ainda sem levar em consideracao os 

estudantes que, ao longo desses anos, ingressaram nas demais Instituicoes de Ensino Superior, 

as quais nao foram abordadas aqui. 

Grafico 3- Estudantes africanos na UFPE por area de conhecimento 2002/2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Exatas • Humanas • Saude • 

0% 

Fonte: UFPE/ Departamento de Assuntos Internacionais 

O grafico acima traz a distribuicao de estudantes na Universidade Federal de 

Pernambuco por area de conhecimento. Portanto, como foi possivel constatar, tanto na 

Universidade Federal de Campina; na Universidade Federal da Paraiba, quanto na 
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Universidade Federal de Pernambuco, os estudantes optaram mais para a area de centro de 

humanidades que aparece na figura com quarenta e tres por cento (43%); em seguida, a area 

de exatas com trinta e tres (33%); e depois a saude (que em todas as tres universidades 

analisadas mostra um numero de entrada relativamente me nor em relacao as outras areas), 

aparece com vinte e quatro (24%). Como havia ressaltado anteriormente, geralmente as 

universidades publicas e privadas integrantes do Programa de Estudantes-Convenios oferecem 

poucas vagas na area de saude o que pode justificar a fraca presenca de estudantes africanos 

nessas areas. 
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CAPITULO IV - VTVENCIAS ACADEMIC AS E VIVE NC IAS 

ENQUANTO IMIGRANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O processo de insercao dos estudantes africanos nas universidades brasileiras -

envolve tanto sua condicao de migrante, como sua condicao de estudante universitario, de 

modo que tern que lidar, simultaneamente, com o ingresso em dois novos mundos sociais - e 

do ponto de vista socblogbo, multidimensional. Para se analisar esta insercao foi necessarb 

incluir neste estudo um conjunto diversificado de variaveis, que podemos agregar em quatro 

eixos de analise: definicao de um perfil dos estudantes/ migrantes; formas especificas de 

vivencia universitaria; formas especificas de sua vivencia como migrante e como negro; e o 

conjunto das percepcoes e expectativas em relacao a sua experiencia academica no Brasil. 

Neste capitub, analisamos os dados produzidos - sobre os quatro eixos tematicos 

acima mencbnados - a partir da realizacao das entrevistas (10 no total), aplicacao de 

questbnarbs com uma amostra de estudantes afrbanos matriculados na Universidade 

Federal de Campina Grande; Universbade Federal da Paraiba e na Universidade Federal de 

Pernambuco; e observacao participante realizadas nos campus I destas tres universidades 

federais. Na impossibilidade de falar das muitas cotetividades de estudantes africanos em sob 

brasileiro, busca-se aqui relatar o modo de perceber, sentir e vivenciar os efeitos do processo 

migratorio sobre aquetes resbentes em Campina Grande (PB); Joao Pessoa (PB) e Recife 

(PE). 

O desbcamento entre a Africa e Brasil se da no contexto da busca por melhores 

condicoes de vida e tambem a busca de uma formacao e qualificacao necessarias a realizacao 

de um projeto de vba familiar ou individual. Portanto, a motivacao do desbcamento da terra 

natal destes imigrantes africanos, com fins de estudo, pode ser compreendba a partir de duas 

variaveis: atravessar o Atlantbo com o objetivo de estudar e faze-b com a finalidade de 

migrar para um pais mais desenvolvido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 A aplicacao do questiondrio e perfil da amostra 

O processo de elaboracao, planejamento e execucao da pesquisa e uma arte que exige, 

alem de um adequado metodo, certa criatividade, disciplina e organizacao (GOLDEMBERG 

apud DESIDERIO, 2005). Nesse sentbo, ao se desenvolver a metodobgia desta pesquisa, foi 
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buecada t ambem a uni aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desssszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tres vi r t udes do fazercient/fico, tanto no pianejamento quanto 

na execucao do projeto. 

Segundo BabbiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Desiderio, 2005) haveria duas razoes especificas justificaveis e, por 

sua vez, validas para todas as pesquisas, sejam elas cientificas ou nao, na realizacao do 

desenho da amostra, que sao tempo e custo. Neste sentido que se justifica o metodo usado 

para selectonar a populacao da amostragem, considerando o universo das tres Instituicoes de 

Ensino Superior (UFCG, UFPB e UFPE) no Nordeste com programas voltados para recepcao 

de estudantes africanos. 

Portanto, a pesquisa que se inscreve dentro de uma metodologia qualitativa e 

quantitativa, utilizando-se como instrumento as entrevistas e os questionarios, limitou-se a um 

estudo de caso dos estudantes africanos inseridos nas tres Instituicoes de Ensino Superior 

Publica na regiao Nordeste do Brasil. Desse modo, as analises feitas a partir das informacoes 

obtidas pelo questionario, permitem explicar pelas distributees empiricas dos valores nas 

variaveis, como se constitui esta dinamica migratoria, fbcalizadas nesta amostra especifica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1- Sexo dos Estudantes * Universidade dos Estudantes 

Universidade dos Estudantes Total 

UFCG UFPB UFPE 

2 7 24 33 

Sexo dos Feminino % Sexo dos Estudantes 6,1% 21,2% 72,7% 100,0% 

10 18 21 49 

Estudantes Masculino % Sexo dos Estudantes 20,4% 36,7% 42,9% 100,0% 

12 25 45 82 

Total % Sexo dos Estudantes 14,6% 30,5% 54,9% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

De um universo de 122 estudantes africanos matriculados nas tres Instituicoes de 

Ensino Superior (UFCG, UFPB e UFPE) ao final de 2012, foram aplicados 82 questionarios 

com estudantes selecionados em amostragem nao aleatoria. Foram procurados estudantes 

africanos da UFCG, UFPB e UFPE ate o numero de 82, considerando uma distribuicao entre 

alunos do sexos feminino e masculino. Destes contingentes, 12 estudantes (que corresponde 

14,6%) sao da UFCG, campus de Campina Grande; 25 estudantes (30,5% da amostra) sao da 
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UFPB, campus de Joao Pessoa e; 45 estudantes (que corresponde 54,9% da amostra) se 

encontram na UFPE, campus de Recife. Esses dados dizem respeito apenas aos estudantes que 

se encontram nos campus da capital dos estados dessas universidades. Como foi possivel 

observar na tabela acima, so a UFPE, campus de Recife, recepciona mais da metade dos 

estudantes pesquisados, isso se deve ao tamanho da cidade e uma diversidade 

consideravelmente maior de variedades de cursos oferecidos e das quantidades de numeros de 

vagas que a universidade (UFPE) disponibiliza todos os anos ao Programa Estudantes-

Convenbs de Graduacao. A cbade de Recife, alem de ser uma metropole, e uma das cbades 

mais antigas do Brasil. Ela aparece como a cidade mais conhecida a nivel internacbnal e e, 

entre as cidades escolhidas para realizacao da pesquisa, a que tern mabr procura pelos 

estudantes africanos para realizacao dos seus estudos. Entre esses estudantes, (59,8%) sao do 

sexo masculino e (40,2%) do sexo feminino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2 - Sexo dos Estudantes * Faixa Etaria dos Estudantes 

Faixa Etaria dos Estudantes Total 

De 19 a 22 

anos 

Entre 22 e 24 

anos 

Acima de 24 

anos 

Total 

12 13 8 33 

Feminino % Sexo dos Estudantes 36,4% 39,4% 24,2% 100,0% 

13 16 20 49 

Masc ulino % Sexo do s Estudantes 26,5% 32,7% 40,8% 100,0% 

25 29 28 82 

Total % Sexo dos Estudantes 30,5% 35,4% 34,1% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A bade dos estudantes varia entre 19 (o mais novo) e 29 (o mais velho). Entre os 

pesquisados do sexo feminino, 12 se encontram na faixa etaria de 19 a 22 anos; 13 estudantes 

na faixa etaria de 22 a 24 anos e os restantes acima de 24 anos. Por outro lado, para o sexo 

masculino, 13 estudantes se encontram na faixa etaria de 19 a 22 anos; 16 entre 22 a 24 anos 

e, por ultimo, 20 estudantes se encontram acima dos 24 anos. Portanto, como foi possivel 

observar na tabela, os estudantes que se encontram na faixa etaria de 19 a 22 representam 

(30,5%); de 22 a 24 (35,4%) e, acima de 24 anos representam (34,1%). De acordo com o 
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regulamento estabelecido neste acordo de Cooperacao Educacional, so pode candidatar ao 

PEC-G candidatos com idade a partir dos 18 e ate 25 anos de idade. Portanto, em nossa 

amostra, 65,9% dos estudantes africanos pesquisados estao na faixa etaria de 19 a 24 anos e; 

41% estao entre os 24 anos a 29 anos de idade. No entanto, esta situacao encontrada entre 

estudantes africanos e igualmente motivada pela carencia de Instituicoes de Ensino Superior 

bem como pelas poucas oportunidades oferecidas de estudos no exterior apos a conclusao do 

segundo. Por exemplo, no meu caso, apos ter concluido o Ensino Medio, passei quatro anos 

para entrar num curso de ensino superior, razao pela qual nao existia universidade no pais e 

que so posteriormente no final do ano 2003 foi criada a primeira universidade no pais que 

passou a funcionar a partir da primeira de metade de 2004. 

Grafico 4 - Estudantes africanos por pais de origem (amostra UFCG, UFPB e UFPE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sao Tome 

Fonte: Dados da Pesquisa 

No grafico acima, podemos observar que, nessas tres universidades, dentre os 

estudantes africanos de diferente pais de origem que chegaram ao Brasil, no quadro de 

Programas de Estudantes-Convenio de Graduacao para realizacao do curso superior no Brasil, 

os guineenses formaram o maior grupo nacional na amostra que aplicamos (38%); seguidos 

pelos estudantes cabo-verdianos com 27%; depois estudantes da Republica Democratica do 

Congo com 18%; Angola com 10%; Benin com 4% e; por ultimo, Sao Tome e Principe e 

Camaroes contabilizaram 3%, sendo que 2% pertencem ao Sao Tome e Principe e 1% ao 
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Camaroes. A baixa porcentagem em relacao ao Benin e Camaroes, com excecao de Congo, 

pode estar re lac ionada com as dificuldades de adaptacao imediata ao que estudantes de lingua 

oficial francesa e inglesa enfrentam a quando chegam a solo brasileiro, uma vez que, 

inicialmente o dominio fluente da lingua portuguesa e uma condicao fundamental para 

garantia da sua permanencia no pais. Mas, um fato curioso e que, nos liltimos cinco anos, 

houve uma entrada muito forte dos estudantes da Republica Democratica do Congo no Brasil 

para realizacao do curso superior nas universidades brasileiras, fato que, anteriormente, era 

quase inexistente. Podemos associar esse fator ao fortalecimento de acordos bilaterais firmado 

peb governo de Luis Inacio Lula da Silva a partir do seu segundo mandate) com os paises 

africanos de lingua francesa e ingfesa em vias de desenvolvimento. Por outro lado, e possivel 

verificar tambem, a uma presenca mabr dos estudantes de Guine-Bissau e de Cabo Verde, 

devido ao acordo mais forte de cooperacao educacional que Brasil mantem com os paises 

membros da Comunbade dos Paises de Lingua Portuguesa - CPLP. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 5 - Estudantes africanos por areas de conhecimento (amostra UFCG, UFPB e 

UFPE) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quanto a area e curso dos estudantes africanos pesquisados, as observacoes revelam 

que comparativamente aos registros das Instituicoes, esse grupo tambem segue as tendencias 

mais gerais de areas de cursos preferencia is dos estudantes afrbanos com umas menores 

representatividades na de area ciencias biomedicas e uma superbrbade na area de ciencias 
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humanas. Desse modo, as informacoes obtidas com os questionarios revelam um percentual 

elevado na area de humanas que representa um total de 50% dos estudantes pesquisados; a 

area de exatas com 27% dos estudantes e; por ultimo, a area biomedica com apenas 23%. E, 

no que se refere a area preferencial por pais de origem, observa-se a mabr presenca de 

estudantes guineenses e cabo-verdianos na area de humanas em relacao as outras areas de 

conhecimento (exatas e bbmedicas). Observa-se tambem, pelas informacoes trazidas dos 

estudantes africanos nas Instituicoes de Ensino Superior no Brasil, que ha uma preferencia por 

determinados cursos e areas, razao pela qua L, por inter medio do Minister io da Educacao do 

Brasil, a partir de 2007 houve restrboes de vagas em certos cursos de humanas, 

principalmente nos cursos de Ciencias Economicas, Ciencias Sociais, Contabeis, 

Administracao, entre outras, passando a oferecer mais vagas para os cursos de Letras, 

Biblioteconomia e os cursos das areas de exatas. Outro fator que pode ser destacado como 

fundamental no processo seletivo em termos das pre ferencias nos cursos, principalmente na 

area de Saude, consiste de que as universbades brasileiras, geralmente costumam oferecer 

poucas vagas para o Programa nessa area, visto que o curso de medbina, no Brasil se 

encontra entre os mais disputados do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3 - Formacao Educacional dos Estudantes Antes da Universidade 

Frequencia Percentual Percentual 

valido 

Percentual cumulativo 

Exclusivamente em 

Escola Publica 
40 48,8 48,8 48,8 

Exclusivamente em 

Escola Privada 
25 30,5 30,5 79,3 

A Mabr Parte em 

Escola Publica 
8 9,8 9,8 89,0 

A Mabr Parte em 

Escola Privada 
9 11,0 11,0 100,0 

Total 82 100,0 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 



• 
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Outro quesito importante do questionario levantou informacoes sobre a formacao 

educacional destes estudantes antes de ingressarem na universidade. Neste caso, quando se 

analisa a origem de formacao educacional secundarb destes estudantes, surgiu a oportunidade 

de identificar as trajetorias escolares e tipo de escolas frequentadas desde escola primaria ate 

o ensino medio (equivalente ao secundario de acordo como pais de origem de cada estudante) 

destes estudantes e observou-se que, dentre os que responderamo questionario 48,8% haviam 

frequentado exclusivamente e escola publica; 30,5% frequentaram exclusivamente a escola 

privada; 9,8% afirmaram terem frequentado a maior parte dos estudos nas escolas publicas e; 

11% afirmaram terem frequentado a maior parte em escola privada. E importante demonstrar 

que esses dados variamde pais para pais, de modo que foi possivel observar nos questionarios 

respondkJos que a maioria dos estudantes de Cabo Verde (95,5%) afirmam ter frequentado a 

escola publica e apenas 4,5% ,que corresponde a uma pessoa afirma ter frequentado a escola 

privada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ao contrario dos estudantes de Cabo Verde encontram-se os estudantes da Republica 

Democratica de Congo com 53,3% dos estudantes afirmaram ter frequentado exclusivamente 

a escola privada e 26% afirmam ter frequentado exclusivamente a escola publica; em seguida, 

entre os estudantes de Guine-Bissau foi possivel observar um equilibrio entre as escolas 

publicas e privadas, visto que 35,5% dos estudantes pesquisados afirmam ter frequentado 

exclusivamente a escola publica; 38,7% estudaram exclusivamente na escola privada; 9,7% 

frequentou a mabr a parte em escola publica e; 16,1% frequentou a maior parte em escola 

privada. Entre os angolanos tambem e possivel verificar um equilibrio razoavel entre os 

estudantes, sendo que 25% frequentou exclusivamente a escola publica, depois 37,5% 

frequentou exclusivamente a escola privada e 37,5% frequentou a mabr parte em escola 

publica. Entre Benin, Camaroes e Sao Tome e Principe que contam com apenas 4% dos 

questbnarbs respondidos, apenas Sao Tome e Princbe e Camaroes apresentam dois 

estudantes que afirmaram ter frequentado exclusivamente a escola publica e Benim apenas a 

escola privada. Por exempb, durante a entrevista com dois estudantes de Cabo Verde da 

Universbade Federal de Pernambuco, Alberto da Silva e Vania dos Santos, ao perguntados 

sobre suas trajetorias estudantis em Cabo Verde desde infancia ate o ensino medb, ambos 

afirmaram que em Cabo Verde e muito dificil encontrar criancas e adolescentes fora das 

escolas publicas de modo que a escola privada e muito desvalorizada. 

De acordo com o relatorio a conferencia Rio mais vinte, a educacao foi e 

continua sendo, cada vez mais, um fator de progresso para Cabo Verde, tendo 

sido reafirmado sempre pelos diferentes governos, que o principal recurso de 

Cabo Verde, sao os seus recursos humanos, dai a atencao que, ao tango dos 

tempos, os poderes publicos tern dispensados ao setor. A nivel institucional 



forma conseguidos avancos no ensino basico (e secundario) com o 

alagamento da reforma do sistema do ensino ao letivo de 1995/96 e a 

introduc3o de ensino obrigatorio de seis anos e a expansao da escolaridade 

basica para 8 tal como estipulado na nova Lei de bases do Sistema Educativo. 

De acordo com os dados do CENSO 2010, os mimeros de cabo-verdianos 

portadores de qualificacao media ou superior entendida como curso de nivel 

medio, bacharelado, licenciatura, mestrado ou doutorado, cresceu 

exponencialmente, na ultima decada, tendo verificado um aumento da ordem 

de 209% (CABO VERDE, 2012, p. 18-19). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enquanto que, fazendo uma comparacao em relacao ao depoimento de um estudante 

da Republica Democratica de Congo da Universidade Federal da Paraiba, Jean Pierre 

Bonanga, a maior parte da populacao daquele pais frequentou e ainda frequenta as escolas 

privadas que podem ser dividas entre escolas privadas e escolas missionarias mantidas pelos 

padres jesuitas que abre as vagas para as camadas mais pobres da populacao. 

Outro fator importante a ressakar, que nao consta no questionario, mas que foi 

levantado durante varias conversas informais, com estudantes africanos, refere-se a nao 

participacao em cursos profissionalizantes pos-secundarios. Apenas tres dos entrevistados 

afirmaram ter iniciado algum curso (contabilidade, economia e tecnico de enfermagem) e 

duas pessoas haviam ter feito dois cursos antes de chegarem ao Brasil (jornalismo e biotogia). 

Entretanto, o Brasil, como parceiro de cooperacao, desde 2000, implementou e estruturou 

alguns centros de formacao profissional e promocao social em alguns paises da Africa, 

nomeadamente, Angola, Guine-Bissau, Mocambique, entre outros, contando com apoio 

tecnieo-profissionalizante do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), na 

formacao e insercao de jovens africanos no mercado de trabalho (DESIDERIO, 2005). 

Quartto as informacoes a respeito da ocupacao do pai destes estudantes pesquisados, 

ocorre certa disparidade: um intervalo relativamente maior dos pais que sao considerados 

funcionarios publicos em relacao a outras ocupacoes. Quando se perguntou sobre ocupacao do 

pai, a maior parte dos respondentes (29,3%) afirmou que os seus pais sao funcionarios 

publicos; 9,8% sao autonomos e 32,9% afirmaram que os pais possuem outras profissoes, 

como: engenheiro, professor, comerciante, advogado, administrador de empresas, etc. 2,4% 

afirmam terem pais ja aposentado, por ultimo 26,6% dos estudantes nao responderam a esta 

questao que, em minha opiniao, merece uma atencao especial, levando em consideracao a 

experiencia propria como membro deste grupo pesquisado. Algumas pessoas que tern pais 

com nivel de escolaridade muito baixo ou sem formacao evitam sempre comentar a respeito 

disso, por motivos desconhecidos. 
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Grafico 6 - Ocupacao das maes dos estudantes pesquisados (Amostra UFCG, UFPB e 

UFPB) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quanto a ocupacao da mae, foi possivel constatar que, entre os estudantes 

pesquisados, 19% afirmaram que as maes sao autonomas quanto as suas ocupacoes; 17% 

afirmaram terem maes funcionarias publicas; 16% sao domesticas; 12% afirmaram terem 

mais comerciantes e, as restantes ocupacoes das maes dos estudantes pesquisados 

contabilizam 18% e, 15% dos estudantes nao responderam a esta questao. Quando 

examinados conjuntamente os dados levantados para a ocupacao do pai e da mae
11 emerge um 

quadro de estudantes que tern suas origens basicamente no funcionalismo publico (ainda que 

nao tenhamos levantados informacoes sobre as atividades que desempenham no servico 

publico) e entre profissionais liberais. Mesmo sem termos levantado diretamente dados sobre 

a renda familiar na Africa, e possivel afirmar que, em sua maioria, esses estudantes sao 

egressos das classes medias de seus paises de origem Por exemplo, durante a entrevista com 

tres estudantes de africanos de paises diferentes (Guine-Bissau, Cabo Verde e Angola) nas 

diferentes universidades pesquisadas, ao questionados sobre a ocupacao socioeconomica deles 

Durante a coleta dos dados, chama ram atencao as profissoes dos pais e das maes destes estudantes africanos, 

na medida em que observei um intervalo relativamente maior da profissao das maes em relacao a dos pais. Isso 

mostra que as mulheres nos paises africanos estao ganhando cada vez mais espacos a direcao dos seus paises, a 

exemplo de Johnson Sirleia, que em 2005 se tornou a primeira mulher eleita democraticamente em um pais 

africano (Liberia). Esta conquista demonstra uma luz no fundo do uinel e reflete tambem a luta feminista de 

acessibilidade da mu lher africana a cargos que noutros tempos eram ocupados apenas por homens. 

102 
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e de suas familias no pais de origem em termos de classe social, todos afirmaram que nos seus 

respectivos paises e dificil observar, ou seja, perceber a divisao da sociedade em classes, 

mesmo porque, quase toda populacao se encontra no mesmo estrato, isto e, classe media. De 

acordo com a fa la de Alberto da Silva: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em Cabo Verde e dificil perceber a divisao da sociedade em classes, ate" porque a 

maioria das pessoas se encontram no mesmo nivel, frequentam as mesmas escolas, 

as mesmas discotecas (boates); os mesmos bares. Eu, por exemplo, no meu bairro, a 

convivencia 6 tranquila. na base de harmonia e respeito. Por isso, fica dificil voce 

perceber, nao vou dizer que n3o temricos e pobres, mas la isso n3o importa. 

Portanto, esses depoimentos nos levaram a pensar que em alguns paises da Africa, 

prineipalmente destes estudantes vinculados ao Programa Estudantes-Convenios de 

Graduacao, a maioria se encontra na posicao de classe media visto que, um dos requisites para 

participacao no Programa consists na comprovacao da renda per capita familiar com o 

objetivo de mostrar que a familia do estudante conveniado possui as minimas condicoes 

necessarias para manterem seus filhos a estudar no Brasil. Por outro lado, e preciso pensar 

sobre estas afirmacoes visto que, Cabo Verde e um dos paises do terceiro mundo que se 

encontra em vias do desenvolvimento, mas que se depara tambem com alguns problemas 

socbeducacionais no pais. Exemplo disso e o caso de Guine-Bissau, pais que apresenta uma 

sociedade aparentemente homogenea em termos de estibs de vba e da sociabilidade em que as 

pessoas de diferentes classes sociais frequentam os mesmo lugares de drversao (como boates), as 

mesmas escolas, mesmo assim, nao deixa de existir a divisao da sociedade em diferentes estratos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Vivencias e convivencias antes e depots de chegar ao Brasil 

Um dos temas abordados no questionario fbi quanto as vivencias e convivencias destes 

estudantes africanos antes e depois de chegarem ao Brasil. Como, por exemplo, a partir das 

primeiras decisoes de migrar e estudar no Brasil, sair do seu pais, da sua realidade para 

vivenciar outra realidade, outra cultura, diferente da sua, conhecer outras pessoas e fazer 

novas amizades dentro de cenario totalmente diferente de onde nasceu e conviveu durante 

muitos anos com sua familia e seus amigos. 

Pela minha experiencia como estudante afrbano conveniado, procuro demonstrar as 

trajetorias e dificubades que estudantes afrbanos encontram quando da chegada ao Brasil. 

Primeiramente, um estudante conveniado fogo na sua chegada ao Brasil, na cbade na qual vai 

estudar, se depara com uma primeira experiencia que permite uma negociacao entre origem e 
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destino da migracao: normalmente ele encontra acolhido dentro de uma comunidade de 

estudantes africanos residentes no Brasil antes de ingressar na universidade. Esta vivencia 

com a comunidade africana contribui de forma significativa na adaptacao deste estudante 

dentro da comunidade universitaria. Portanto, a pessoa que o acolhe nos primeiros momentos 

sente-se responsavel em lhe ajudar nos primeiros acompanhamentos para resolucao de alguns 

problemas iniciais, como o cadastramento e entrega de algumas documentacoes junto a 

universidade e, tambem, apresentacao e cadastramento do Registro Nacbnal do Estrangeiro 

(RNE) no Departamento de Policia Federal na sua cidade ou municipb. 

De acordo com a primeira experiencia dentro da comunbade africana, alguns destes 

estudantes podem inclusive desistir do curso sem ter iniciado uma vba academica e, alguns 

acabam voltando para seus paises de origem - como e o caso de uma estudante de Guine-

Bissau que desistiu do curso e voltou para seu o pais bgo no primeiro perfodo, devbo a 

dificuldade de adaptacao ao Brasil - ou seguem para outros paises. Entre os estudantes 

pesquisados, quando se indagou sobre a decisao inicial e final de migrar para estudar no 

Brasil, mais da metade (56,1%) afirmaram que a iniciativa partiu deles mesmos, mas com o 

apob da familia; 18% afirmaram que a ideia foi deles de inicb ao fim; 13,4% disseramque a 

iniciativa foi da familia de inbio ao fun; 9,8% responderam que a iniciativa partiu da familia 

e somente depois resolveuse interessar, uma vez que estes paises apresentam certas carencias 

de universidades e escolas profissbnalizantes para a qualificacao de mao-de-obra. 

Por outro lado, alguns estudantes tambem informaram ser o custo financeiro de 

manutencao no Brasil melhor que em relacao a outros paises. Neste sentido, e possivel 

constatar que esta infbrmacao tern um sentido bastante bgico, em se tratando da cooperacao, 

pois o Brasil estabeleceu muitos acordos educativos nos ultimos sete anos, incluindo a opcao 

de ajuda financeira atraves de bolsas de estudos do governo brasileiro, a exempfo de projeto 

Milton Santos, intitulado Promisaes
12, com a finalidade de ajudar os estudantes africanos e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Promissaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior) e um projeto do Ministerio da Educacao 

brasileira. E destinado a minimizacao das dificuldades que uma boa parte dos estudantes convenio se depara 

durante o processo de sua formacao. Os criterios para adesao ao programa s3o: a comprovacao da insuficiencia 

financeira do estudante que perpassa desde as questoes micro- a familia, ate as questSes macro - o governo. No 

caso especifico da familia, o estudante candidate informa atraves do formulario do Ministerio da Educacao a 

renda per capita da familia e o valor da remessa (dinheiro) para o estudante ao mes, tambem o rendimento 

academico do estudante e o seu engajamento na iniciacao cientifica e atividades de extensao tern um peso 

consideravel. Ainda junto ao processo vai acompanhado o extrato bancario de tres meses recentes, isto se 

justifica como uma forma de comprovacao ou nao das informacSes financeiras prestadas pelo estudante. Feito 

isto, as universidades, atraves de suas Pr6-Reitorias de Graduacao ou Ensino, encaminham o processo para o 

Ministerio de Educacao para efeito de julgamento, que pode ser deferido ou nao, uma vez que o numero de 

bolsas e limitado. O periodo de durac&o da bolsa e de um ano, com a possibilidade de renova9ao ou nao, tend o 

como parametro de avaliacao o quadro socio financeiro e academico do estudante. Em caso do pleito da 
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latino-americanos para a manutencao dos seus estudos durante doze meses renovaveis e, 

tambem, a ajuda do governo de alguns paises africanos, como o caso de Angola, Cabo Verde 

e Sao Tome e Principe que oferece bolsas de estudos para alguns estudantes. 

De acordo com questionario, e possivel constatar que lacos de solidariedade de origem 

refletem situacao de reforco a adaptacao e desempenham papel muito importante na interacao 

dos estudantes na sociedade do lugar do destino. Quando se perguntou aos estudantes 

pesquisados se antes de vir ao Brasil ja conheciam alguem que estudava no pais, a maior parte 

deles (63,4%) disseram que sim, apenas 36,6% disseram que nao conheciam ninguem que 

estudava ou morava proximo a cidade onde se encontra. Dos que disseram que ja conhecer 

alguem, a maioria deles responderam que tinham amigos, muitos inclusive com familiares no 

Brasil. Portanto, essas informacoes nos mostram redes sociais vinculadas fortemente ao 

processo de migracao destes estudantes para o Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 - O Morh/o Principal na escolha pela Universidade 

Frequenci 

a 

Percentual Fe rce ntual 

Valido 

Percentual 

cumulativo 

Influencia Familiar 6 7,3 73 7,3 

Qualidade da 
34,1 

Qualidade da 
22 26,8 26,8 34,1 

Universidade 
26,8 26,8 34,1 

Afinidades Economicas 8 9,8 9,8 43,9 

Proximidade com 
61,0 14 17,1 17,1 61,0 

Amigos e / ou Part ntes 
17,1 17,1 

Nao Escolhi 32 39,0 39,0 100,0 

Total 82 100,0 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Quanto ao motivo principal pela escolha da universidade, 39% dos pesquisados 

afirmaram que nao tinham escolhido suas universidades, uma vez que o Ministerio da 

Educacao, atraves do Sesu, orgao responsavel pela selecao dos estudantes e a escolha pelas 

renovacao da bolsa, o estudante tera que fazer todo percuiso do primeiro pedido. Vale ainda ressahar que so tern 

direito de candidature a esta bolsa o estudante que estiver cursando no minimo o segundo periodo. 
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universidades atribui duas opcoes para os candidates ao curso sendo que, existe a terceira 

opcao, em caso do candidate nao conseguir vagas nas duas universidades escolhidos e que, se 

o referido candidate pretende estudar em outra universidade diversa da escolhida peb MEC. 

26,8% afirmaram que o motivo da escolha foi pela qualidade da universbade; 17,1% 

afirmaram que a proximidade com amigos e parentes foi fundamental na escolha da sua 

universidade; 9,8% disseram que escolha foi por afinidades economicas e; 7,3% afirmaram 

que a influencia familiar foi um dos fatores na decisao da escolha pela universidade. Com este 

resultado, e possivel constatar que a qualidade da universidade e um fator que influencia na 

decisao da escolha de uma cbade e da universbade para estudar como tambem, o custo de 

vba. Afinidades economicas e outro fator que nao pode ser descartado, na medida em que as 

pessoas com a renda nao muito alta procuram as cbades com o custo de vba menos elevados 

com a finalidade de poder conter os seus gastos e por ultimo, ha tambem que levar com 

consideracao a influencia familiar, no caso dos estudantes que tern pais ou qualquer membro 

da familia que havia cursado seu ensino universitario no Brasil, que passam suas experiencias 

a esses estudantes atraves das orbntacoes em termos da escolha das cbades na qual possam 

ter uma melhor insercao como estudante estrangeiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Quanto a vivencia no Brasil como estudantes estrangeiros 

Este ponto traz a sequencia do processo migratorio dos estudantes afrbanos 

provenientes dos diferentes paises da Afrba apos a decisao de migrar, tendo em conta, a 

experiencia deles uma vez inserbos nos espacos do destino (social e institucbnalmente). Os 

dados desses estudantes foram avaliados a partir de algumas variaveis, tais como: interacao 

social destes estudantes dentro da universidade; participacao em atividades academicas, como 

projetos de pesquisa e extensao oferecbas pela universbade; moradia e condicao domiciliar, 

uma vez que essas variaveis influenciam muito na vivencia bem como na adaptacao da vida 

do imigrante na condicao de estudante. 

A maioria dos estudantes (80,5%) afirmou que nao particba de nenhum projeto de 

pesquisa e extensao offereeido pela universbade e somente 19,5% e que particba dos projetos 

oferecbos pela universbade. Quanto a interacao dentro do espaco academico, mais da metade 

(62%) afirmou que a comunicacao (lingua) dificultou sua adaptacao de modo que ficava 

dificil os cotegas brasileiros compreenderem sempre que falava. Podemos observar que dentro 

de um processo de adaptacao a uma realidade que nao e nossa, com biomas diferentes, 

costumes e culturas diferentes, a lingua e um dos pre-requisitos que podem ajudar assim como 
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dificultar no processo de adaptacao. Partindo de uma realidade em que o individuo que se 

encontra inserido nela e que apresenta certas dificuldades em termos da comunicacao pode 

gerar muito problemas que futuramente serao transformados num estigma. No que se refere a 

condicao domiciliar, foi possivel observar que e uma populacao que em sua maioria (72%), 

compartilha domicilio com outros estudantes africanos; 8,5% mora com estudantes brasileiros 

e africanos e; 9,8% mora apenas com estudantes brasileiros; 3,7% nao respondeu esta questao. 

Entre os estudantes que afirmarem ter dividido a moradia com outras pessoas, foi perguntado 

o numero de pessoas por residencia: 26,8% afirmaram que mora com uma pessoa; 31,7% 

mora com duas pessoas; 28% mora com tres pessoas; 1,2% mora com quatro pessoas e; 2,4% 

mora com mais de quatro pessoas. 9,85 do total do pesquisados nao responderam esta 

questao. Dentre os estudantes pesquisados, observa-se que a maioria optou em morar perto da 

universidade, tendo em vista que os gastos seriam menos com despesas com transporte. 

Quando verificamos a situacao domiciliar destes estudantes, constatamos que a maior parte 

mora em coletivos, com amigos com quern compartilhe despesas. 

Portanto, dentro dessa variavel e possivel constatar alguns fatores que pode tanto 

ajudar quanto dificultar na adaptacao assim como a convivencia entre estudantes. No meu 

caso, como estudante africano, morei alguns anos apenas com um estudante de outros paises. 

Na maioria das vezes, quando chegava um conterraneo seu, me sentia excluido das conversas 

devido ao fato deles se comunicarem apenas no dialeto do pais de origem, mas por outro lado, 

via tambem que esse era unico momento que eles tinham para matar saudades das suas 

origens, cultura e muitas das vezes, essas atitudes acabam acontecendo comigo tambem, 

quando chegavam alguns conterraneos meus e a comunicacao era voltada apenas para o nosso 

dialeto (crioulo). Um fato semelhante a esse e o depoimento de um estudante de Cabo Verde 

da Universidade Federal da Paraiba, Carlos Eduardo, ao ser perguntado sobre sua convivencia 

com os colegas na residencia onde mora, ele salientouque compartilha apartamento com dois 

estudantes da Republica Democratica de Congo e que a covivencia entre eles e bem tranquila, 

sempre na base de respeito. Como mostra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eu acho que isso e ate meio engracado, porque quando eles falam em Lingala (que e dialeto do 

pais deles) eu assim vejo que eles estao com uma conversa, digamos assim, confidencial que eu 

n3o devo escutar e, eu respeito muito isso, mas por outro lado, eles me respeitam muito 

tambem, porque quando a gente ta junto eles sempre se comunicam em portugues pela questao 

do respeito mesmo, e acho isso muito legal da parte deles. Pra nos africanos, creio que isso 

tambem acontece com pessoas de outros continentes ou paises, e dificil estar com seu 

conterraneo sem conversar no dialeto local do seu pais de origem, mesmo como comigo 

acontece quando chega alguns estudantes do meu pais, mas eles saem sempre em vantagens, 

porque um deles tambem fala d ialeto do meu pais 



109 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No que se refere a partbipacao na vida academica, no processo de socializacao e 

interacao social dos estudantes africanos nas Instituboes de Ensino Superior na qual se 

encontram inseridos, podemos observar que sao alunos que nao participam de atividades em 

projetos de pesquisa e extensao, seja pela falta de interesse ou pela falta de oportunidade 

dentro da universidade na qual se encontram Entre os que responderam a nao participam 

nestas atividades, alguns estudantes (50%) disseramque nunca tentaram as vagas oferecidas 

pela universidade; 18,3% disseram que e muito dificil conseguir vagas; 3,7% afirmaram que 

nao podiam participar; 9,8% disseram que existe outro motivo da nao participacao nos 

projetos de extensao e 18,3% nao responderam esta questao. Entre aqueles que nao participam 

do projeto de extensao por outro motivo, alguns afirmaram que o motivo fbi o baixo indice de 

rendimento academico, uma vez que um dos criterios para partbipacao nos projetos de 

pesquisa e extensao e o desempenho do aluno, durante o processo seletivo. Por outro lado, 

destacamos outro fator que contribui de forma significativa na decisao da nao participacao dos 

estudantes africanos nas atividades academicas oferecidas pela universidade, que e a bolsa 

(PROMISAES) no vabr de um salarb minimo oferecido peb Ministerb da Educacao 

brasileira para os estudantes conveniados (afrbanos e latino-americanos) com a finalidade de 

ajudar na manutencao dos gastos durante os estudos. O vabr desta botea e maior que os das 

bolsas oferecidas pelas universidades atraves da participacao em atividades academicas. 

Por outro lado, com relacao aos que partbipam destas atividades (19,5%), estavam ou 

estiveram vinculados a projetos de monitoria (muitos na qualidade de voluntarbs) e de 

iniciacao cientifica. Estes estudantes, em sua maioria, dedbam semanalmente mais de oito 

horas de estudos nestes programas de extensao sendo que, e um dos pre-requisitos para 

participacao nos projetos. 

Outro fator importante a ser ressaltado e a insercao nos espacos intra e extra-

academbo que pode ser considerado como mecanismo de adaptacao dos estudantes africanos. 

No entanto, dos que responderam a esta questao, a maioria (64,6%) afirma que a adaptacao no 

inicb, principalmente pela comunicacao, era dificil, mas aos poucos foram se adaptando; 

25,6% disse que a adaptacao foi facil; 4,9% afirma que adaptacao fbi dificil; 3,7% afirma que 

ainda nao esta adaptado e; 1,2% nao respondeu esta questao. Portanto, no diz respeito a esta 

variavel, alguns estudantes encontram dificuldades em termos de adaptacao, principalmente, 

os estudantes afrbanos vindo dos paises de lingua francesa e inglesa. Entre estudantes que 

afirmaram ter encontrado facilidades em se adaptar ao Brasil, a maioria sao dos paises de 

lingua portuguesa. 
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Em relacao aos lacos de amizade desses alunos estrangeiros conveniados vinculados 

ao programa, 35,4% afirmaram que se relacionam prioritariamente com estudantes africanos 

da mesma regiao ou origem; 20,7% afirmam que se relaciona da mesma forma com 

imigrantes em geral; 39% afirmam que se relacionam da mesma forma com os imigrantes e 

brasileiros; 1,7% afirmam que se relacionam melhor com os brasileiros e; 3,7% nao 

responderam esta questao. 

Tabela 5 - Estudantes africanos em relacao aos sens colegas do curso, (UFCG, UFPB e 

UFPE) 

Frequencia Percentual Percentual 

Valido 

Percentual 

Cumulativo 

Totahnente Aceito 34 41,5 41,5 41,5 

Parciatmente Aceito 42 51,2 51,2 92,7 

N3o se Sente Aceito 1 1,2 1,2 93,9 

Outro 5 6,1 6,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0 

Fonte: dados da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com a tabela acima, quando perguntados sobre sua relacao com os alunos 

do mesmo curso da sua universidade, dos respondentes do questionario 41,5% afirmaram que 

se sentem totalmente aceito pelos colegas do curso; 51,2% afirmam que sentem parcialmente 

aceito pelos colegas; 1,2% nao se sentem aceito e; 6,1% nao responderam a esta questao. 

E interessante observar que, ao mesmo tempo em que se sentem dificuldade em 

estabelecer amizade com brasileiros, os estudantes afirmaram existir uma forte solidariedade 

entre eles (estudantes africanos). Mas em conversas pessoais mantidas com alguns estudantes 

africanos ha aqueles - mesmo de uma quantidade pequena - que consideram restrita a 

solidariedade entre os africanos residentes nestas cidades pesquisadas, principalmente, os 

estudantes da cidade de Joao Pessoas e de Recife, onde se concentra a maior numero de 

populacao africana na pesquisa. Portanto, nota-se que se trata de uma comunidade em que a 

socializacao e muito mais endogena que exogena e os vinculos entre os proprios migrantes 

sao reforcados, em que pese sua insercao universitaria. 
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Como foi observado durante a pesquisa e, considerando minha propria experieneia 

como estudante africano na UFCG, os estudantes africanos desta universidade, no campus I , 

construiram um espaco proprio de socializacao. Todos os dias, durante a semana, das 

12h30min as 13h30min, se reiinem em frente ao Restaurante Universitario para colocarem a 

conversa em dia. Eles aproveitam para discutir os problemas enfrentados cotidianamente tanto 

dento como fora do recinto academico e, ate mesmo os problemas dos seus paises de origem, 

como e o caso da Guine-Bissau se encontra atualmente com serios problemas de instabilidade 

polftica militar no pats. 

Alem desse aspecto, outro que tambem pode ser ressaltado, que e a "barreira cultural", 

ainda que se trate de uma populacao de lingua portuguesa, os africanos que nao dominam bem 

a lingua, ainda no inicfo do curso, procuram sempre se situar dentro da comunidade africana 

em detrimento do estabelecimento de lacos com brasileiros. 

As informacoes acima relatadas permitem desenhar o quadro de um pequeno grupo 

dos estudantes que se organizam em uma comunidade razoavelmente restrita e que reforcarn, 

constantemente, os vinculos entre si. Vinculo esse que e mantido tambem com o pais de 

origem 

Grafico 7 - Os aspectos da vida que ma is surpreenderam estudantes africanos no Brasil 

(numeros absolutes) para estudantes africanos (amostra UFCG, UFPB e UFPE). 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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O grafico acima traz os resultados obtidos atraves da aplicacao do questbnark) sobre 

os aspectos da vida no Brasil que mais surpreenderam aos respondentes em sua vivencia no 

pais. No entanto, a criminalidade fbi o que mais chamou ateneao dos estudantes africanos e 

muitos deles ja fbram vitimas de assaltos. Alguns sugerem que o crime deve ser combatido 

com enfase atraves da pressao policial e outros argumentam que o comportamento e um 

fenomeno oriundo principalmente das condieoes economicas e sociais adversas que parte 

consideravel da populacao brasileira esta sujeita. Depois da criminalidade veto o custo de 

vida, alguns afirmam que custo de vida no Brasil e melhor em relacao a outros paises, e acaba 

influenciando muito no processo de elaboracao do projeto de migrar para estudar no Brasil. 

Em seguida, o preconceito, fator surpreendente que marcou a vida dos estudantes africanos 

principalmente na sua condicao de negritude, algo que nao e muito percebido nos seus paises 

de origem Primeiro, e que a homogeneidade em termos de raca e evidente; segundo, paira 

aquela ideia de pertencimento aquela mesma localidade, algo que e um pouco diferente com 

relacao a presenca deles na sociedade brasileira. A pobreza e povo acolhedor e uma das 

variaveis evidente no povo brasileira, segundo os estudantes pesquisados. Podemos indicar 

ainda os habitos alimentares como umas das caracteristicas que surpreendeu os estudantes 

africanos no Brasil. Muitos dos estudantes pesquisados disseram ter saudades da comida 

tradicional do pais de origem A miscigenacao tambem e outro ponto que merece ser 

destacado nesta pesquisa, visto que, a composicao etnica da sociedade brasileira e resultado 

de uma confluencia de pessoas de varias origens: dos povos indigenas, ate a chegada dos 

colonizadores Portugueses, escravos negros africanos e de recentes ondas imigratorias de 

europeus, arabes e japoneses, alem de outros povos asiaticos e de paises sul americanos. 
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No questbnarb acima, perguntava-se qual e a percepcao dos respondentes (estudantes 

africanos) sobre os estudantes brasileiros? Dentre os adjetivos expostos no questionark), 34 

estudantes respondentes afirmaram que os universitarios brasileiros sao muitos brincalhoes. 

Com 27 registros aparece em segundo lugar a caracterizacao destes estudantes como 

trabalhadores e; em seguida, com 24 regislros dos respondentes aparecem aqueles estudantes 

africanos que consideram os universitarios brasileiros como infbrmais, pois, segundo eles, 

muita das vezes estes nao cumprem os horarios combinados e nao avisam previamente sobre 

os atrasos ou ausencias. Alguns (20 pessoas) afirmam que os estudantes brasileiros sao muitos 

"preguKosos" (deixam tudo que poderia ser feito na hora para outro dia); outros pontos 

tambem que merecemdestaques e quanto ao preconceito, alguns (18 pessoas) afirmam que os 

universitarios brasileiros sao muito preconceituosos. Podemos destacar tambem, outros 

adjetivos como: educado, realista, serio, mal-educado, honesto, entre outros, que chamou 

ateneao dos estudantes africanos. Quanto a estas questoes, podemos coneluir que estas 

variaveis podem variar de pais para pais e de cultura para cultura, dependendo das normas e 

dos valores culturais, kdeologico que cada pais possul 

Quanto as despesas de manutencao dos estudos no Brasil, do total da amostra, 37,8% 

afirmaram que os pais sao responsaveis pela sua manutencao no Brasil; 20,7% afirmam que 
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apenas seu pai e o responsavel pelas despesas no Brasil; 8,5% disseram que as maes sao 

responsaveis; 9,7% irmao (a); 7,3% tb (a) e; 15,8% dos pesquisados nao responderam esta 

questao. Com estes resultados e possivel verificar pequena parcela do incentivo 

governamental do pais de origem aos estudantes conveniados, ficando a manutencao no Brasil 

a cargo das proprias familias e do governo brasileiro, atraves da concessao de bolsas de 

permanencia. Do total da amostra dos estudantes, 17,1% afirmam ter ajuda financeira do pais 

de origem e os restantes (82,9%) nao possui nenhum tipo de ajuda, tanto financeira quanto 

consular, atraves das embaixadas do pais de origem, apenas ajuda financeira do governo 

brasileiro (Promisaes). 

Tabela 6 - Quanto a assistencia ao Aluno estrangeiro Conveniado na opiniao dos 

estudantes (dados da amostra UFCG, UFPB e UFPE) 

Frequencia Percentual Percentual 

valido 

Percentual 

Cumulativo 

Ruim 15 18,3 18,3 18,3 

Regular 40 48,8 48,8 67,1 

Boa 11 13,4 13,4 80,5 

Otima 3 3,7 3,7 84,1 

Nao sei 
13 15,9 15,9 100,0 

Responder 
15,9 15,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os estudantes foram questbnados tambem acerca das assistencias aos estudantes 

conveniados dentro das institufcoes na qual se encontram inseridos. Neste quesito, 48,8% dos 

estudantes afirmaram que a assistencia ao aluno estrangeiro na universidade e regular; 13,4% 

afirmaram que e boa; 18,3% afirmaram que e ruim; 3,7% afirmam que assistencia e otima e; 

15,9% do total dos estudantes pesquisados nao responderam esta questao. 
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4.4. A nocao do preconceito racial e social no Brasil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O preconceito pode ser encarado como uma das variaveis que infiuencia a qualidade 

da insercao dos estudantes nas universidades, tanto para estudantes africanos quanto para 

estudantes brasileiros. A sociedade brasileira caracteriza-se por uma pluralidade etnica, sendo 

esta produto de um processo historico que inseriu num mesmo cenario tres grupos distintos: 

europeus, indios e negros de origem africana. Esse contato favoreceu o intercurso dessas 

culturas, levando a construcao de umpais inegavelmente miscigenado. 

Apesar do intercurso cultural descrito acima, esse contanto desencadeou alguns 

desencontros. As difereneas se acentuaram, levando a fbrmacao de uma hierarquia de classes 

que deixava evidente a distancia do prestigio social entre os diferentes grupos. "Segundo 

Menezes (2002), os indios e, em especial, os negros permaneceram em situacao de 

desigualdade, situando-se na marginalidade e exclusao social". 

Portanto, os estudos da interface do racismo e educacao oferecem uma possibilidade 

de colocar num mesmo cenario a problematizacao de duas tematicas de inquestk)navel 

importancia. Ao complementarmos as relacoes etnicas dentro do espaco escolar, 

questionamo-nos ate que ponto ele esta sendo coerente com a funcao social quando se propoe 

a ser um espaco que preserva a diversidade cultural, responsavel pela fbrmacao da equidade. 

As escolas e as universidades, como uma das responsaveis pelo processo de socializacao, 

provocam o contato entre diferentes niicleos familiares. Esse contato diversificado podera 

fazer da escola o primeiro espaco de vivencia das tensoes raciais (MENEZES, 2002). 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - Avaliacao do preconceito no Brasil segundo estudantes pesquisados (dados da 

amostra UFCG, UFPB e UFPE) 

Frequenci 

a 

Perce ntua 

1 

Percentual 

valido 

Percentual cumulativo 

Pela Cor da Pele 56 68,3 68,3 68,3 

Por Razoes 
13 15,9 15,9 84,1 

Economicos 
15,9 15,9 84,1 

Por Opcao Sexual 4 4,9 4,9 89,0 

Por Razoes de Origens 1 1,2 1,2 90,2 

Por Razoes Religiosas 1 1,2 1,2 91,5 

Por Outro Motivo 7 8,5 8,5 100,0 

Total 82 100,0 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

De acordo com a tabela acima referente aos dados dos estudantes pesquisados nas tres 

InstituKoes de Ensino Superior brasileira (UFCG, UFPB e UFPE), quanto ao preconceito no 

Brasil chegamos aos seguintes resultados: a maioria dos estudantes (68,3%) pesquisados 

afirmam que no Brasil o preconceito e motivado principalmente pela cor da pele; 15,9% 

afirmam que e por razoes economicas; 4,9% disseram que e por opcao sexual e; 2,4% 

afirmam que o preconceito no Brasil e motivado pela origem das pessoas e por razoes 

religiosas. 8,5% dos pesquisados nao responderam esta questao. Por outro lado, foram 

perguntados aos estudantes africanos se algumas vezes se sentiram discriminados no Brasil, 

seja na sua universidade, nos lugares de lazer ou na sua residencia, 37% afirmam que nao se 

sentem discriminados; 28% afirmaram que ja se sentiram discriminados por serem africanos; 

15% afirmaram que ja se sentiram discriminados pela cor da pele; 6,1% por razoes 

economicas; 1,2% por nao dominar o portugues e; 11% nao responderam esta questao. 

Durante as entrevistas com os estudantes pesquisados, foram perguntados suas opinioes em 

relacao ao preconceito no Brasil a maioria evita posicionar sobre esta questao, o que desperta 

ainda mais curiosidade em relacao este fenomeno (preconceito) no Brasil. Este silencio pode 

estar relacionado a outros fatores, mas que de uma forma ou de outra, este estudantes optaram 

pela descricao. Segundo Santos (2005), no Brasil ainda se preserva o metodo historicista que 

se confundia com verdades funcionais que negava o preconceito racial e explicava a diferenea 
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social entre as racas como preconceito de classe, mesmo chocando-se com a desigual 

distribuieao de riquezas entre brancos e negros. Entretanto, no Brasil ha ainda muitas coisas 

que precisam ser melhoradas quando se falam de preconceito, pobreza, desigualdade social e 

racial. 

A abordagem da tematica racial se focaliza nos relatos dos estudantes que foram 

vitimas de discriminacao racial e das suas percepcoes em relacao as desigualdades sociais 

existentes entre populacoes negras e brancas no Brasil. De acordo com Mungoi (2012), em 

uma das suas pesquisas feitas em Porto Alegre, sobre os estudantes africanos, enfatiza que, de 

um modo geral, as felas dos estudantes africanos revelam um sentimento de surpresa e 

decepcao no que tange a discriminacao racial no Brasil. Segundo ele, muitos referiam nos 

seus depoimentos que a realidade a que vieram encontrar no Brasil nao correspondia com a 

que esperavam, uma que vez acreditavam que no Brasil a "democracia racial", ou seja, a ideia 

da igualdade entre racas era um feto. Em comparacao com o que encontramos em nossas 

pesquisas nessas tres universidades pesquisadas (UFCG, UFPB e UFPE), a realidade e a 

mesma, de modo que, entre os depoimentos dos estudantes africanos entrevistados (dez 

estudantes) a maioria (oito estudantes) afirmam que, no Brasil, principalmente nessas cidades 

(Campina Grande, Joao Pessoa e Recife) onde se encontram instalados, o preconceito e bem 

visivel no cotidiano das pessoas. Segundo eles, antes de vir para o Brasil, pensavam que, o 

Brasil, como sendo um pais que a populacao na sua maioria negra, essas praticas poderiam ser 

menos evidente, ou seja, quase inexistente. Como mostra o depoimento Angela, estudante 

angolana da Universidade Federal de Recife: 

posso dizer a voce
1

 que para falar do preconceito no Brasil fiquei muito surpresa, 

porque a visao, ou seja, a ideia que tive sobre o preconceito no Brasil antes de 

chegar aqui era outra, so que agora nao posso dizer o mesmo. Pensava que como o 

Brasil € um pais miscigenado que na sua maioria de populacao negra isso 

(preconceito) nao seria um dos motivos de preocupacao para as populacoes, so que 

agora nab posso dizer o mesmo. Certo dia, eu e um amigo meu brasileiro, fomos 

numa loja, s6 que quern precisava de atendimento era eu e nao ele, entao, fiquei 

muito tempo esperando para ser atendida e tinha uma atendente que ficava sentada 

sem atender ninguem. mas que parecia "estar resolvendo" um problema no 

computador, s6 que aquele meu amigo estava olhando outras coisas, mas quando ele 

retomou para a sala de atendimento, imediatamente aquela men in a que parecia 

"estar resolvendo" uma coisa dirigiu para ele perguntando o que ele desejava e ele 

respondeu que, quern precisava de atendimento era eu e nab e que ele estava apenas 

me acompanhando, logo a atendente respondeu que nao sabia que eu estava la para 

resolver alguma coisa. Veja bem, logo fiquei muito triste e zangada ao mesmo 

tempo. 

Portanto, a pesquisa aperfeicoou que no processo de interacao com diferentes atores 

dentro e fora do mek) academico, os estudantes africanos se defrontam com situacoes que eles 
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interpretam como discriminatorias marcadas por estereotipos e estigmas contra os negros em 

geraL A partir dai, passaram a perceber que a cor da sua pele lhes remetia a um lugar pouco 

prestigiado na sociedade brasileira. Como aponta "Mungoi (2012), trata-se de um lugar 

marcado pela exclusao social, discriminacao racial, pelos estereotipos que nao coincidem com 

a realidade social vivenciada pelos estudantes africanos nos seus paises". 

Percebeu-se, ao tango do trabalho de campo, que no seu dia-a-dia, os estudantes 

actanam alguns tracos diacrfticos como emblemas para marcar a diferenca fbra e dentro do 

grupo. A lingua materna de cada pais dos estudantes, o sotaque quando se expressam em 

portugues, as festas africanas, os penteados, as miistoas, entre outros, sao alguns dos tracos 

manejados pelos estudantes no processo de reconstrucao de suas identidades e definicao de 

fronteiras. 

As festas africanas, como sao designadas por muitos brasileiros e africanos, 

constituent uma das formas mais importante de sociabilidade dos estudantes africanos no 

Brasil e, em particular, no nordeste (Campina Grande, Joao Pessoa e Recife). Portanto, e a 

partir dessas festas que ocorre a convergencia dos diferentes sub-grupos e grupos dos 

estudantes e sua interacao com a populacao local. A festa neste sentido se torna o 

intermediarta para a articulacao dos diferentes grupos e assume uma funcao pedagogica 

(MUNGOI, 2012). Geralmente, as festas sao realizadas anualmente com vista a comemoracao 

das datas de independencia dos paises africanos e a data da fundacao da comunidade dos 

paises africanas, denominados OUA (Organizacao da Unidade Afrbana), criado em 25 de 

mab de 1963 que hoje (desde 9 de julho de 2002) passou a ser chamado de UA (Uniao 

Africana) onde acontece varias atividades, entre eles, esportivas, desfiles de trajes africanas, 

palestras e mesas redondas com os temas voitados para Africa e atualidades em geraL 

Constata-se assim que e, sobretudo, com base nestes elementos acima mencbnados que os 

estudantes se identificam e sao identificados como afrbanos. Uns sao distinguidos porque 

falam portugues com um sotaque diferente, outros porque falam a lingua materna quando se 

encontram em grupos e outros porque cortam e traneam cabebs de diferentes maneiras. 

No que tange as percepcoes dos estudantes as relacoes raciais brasileiras, um dos 

aspectos que tern despertado ateneao diz respeito a invisibilidade dos negros em diferentes 

espacos da sociedade brasileira, em particular na universidade. Os estudantes africanos tern 

sido dos poucos negros vistos nas universidades e nos espacos de sociabilidade da alta 

socfedade brasileiras, contrastando assim, com a realidade dos seus paises de origem onde a 

presenca de pessoas negras e bastante significativa. 
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4.5. Estudantes africanos na UFCG, UFPB e na UFPE quanto aperspectiva para ofuturo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Buscou-se saber tambem acerca dos projetos de vida dos estudantes africanos 

conveniados da UFCG, UFPB e da UFPE apos conclusao do curso de graduacao, 

considerando as hipoteses de retornar para o pais de origem, a decisao de iniciar um curso de 

pos-graduacao no Brasil, de procurar emprego no Brasil e, a decisao de coneluir a graduacao 

no Brasil e seguir para outro pais. 

Entre os estudantes pesquisados, quase a metade (47%) pretendem coneluir o curso de 

graduacao e iniciar um curso de pos-graduacao no Brasil, o que pode significar tanto o 

interesse em alongar seu processo de fbrmacao educacional quanto o desejo de permanecer no 

pais por mais tempo, ou as duas coisas juntas. Por outro lado, 25% dos pesquisados afirmaram 

que, depois do curso de graduacao, pretendem retornam aos seus paises de origem Como 

mostram dois estudantes de Angola que afirmaram o desejo de retornar aos seus paises de 

origem, alegando que no Brasil e muito dificil conseguir uma vaga de emprego devido aos 

problemas burocraticos enfrentados pelas populacoes migrantes no pais. Portanto, segundo 

estes estudantes, sera mais ficil arrumarem um emprego em Angola e ainda ficarao perto das 

suas familias e amigos; 8% dos estudantes afirmam que ao concluirem o curso de graduacao, 

pretendem arrumar um emprego e permanecer no Brasil e; 9% pretendem terminar o curso de 

graduacao e seguir para outro pais, uma vez que a populacao africana, na sua maioria, e 

constituida de populacoes migrantes que saem das suas terras e das suas origens a procura de 

melhores condicoes de vida nos pais mais desenvolvida e, em particular, nos paises europeus. 

11% dos estudantes nao responderam a esta questao, alegaram que, ate entao, nao fizeram 

pianos para o futuro. E importante tambem ressaltar que, entre os estudantes que 

manifestaram o desejo de retornar ao pais de origem depois de terminar o curso de graduacao, 

a maioria (doze pessoas entre vinte respondentes) e do sexo feminino e os restantes do sexo 

masculino (oito pessoas). Isso pode ser visto numa situacao em que, entre os estudantes 

africanos que se encontram no Brasil apos a conclusao do curso de graduacao e nos diferentes 

programas de pos-graduacao ou com vincutos empregaticios, a mabria e do sexo masculino, 

sendo que a presenca das mulheres e quase inexistente e acaba reforcando ainda mais 

conclusao de a mabria das mulheres que chegam ao Brasil para estudar neste quadro de 

convenio PEC-G tendem a regressarem aos seus paises de origem em relacao aos homens 

apos a conclusao do curso. Entre os entrevistados, a mabria afirma que a saudades da casa, da 

familia e o desejo de fbrmar familia, (levando em consideracao a idade das mulheres para 

engravidar) e umdos fatores importante no processo do retorno. 
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Grafico 9 - Estudantes africanos na UFCG, UFPB e UFPE quanto as pcrspectivas 

apos coneluir o curso de graduacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concluiro curso de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
graduacao e seguir 

Brasil 

8% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Se somarmos o percentual de estudantes que planejam permanecer no Brasil com 

aqueles que sonham em estabelecer-se num outro pals que nao aquele em que nasceu, temos 

um total de 56%, ou aproximadamente 2/4 do total dos estudantes que ingressaram nas 

universidades nordestinas (UFCG, UFPB e UFPE). O retorno ao pais de origem poderia 

ocorrer no futuro, mas nao esta nos pianos imediatos destes estudantes. E deve-se considerar, 

tambem, que entre pianos e trajetorias efetivamente vivenciadas ha uma grande diferenca. 

Mas esses dados sugerem a importancia de estudar os destinos dos estudantes PEC-G apos a 

conclusao de seus cursos de graduacao. 

Por outro lado, alguns estudantes desse grupo afirmaram que, caso aparecam 

oportunidade no Brasil para trabalhar, poderiam avaliar a proposta no sentido de ver se vale a 

pena voltar ou continuar morando aqui no Brasil. E importante ressaltar que muitos estudantes 

enxergam a migracao para estudar numa universidade brasileira como um caminho que pode 

facilitar o acesso a outros paises, principalmente, paises europeus. Temos exemplo de alguns 

estudantes que chegaram para estudar e que, depois do primeiro perfodo do curso, partiram 

para Portugal e outros paises europeus. 

Entretanto, o retorno dos estudantes pode se tornar preocupante para os que enfrentam 

tangos perfodos fora de seus mercados de trabalho e de sua sociedade de origem, pois as 
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perspectivas de vida podem ser diferentes. A permanencia do estudante estrangeiro no pais 

acolhedor permite-lhe incorporar redes sociais, academicas e laborais que podem resultar em 

insercao no mercado de trabalho nos paises em que estudamalem de participacao em projetos 

de pesquisa academica e, ainda integracao em redes transnacionais de conhecimento em 

ciencias e tecnologias (MUNGOI, 2012). 
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CONSIDERACOES FINAIS 

As migra98es internacionais constituem dimens5es e peculiaridades inerentes aos 

espacos receptores e emissores e, nesse processo novas mobilidades surgemcomo as 

migra95es temporarias, transnacionais, circulares, dentre muhas que implicam em 

redirecionamentos ou concessoes de livre circula9ao ou em efetivas regulacoes a 

circulafao de pessoas e mercadorias e que, geralmente incidem em polfticas, locais, 

binacionais ou de adesSo aos padrSes de regula?ao global, pautado em polfticas de 

seguranfa como meta internacional (PATARRA E BAENINGER, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se no contexto das migracoes internacionais com fins de estudos, sao ainda os paises 

desenvolvidos, tais como Estados Unidos e Reino Unido, os principals destinos dos jovens em 

busca de fbrmacao universitark, parece crescer a participacao de paises como Brasil, ainda 

considerados em desenvolvimento, como destino deste tipo de migracao, com incentivos 

governamentais e focos em paises da Africa, principalmente aqueles de lingua portuguesa. 

Portanto, ao aumento dos estudantes internacionais deve-se considerar a questao da 

internacwnalizacao dos sistemas educativos e tambem o aspecto da Cooperacao Bilateral ou 

Multilateral no eixo da educacao superior e da fbrmacao de Recursos Humanos em Ciencia e 

Tecnotogia, como instrumento de viabilidade e promocoes para que essas pessoas se 

destoquem e permanecam temporariamente nos paises acolhedores, para realizar estudos. 

Neste trabalho buscou-se conhecer, atraves de cooperacoes firmadas pelo Brasil e 

paises africanos, como poderiam esses acordos estar estimulando novos fluxos transnacionais 

e, em particular para uma migracao especifica de estudantes-convenio em nivel de graduacao 

e pos-graduacao. 

Vale ressaltar que, o imigrante estrangeiro nao e um sujeito qualquer que cruzou as 

fronteiras da sociedade em questao. Nos inquieta o proprk) termo "estrangeiro" e a maneira 

como esta categoria abarca diferenciacoes quando cruzamos a variavel cksse, raca ou genero. 

Como salienta Gusmao (2005) ela remete a condicao dos sujeitos que, vindos do exterior, 

adentram as fronteiras de um espaco fisico e social que nao e o seu "espazo", fazendo nascer 

o imigrante, categoria que so tern existencia a partir da sociedade que recebe o estrangeiro 

(2005). Alem dessa perspectiva, salientados que os movimentos migratorios do continente 

africano, apesar da diversidade, apresentam tendencias globais com especificidades de fluxos 

migratorios, sejam motivados por conflitos politicos, interesses economicos, mascarado peto 

discurso do acesso a educa?ao superior. 

A pesquisa, que fbi centrada tanto em minha trajetoria estudantil quanto nas trajetorias 

e insercao social e cultural dos estudantes africanos nas universidades publicas brasileiras, 

apontam para uma reflexao bastante significativa em rela9§o aos resultados dos dados 
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analisados durante esta. Portanto, com relacao a socializacao, no que se refere a interacao 

destes estudantes dentro e fora das universidades, fbi observado uma relacao de socializacao 

dialetiea, onde, por um lado ha o refbrco endogeno constante dos vincutos sociais, da 

manutencao e ampliacao das redes e em contrapartida uma relacao exogena de estranhamento, 

de distanciamento ou mesmo estigmatizada com os colegas que nao sao africanos, onde 

muitos alegam dificuldades de estabelecer amizades com brasileiros. 

Por outro lado, porem, os vincutos familiares functonam como o principal aspecto 

microestrutural, tanto peto incentivo com a manutencao financeira, quanto peto investimento 

em capital social que represents mandar o filho para realizar os estudos no Brasil. Percebeu-se 

tambem que se trata de uma populacao comprometida com as atividades academicas pelas 

horas semanais que dispensam aos estudos, atentos e inteirados com os assuntos globais e 

tocais, peto exercicto continuo de leituras seja semanal ou diaria, informando-se 

frequentemente sobre os diversos assuntos e cenarios, tanto no Brasil assim como em seus 

paises de origem, ja que se trata tambem de estudantes conectados ao universo virtual 

Entretanto, no que se diz respeito a assistencia ao estudante conveniado, notou-se que haveria 

crftica por parte destes estudantes, onde a maioria dos africanos do estudo de caso afirma que 

a assistencia ao estudante estrangeiro dentro da universidade e regular. Tambem, no que diz 

respeito a situacao domiciliar que reflete uma solidariedade entre o grupo, onde 

frequentemente os estudantes moram juntos, a preferencia peto lazer tambem esta relacionada 

a interacao que estabelecem com os amigos africanos. Nesse sentido, a relacao com redes 

sociais por origem comum e um aspecto bastante presente na realidade destes estudantes. 

Outro aspecto que pode ser considerado como requisite) importante na socializacao e na 

fbrtificacao dos lacos de amizade entre esses estudantes, independentemente das origens de 

cada um, ate nas suas redoes com os brasileiros, sao as "festas africanas" que acontecem de 

vez em quando que, muita das vezes, conta com a presenca tambem dos brasileiros, como 

tambem as praticas esportivas denominadas "rachas" que acontecem frequentemente entre 

esses estudantes. No entanto, estas festas acontecem sempre em virtude da comemoracao de 

uma data importante para estes estudantes pesquisados, como: a data da independencia dos 

seus paises de origem; a data da fiindacao da Uniao Africana, seus aniversarios e as noites 

africanas onde acontecem as dancas e diversoes com as musicas tipicas dos paises deles. As 

'Yachas" acontecem sempre atraves de uma organizacao semanal, em que uma vez por 

semana os estudantes interessados se encontram para jogar as partidas de futsal entre eles e, 

muitas vezes, com os amigos brasileiros. 
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O preconceito e uma das variaveis importantes no processo da insercao, tanto nas 

universidades quanto nas sociedades em geraL No entanto, entre esses estudantes 

pesquisados, ao serem abordados sobre esta questao, a maioria preferem nao falar a respeito o 

que chama ainda mais ateneao para uma pesquisa futura e que nos leva a perguntar: porque a 

maioria destes estudantes resolveram nao falar a respeito desta questao? 

Em virtude de nao poder abordar a questao dos estudantes africanos no Brasil sem se 

referir ao PEC-G, orgao responsavel pela presenca de muitos estudantes no pais, 

principalmente, os presentes no estudo de caso, nos leva a compreender o seu funcionamento. 

Portanto, durante pesquisa, foi possivel constatar sucessos e possiveis falhas presentes no 

convenio PEC-G. Sobre este, ressalta-se sua fiincao social e seu potencial na fbrmacao de 

capital intelectualpara paises africanos e latino-americanos integrantes do programa. 

E preciso saber, porem, se esses estudantes quando fbrmados vao preencher de forma 

significativa o vazio ainda existente nas diferentes esferas do funcionalismo publico e privado 

dos seus paises. E tambem se esses paises terao condicoes politicas, instituebnais e 

economicas de integrar estes novos profissionais. Ha certamente casos de alguns estudantes 

na Guine-Bissau, que ao voltarem do Brasil assumiram cargos importantes na administracao 

piiblica, dois inclusive chegando aos postos de ministros da Saude e da Economia. Mas nao 

podemos acessar dados sobre o conjunto geral de estudantes que retornam ao pais depois de 

fbrmados, e conhecemos pessoas que depois de um ano de retorno a Guine-Bissau ainda nao 

tern emprego. Por outro lado, durante a minha primeira viagem ao meu pais (Guine-Bissau) 

em dezembro de 2011, pude verificar de perto essa drama vivido por alguns amigos que 

estudaram no Brasil e ate entao nao havia conseguindo nenhum emprego, alguns passam mais 

de dois anos como estagiarios e o pais nao possui nenhum piano de enquadramento de 

quadros de nivel medio e superior, como por exempto, concursos publicos ou algo do ttoo. O 

que prevalece sao as indicacoes das pessoas para um determinado emprego, muitas das vezes, 

algo que nao tern nada a ver com area de fbrmacao dos empregados. 

Por outro lado, constatamos algumas falhas que merecem ser nomeadas e detalhadas; 

falhas essas que se referem a selecao, manutencao e os direitos - desligamento do estudante 

do programa em caso de duas reprovacoes na mesma disciplina - dos estudantes conveniados 

no Brasil. 

Os protocotos muitas vezes precisam ser revistos a fim de serem atualizados. E com o 

PEC-G nao e diferente. Para que este programa continue exercendo o seu papel comeficacia e 

necessario e urgente que as entidades envolvidas tomem algumas providencias. O sucesso de 

qualquer programa depende de um bom acompanhamento e podemos perceber, a partir da 
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pesquisa e da experiencia, a existencia de algumas dificuldades no que diz respeito ao 

processo de operacionalizacao do Programa. 

Em encontro realizado em Joao Pessoa - PB, organizado pelos gestores do Programa 

(MEC e MRE) com a participacao dos estudantes-convenio de graduacao e das IES's, fbi 

convidado a participar o Superintendente da Policia Federal na Paraiba, que foi acompanhado 

de dois agentes do setor de estrangeiros para prestarem alguns esclarecimentos a respeito das 

dificuldades de renovacao de vistos e de obteneao da carteira de identidade estrangeira no 

prazo regulamentar. 

A razao da chamada da Policia Federal, segundo Bijago (2008), para o encontro se 

justifica pela frequente reclamacao dos estudantes no que se refere a renovacao anual do visto 

e da Carteira de Identidade. O estudante conveniado tern a obrigacao de renovar seu visto de 

permanencia e a sua carteira de identidade todos os anos um mes antes da sua entrada no Pais. 

Se assim nao fizer sofrera penalidades que pode variar desde pagamento de muitas ate 

possivel deportacao. Por outro lado, ainda que se cumpra com o exposto, a Policia Federal 

demora em emitir a Carteira, e quando a recebe, seu prazo de validade e de no maximo tres 

meses, quando deveria ser de um ano. Diante desta demora, e fornecido um protocolo que 

provisoriamente substituiria a Carteira, mas, na pratica, os estudantes passam por 

constrangimentos nas instituizoes, sobretudo nos bancos, onde os funcionarios nao acred'itam 

na autenticidade e na originalidade deste, mesmo que o documento apresente a foto do 

estudante, os dados pessoais e o carimbo da Policia Federal. 

No evento, que fbi realizado entre os meses de marco e abril de 2006, ficou explicito o 

quanto se necessita avancar no processo de relacao entre os gestores, estudantes, IES e outros 

orgaos envolvidos no convenio. O objetivo fbi levantar as principais dificuldades enfrentadas 

pelo Programa a fim de aperfeicoar o manual do convenio. Ao termino foi elaborado um 

relatorio contendo as principais dificuldades detectadas pelos partic©antes, entre as quais se 

destacam: 

• Falta de informacao no pais de origem sobre as IES brasileiras, o conteudo dos 

cursos (ementa das disciplinas) e as areas de conhecimento nas quais estao 

inseridos; 

• Atraso no recebimento de fundos para manutencao; 

• Corte das bolsas governamentais nos paises de origem; 
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• Demora na emissao e recebimento da cedula de identidade de estrangeiro e da 

prorrogacao do visto por parte da Policia Federal, gerando constrangimento e 

pagamento de taxas extras; 

• Excessivo rigor das normas do protocok) no que diz respeito as reprovacoes que 

podem gerar desligamentos apos o prime iro ano; 

• Impossibilidade de prosseguimento imediato dos estudos em nivel de pos-

graduacao; 

• Necessidade de reunioes periodicas entre os coordenadores do Programa nas IES e 

os estudantes-convenios; 

• Falta de recursos financeiros para as universidades participantes do convenio, para 

solucao de problemas cotidianos, situacoes de emergencias, conflitos nos paises de 

origem ouquestoes familiares; 

• Necessidade de maior comprometimento das Embaixadas e Consulados (no Brasil) 

dos paises participantes do PEC-G com os estudantes; 

• Descumprimento da declaracao de compromisso quanto a capacidade de 

manutencao. 

Diante desta constatacao percebe-se que as dificuldades detectadas pelos participantes 

do encontro revelam uma ausencia de articulacao entre os mesmos, uma vez que a natureza 

das problematicas percebidas aparece num contexto em que os orgaos responsaveis por uma 

determinada acao nao se encontram numa sintonia desejaveL 

Um fate curioso nesse processo esta relacionado a selecao dos estudantes nos paises 

de origem No caso especifico da Guine-Bissau, mas nao somente, o responsavel pelo 

candidate afirma e assina o termo de compromisso que dispoe das condicbes financeiras 

necessarias para custear as despesas de seu educando, entretanto, em muitos casos essa 

afirmacao nao corresponde a verdade, mas na necessidade de acesso ao ensino superior acaba 

omitindo sua real condicao prestando dados nao veridicos ou fbrjados como forma de se 
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enquadrar nas normas exigidas no manual que determina um valor USD 400,00 (quatrocentos 

dolares), dependendo da regiao brasileira a que se destina o candidato. Este "drible" a regra 

do manual tern facilitado aos candidates ter acesso as universidades brasileiras, mas por outro 

lado, esses candidates pagam um preco muito alto na medida em que revelam umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 

financeiro inexistente, pois ao chegar ao Brasil veem que o que recebempara sua manutencao 

nao corresponde as exigencias impostas peto custo de vida, acarretando problemas futuros. 

Boa parte dos alunos africanos que chegam ao Brasil nao recebe a quantia declarada peto seu 

responsavel e, consequentemente, lhes faltam recursos para sua manutencao, que varia entre 

pagamento de alugueis de imoveis, transporte para a universidade, alimentacao, material 

didatico, saude e vestuario. 

Em contrapartida, vale salientar que este ano (2013) o Ministerto da Educacao 

juntamente com o Ministerto das Relacoes Extertores revisaram o manual PEC-G e alteraram 

alguns pontes nas clausulas do protocolo, como e o caso das reprovacoes que eram permitidos 

apenas duas e agora passa para tres, as condicoes para participacao da bolsa Milton Santos 

intitulado "Promisaes", as condicoes para seguir a pos-graduacoes no quadro PEC-PG e o 

perfodo de permanencia no Brasil apos a conclusao do curso de graduacao. 

A realizacao do presente estudo entre os alunos do PEC-G na UFCG, UFPB e UFPE 

focou principalmente as dinamicas de insercao dos estudantes migrantes africanos nas 

universidades publicas brasileiras, sem desconsiderar a experiencia mais global da migracao. 

Foi possivel demonstrar que eles fbrmam uma comunidade diferenciada (e minoritaria) na 

instituicao que os recebe, com ainda pequena insercao em atividades para alem da sala de 

aula, principalmente em atividades de pesquisa e extensao, que complementam a fbrmacao 

academic a. 

Do ponto de vista soctologico, fbi interessante perceber como estes estudantes, ao 

chegarem ao Brasil, vivenciam dois processos complementares de insercao em novos mundos 

sociais. De um lado, a insercao na vida universitaria, motivo principal da migracao. Insercao 

essa que no comeco e marcada pela dificuldade em ser compreendido, em virtude das 

diferencas no portugues falado nos paises de origem, isso para nao falar nos estudantes de 

paises de lingua inglesa ou francesa. Por outro lado, os estudantes sao inseridos na 

comunidade de migrantes, em que as diferencas de origem nactonal sao ao mesmo tempo 

ressaltadas e apagadas, dependendo da situacao. Para os que nao participam dessa 

comunidade, sao estudantes africanos. Internamente, precisam negociar codigos de 

identificacao e de diferenciacao. Em todo caso, porem, a comunidade africana flinciona tanto 
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como facilitador da insercao na vida universitaria quanto como elo de ligacao com a 

identidade nacional. 

Portanto, em termos dos resultados investigativos e possivel afirmar que "identidade" 

e "diaspora" sao conceitos tao imbricados que e impossivel separa-los. Sair de casa, mudarde 

lugar, morar em outro pais, fazer uma fbrmacao profissional superior. Neste tipo de processo 

"diasporico", onde o contexto do pais de destino - no caso, o Brasil - apresenta alguma 

identificacao com a cultura da terra natal, ainda assim, os estudantes africanos vivenciam 

processos de destocamentos, viagens, mudaneas, novos aprendizados, novos contatos, novas 

negociacbes de amizade e sociabilidade, novas regras e valores. 

Neste "jogo de identidades", importa nao so adentrar os interstfcios das redefinicoes 

vividas por jovens africanos no Brasil. Importa, tambem, compreende-las, analisa-las, 

interpreta-las. Na interpretacao de Stuart Hall (2003), os processos diasporicos sao capazes de 

produzir "novos tipos de sujeitos", cujas identidades sofrem "metamorfbses", as quais se 

cruzamou se "destocam" mutuamente. 

De fato, percebe-se hoje um novo padrao de retacoes internacionais. No Brasil, e 

evidente o numero cada vez maior de estudantes de origem africana que migram em busca de 

fbrmacao profissional, graduacao e pos-graduacao, inseridos num contexto de 

txaraicao/transnactonalizacao, que circunscrevem novas formas de entender e implementar 

polfticas sociais e educacionais. Sobre isso, surgem novos questionamentos: afinal, o que essa 

onda migratoria de jovens africanos quer dizer? Por que a escolha pelo Brasil? Como 

interpretar a nova dinamica brasileira? Surgem, assim, novos debates a serem tecidos neste 

recorte investigativo. 
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Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

Centro de Humanidades - CH 

Unidade Academica de Ciencias Sociais 

Programa de Pos Graduacao em Ciencias Sociais - PPGCS 

Pesquisa de Mestrado: Globalizacao e Migracao Estudantil: fluxos cultura is e fluxos de 

capitals 

INSERCAO DOS ESTUDANTES AFRICANOS NAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS (UFCG, UFPB e UFPE) 

HORA EXATA DE INICIO: horas minutos 

[1] N° do questionario: [2] Entrevistador: 

[3] (NAO PERGUNTAR) Sexo: 

( ) Feminino ( ) Masculino 

[4] Poderia me dizer quantos anos o (a) Sr.(a) tern? 

IDADE 

9. Nao respondeu 
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[5]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual o seu pais de procedeneia? 

Pais 

9. Nao respondeu 

[6] Estuda em qual Universidade: 

( )UFCG 

( )UFPB 

( )UFPE 

7. Outra 

9. Nao respondeu 

[7] Qual a area e o seu curso de graduacao: 

( ) Humanas Curso 

( ) Biomedicas 

( ) Exatas 

7. Outros 

9. Nao respondeu 

[8] Sua fbrmacao educacional (ensino medio e fundamental) antes da universidade fbi 

realizada em: 

( ) Escolapublica 

( ) Escola privada 

( ) A maior parte em escolapublica 
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( ) A maior parte em escola privada 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[9] Fala quais idiomas e dialetos focais? 

( ) Portugues 

( ) Frances 

( )Espanhol 

( )Alernao 

( ) Ingles 

Dialeto(s) tocal(is) do pais de origem, quantas: 

7. Outros 

9. Nao respondeu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[10] Ocupacao do pai 

( ) Funebnarb publico 

( )Aut6nomo 

( )Comerciante 

( ) Bancarb 

( ) Administradorde Empresas 

( ) Medico 

( )Advogado 

( )Industriarb 

( ) Professor 

U F C G / ] i E C A / B C 
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( ) Engenheiro 

( ) Socio logo 

7. Outra 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[HJOcupacao da mae: 

( ) Funetonario publico 

( ) Autonoma 

( ) Comerciante 

( ) Bancaria 

( ) Administradora de Empresas 

( )Medica 

( )Advogada 

( ) Industriaria 

( ) Professora 

( )Engenheira 

( ) Sociologa 

7. Outra 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[12] O responsavel pelas suas despesas no Brasil, e seu: 



( )Pais ( ) Apenas seupai ( ) Apenas sua mae 

( ) Irmao ( ) Irma ( )Tio 

( )Tia ( )Av6 ( ) Avo 

( ) Primo ( ) Prima ( ) 7. Outro 

8. Nao sabe 9. Nao respondeu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[13] Possui ajuda financeira do governo do pais de origem: 

( ) S i m ( )Nao 

[14] E bolsista (PEC-G ou programas de Extensao): 

( )Sim ( )Nao 

[15] Reside em: 

( ) Casa ou apartamento alugado 

( ) Residencia universitaria 

( ) Republica 

( ) Pensionato 

( ) Hotel ou pousada 

7. Outra 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[16] De quern foi a decisao sobre o projeto de estudar no Brasil? 

( ) familiar de inicio ao fun 



( ) individual de inicio ao firn 

( ) inicial minha, mas tive apoio familiar 

( ) inicial da familia e somente depois resolvi 

( ) Outro. Especifique: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[17] Em sua opiniao, como voce avalia a vida no Brasil? 

( jpessimo 

( )ruim 

( ) regular 

( )boa 

( ) otima 

[18] Em relacao a suas expectativas antes de chegar ao Brasil, voce diria que: 

( ) A vida no Brasil e melhor do que voce imaginava. 

( ) A vida no Brasil era o que voce imaginava. 

( ) A vida no Brasil. Epior do que voce esperava 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[19] Na lista abaixo, aponte os aspetos da vida no Brasil que mais lhe chamou ateneao: 

( ) Custo de vida 

( ) Hab itos a lime ntares 

( ) Preconceito 

( ) Oportunidades de trabalho 

( ) Miscigenacao 



143 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) Criminalidade 

( ) D ivers idade re lig iosa 

( ) Respeito as orientacoes sexuais das pessoas 

( ) Servicos piiblicos 

( ) Pobreza 

( ) Povo acolhedor 

( ) Facilidade de fazer amizade 

( ) Respeito a identidade das pessoas 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[20] Voce considera que sua adaptacao ao Brasil fbi: 

( ) Muito dificil 

( ) dificil no comeco, mas esta se adaptando aos poucos. 

( ) Ainda nab esta adaptado (a) 

( ) A adaptacao foi facil 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[21]Como voce avalia seu desempenho academico? 

( )ruim 

( )pessimo 

( ) regular 

( )bom 



( ) muito bom zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[22] Com quern voce mora? 

( ) sozinho 

( ) Com outros estudantes africanos 

( ) Com estudantes brasileiros e africanos 

( ) Com outros estudantes brasileiros 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[23] Como voce avalia seu status legal de permanencia no Brasil como estudante 

estrange ira? 

( ) regular 

( ) irregular 

[24] Os estudantes do seu pais costumam terapoio da embaixada em caso de algum 

estudante encontrar numa situacao irregular ou algo parecido? 

( )sim 

( ) nao 

[25] (CASO NAO RESPONDA A ALTERNATIVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOZINHO NA QUESTAO 22) 

Comquantos? 

( ) Uma pessoa 

( ) Duas pessoas 

( )Tres pessoas 

( ) Quatro pessoas 

( ) Mais de quatro pessoas 
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8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[26] Voce ja conhecia alguem que morava na cidade ou proximo a localidade brasileira onde 

se encontra? 

( )Nao ( )Sim 

[27] (SE RESPONDEU SIM NA QUESTAO 26) 

Quern? 

( ) Amigo/a ( ) Irmao/a 

( ) Primo/a ( ) Namorado/a 7. ( ) Outro 

8. Nao sabe 9. Nao respondeu 

[28] Em relacao a sua comunicacao com as pessoas dentro ou fora do recinto academico, 

voce diria que: 

( ) No infcio era dificil os brasileiros entenderem o que voce falava 

( ) A comunicacao entre voce e os seus amigos da Universidade era dificil 

( ) A pronuncia dificultava a sua comunicacao com os demais 

( ) Era dificil entender o professor 

( ) Outro 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[29] Voce ja estudou em outras cidades brasileiras? 

( ) Sim, qual? ( ) ( )Nao 



[30] (SE RESPONDEU SIM NA QUESTAO 29) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Voce mudou de cidade, por que? 

( ) Nao se adaptou 

( ) Por causa dos seus amigos 

( ) Por causa dos seus pare rites 

( ) Por causa do seu namorado/a 

( ) Nao estava gostando da cidade 

( ) Outro 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[31] Em sua opiniao, como voce avalia o preconceito no Brasil? E motivado: 

( ) Pela cor da pele 

( ) Por razoes economicas 

( ) Por opcao sexual 

( ) Por razoes de origem 

( ) Por razoes religiosas 

7. Por outro motivo (Qual?) 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[32] Na sua Universidade voce ja se sentiu discriminado por alguma destas razoes? 
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( ) Pela cor da pele 

( ) Por ser Africano 

( ) Por nao dominar o idioma portugues 

( ) Por razoes economicas 

( ) Nao me sinto discriminado 

7. Por outro motivo (Qual?) 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[33] Voce ja presenciou comentarios negativos aos estudantes africanos no Brasil por algumas 

dessas razoes? 

( ) Pela cor da pele 

( ) Por ser Africano 

( ) Por nao dominar o idioma portugues 

( ) Por razoes economicas 

( ) Nao fui maltratado 

7. Por outro motivo (Qual?) 

8. Nao sabe 

[34] Na sua percepcao, na lista abaixo indique tres desses adjetivos que melhor caracterizam 

os universitarios brasileiros? 

( )Honesto 

( )Brincalhao 

( ) Serk) 

( ) Preguicoso 



( ) Educado 

( )Realista 

( )Trabalhador 

( ) Mai-educado 

( ) Romantico 

( ) Indisciplinado 

( ) Formal 

( ) Desonesto 

( ) Preconceituoso 

( ) Disciplinado 

( )Rebelde 

( )Tradicional 

( ) Informal 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[35] Diante de uma situacao de preconceito aos africanos como e que voce reage? 

( ) Faz de conta que nao ouviu 

( ) Retruca as acusacbes 

( ) Comenta com outros africanos 

( ) S ilencia para nao ser discriminado 

7. Reage de outra forma (Qual?) 

8. Nao sabe 
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9. Nao respondeu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[36] Sobre seus lacos de amizade voce poderia dizer que: 

( ) Se relaciona melhor com imigrantes de mesma regiao de origem 

( ) Se relaciona da mesma forma com os imigrantes em geral 

( ) Se relaciona melhor com brasileiros 

( ) Se relaciona da mesma forma com brasileiros e imigrante 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[37] Voce acredita que os estudantes africanos com renda econbmica elevada: 

( ) Nao sofrem preconceito 

( ) Sofrem me nos preconceito 

( ) Sofrem preconceito do mesmo modo que os estudantes africanos de baixa renda 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[38] Em relacao aos seus colegas de curso voce se sente: 

( ) Totalmente aceito 

( ) Parcialmente aceito 

( ) Nao se sente aceito 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 
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[39]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Com receio de softer discriminacao ou nao ser bem aceito voce: 

SIM NAO 

Deixa de partictoar de discussoes em sala de aula 

Evita tirar diividas com o professor 

Evita se aproximar das pessoas 

Evita frequentar bares e restaurantes 

Prefere ficar sozinho nas boras de lazer 

Evita viajar para outras regioes do Brasil 

Deixa de realizar compras em lojas 

[40] Qual o motivo principal que o (a) levou a escolher a sua universidade? 

( ) Influencia familiar. 

( ) Qualidade da universidade. 

( ) Afinidades economicas. 

( ) A proximidade com amigo e/ou parentes. 

7. Outro (Qual?) 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[41] Ha algum fator que vocejulga interferir no seu desempenho academico? 
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( )Nao. 

( ) Sim, saudades da familia. 

( ) Sim, fator economico. 

( ) Sim, dificuldade com idioma. 

7. Outro motivo (Qual?) 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[42] Voce participa de algum projeto de pesquisa (iniciacao cientifica) oferecido pela 

Universidade? 

( ) Sim, qual? ( )Nao 

[43]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SE RESPONDEUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NAO NA QUESTAO 42) 

Qual a razao de voce nao participar de algum programa? 

( ) Nunca tentou. 

( ) Nao acho necessario. 

( ) E dificil conseguir vagas. 

( ) Nao posso. 

7. Outro motivo (Qual?) 

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

[44] Quanto a assistencia ao aluno estrangeiro conveniado, em sua opiniao: 

( ) nao sei responder 



( )e ruim 

( ) e regular 

( ) e boa 

( )e otima 

Quais seus pianos apos coneluir o curso? 

( ) Coneluir o curso e seguir pos-graduacao aqui no Brasil. 

( ) Coneluir o curso, mas ficar trabalhando aqui no Brasil. 

( ) Voltar para pais de origem 

( ) Ir para outro pais. 

7. Outro piano (qual) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. Nao sabe 

9. Nao respondeu 

ANEXO II 
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Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

Centro de Humanidades - CH 

Unidade Academica de Ciencias Sociais 

Programa de Pos Graduacao em Ciencias Sociais - PPGCS 

Pesquisa de Mestrado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Globalizacao e Migracao Estudantil: fluxos cultura is e fluxos de 

capita is 

ROTEIRO DE ENTRE VISTA COM OS ESTUDANTES AFRICANOS EM TRES 

UNIVERSIDADES PUBLJCAS DO NORDESTE (UFCG, UFPB E UFPE) 

1. Caro estudante, no seu pais de origem como voce avalia sua posicao socbeconomica, ou 

seja, sua posicao em termos de classes sociais dentro da socbdade do seu pais de origem? 

2. Entao, poderia me dizer se no seu pais de origem assim como nos outros paises africanos 

existem uma diversklade muito grande em relacao aos grupos etnicos e, tambem, em termos 

dessa diversidade se existe algumas etnias mais privilegiados em termos de status, como 

ocupacao dos altos cargos de elite na formacao do governo do seu pais? 

3. Alguma vez ja existiu ou ainda existe, ou seja, pode vir a existir futuramente o conflito 

entre diferentes grupos etnicos no seu pais? 

4. Caro estudante, gostaria que voce me explicasse como foi sua trajetoria estudantil no seu 

pais de origem desde jardim de infancia ate as universidades. 

5. Poderia me dizer se a sua trajetoria estudantil antes de chegar ao Brasil foi apenas nas 

escolas publicas ou privadas ou se a maior parte foi na escola publica ou na escola privada? 
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6. Entao, porque voce escolheu o Brasil para estudar, nao existe Universidade no seu pais de 

origem ou voce sempre teve preferencias para realizar seus estudos no Brasil? 

7. Sabemos que a maioria dos estudantes africanos chega ao Brasil atraves do Programa de 

Estudantes-Convenio de Graduacao - PEC-G que o Brasil mantem com os paises africanos e 

no seu caso foi a mesma coisa, gostaria que voce me explicasse como voce ficou sabendo do 

PEC-G? 

8. Depois que voce chegou ao Brasil, precisamente na sua universidade, voce se sentiu 

totalmente aceito e a expectativa que voce tinha antes era o mesmo ou se superou? 

9. Sabemos que muitos estudantes que chegam ao Brasil para estudar geralmente costumam 

dividir apartamentos ou casa, se voce compartilha residencia com um dos seus amigos 

estudantes africanos ou brasileiros, me explica como esta sendo a convivencia em casa, ou 

seja, a relacao de voces na residencia? 

10. Em termos da cultura, voce ja percebeu alguma semelhanea ou diferenca entre a cultura 

do seu pais em relacao a cultura brasileira, ou seja, uma aproximacao da cultura africana com 

latino-americano? 

11. Quais sao os ritmos de dancas mais comum no seu pais, e essas dancas tern algumas 

semelhancas com os estilos de dancas brasileiras? 

12. Em termos de preconceito, poderia me dizer como voce avalia o preconceito no Brasil, se 

e motivado pela cor da pele, pela raca, por razoes economicas, por ser estrangeiro ou algo 

semelhante, e alguma vez voce ja sofreu algum tipo de preconceito, algum amigo ou 

conhecido ja havia sofrido ou voce ja presenciou algo do tipo? 

13. Para finalizar, quais sao seus pianos para o futuro, pretende terminar o curso e seguir pos-

graduacao no Brasil, terminar voltar para seu pais de origem, seguir para outros paises ou 

ficar morando e trabalhando no Brasil? 


