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PRESENTACIÓN

Bienvenidos
El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) invita a la comunidad académi-

ca a participar en el encuentro que se celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018. Bajo el 
lema «Universalidad y particularismo en las Américas», esta edición del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica 
entre la universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento, un diálogo en el que la necesidad 
de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, artísticos y culturales obliga a formular nuevas 
hipótesis que enriquecen y replantean las grandes teorías generales de las ciencias y las humanidades.

El carácter interdisciplinario e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 1875, como un congreso 
de estudios de área en sentido completo, hace aún más significativa esa dinámica de producción de conocimiento. 
Con un planteamiento interdisciplinario e inclusivo, ICA reúne a investigadores que estudian el continente ame-
ricano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del análisis de su política, 
economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comité Organizador les invita a presentar sus propuestas 
y participar en el análisis y la reflexión sobre las especificidades de las Américas y el Caribe con el objetivo de enri-
quecer las grandes teorías generales.

Bem-vindo
O Comitê Organizador do 56º Congresso Internacional de Americanistas (ICA) convida a comunidade acadê-

mica a participar do encontro que se celebrará na Universidade de Salamanca de 15 a 20 de julho de 2018. Sob o 
lema “Universalidade e particularismo nas Américas”, esta edição do ICA chama à reflexão sobre a dialética entre a 
universalidade e os particularismos na produção do conhecimento, um diálogo no qual a necessidade de conhecer 
os particularismos dos fenômenos sociais, políticos, artísticos e culturais obriga a formular novas hipóteses que 
enriquecem e reformulam as grandes teorias gerais das ciências e humanidades.

O caráter interdisciplinar e inclusivo que caracteriza o ICA desde o seu início em 1975, como um congresso de 
estudo de área no seu sentido completo, torna ainda mais significativa esta dinâmica de produção do conhecimen-
to. Com um caráter interdisciplinar e inclusivo, o ICA reúne pesquisadores que estudam o continente americano, 
desde o Alaska até a Terra do Fogo, incluindo o território do Caribe, a partir da análise de sua política, economia, 
cultura, línguas, história e pré-história. O Comitê Organizador convida-lhes a apresentar suas propostas e participar 
na análise e na reflexão sobre as especificidades das Américas e do Caribe com o objetivo de enriquecer as grandes 
teorias gerais.

Welcome
The Organizing Committee of the 56th International Congress of Americanists (ICA) invites the scholarly com-

munity to participate in the congress that will take place in Salamanca from the 15th to the 20th of July of 2018. 
Under the motto “Universality and particularism in the Americas,” this edition of the ICA invites us to reflect on 
the relationship between universality and particularism in the production of knowledge, a dialogue in which the 
need to know the idiosyncrasies of social, political, artistic, and cultural phenomena, leads us to create new hypoth-
eses in order to enrich and rethink grand social theories in the sciences and the humanities.

The multidisciplinary and inclusive character of ICA since its beginning in 1875 as an area congress underscores 
the importance of this dynamic in the production of knowledge. Based on an interdisciplinary and inclusive approach, 
ICA gathers together researchers who study the politics, the economics, the cultures, the languages, the history, and 
the prehistory of the Americas, from Alaska to the Caribbean and Tierra del Fuego. The congress welcomes contribu-
tions on the specificities of Latin America and the Caribbean. The goal is to enrich social general theories.
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UNIVERSALIDAD Y PARTICULARISMO EN LAS AMÉRICAS

La Universidad de Salamanca, que conmemora en 2018 el VIII centenario de su creación, en sus últimos qui-
nientos años no ha dejado de estar vinculada con América, con quien hoy mantiene una relación si cabe más estre-
cha. La enseñanza del español la emparenta con el mundo americano que se expresa en inglés y en portugués, así 
como en francés, mientras que la vocación latinoamericana se proyecta en las investigaciones y en la docencia que se 
lleva a cabo en sus aulas y laboratorios. El resultado es un flujo permanente de estudiantes y de docentes que circula 
entre ambos lados del Atlántico en sendas direcciones. Todo ello explica las razones por las que la Universidad de 
Salamanca fue agraciada para celebrar en su seno el 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) durante 
los días 15 al 20 de julio de 2018.

Los textos que aquí se recogen constituyen un número relevante de las ponencias presentadas en el marco del 
referido Congreso. Abordan una realidad compleja e inmensamente heterogénea desde perspectivas epistemológicas 
muy diferentes y suponen una muestra excelente del estado del arte en el marco de disciplinas variopintas en el 
ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Por consiguiente, se trata de textos que, con un planteamiento 
interdisciplinario e inclusivo, estudian el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el 
territorio del Caribe, a partir del análisis de su política, economía, cultura, lenguas, historia y prehistoria.

En un mundo en el que se cierran fronteras, se apuesta exclusivamente por lo vernáculo, se repudia el carácter 
multicultural de la humanidad y se privilegian formas identitarias excluyentes basadas en la raza, la lengua y la re-
ligión, América supone la evidencia de que otra visión de la realidad es posible. El mestizaje, la plurinacionalidad, 
los valores comunitarios de solidaridad, empatía e inclusión configuran el día a día de sus diversos pueblos con 
independencia del nivel de ingreso. Si algo es profundamente americano en el siglo XXI es precisamente su carácter 
mezclado, pues reúne en su espacio, como ningún otro componente, el potente legado originario al que se sumó 
el aportado por los pueblos europeos y africanos y, más recientemente, asiáticos. Un crisol social y cultural que ha 
logrado configurar sistemas políticos en los que la democracia se halla muy asentada afectando a la gran mayoría de 
sus habitantes, lo que supone la progresiva extensión de sus valores, así como la vigencia de los derechos humanos 
en su más amplia acepción.

El presente volumen contiene una muestra representativa de la producción académica sobre todo ello. Es, en 
este sentido, una excelente ventana a la que asomarse para tener una clara idea de los distintos dilemas a los que se 
enfrentan las Américas en el seno de las tensiones y efectos que está produciendo la globalización. Problemas que 
deben contemplarse desde una perspectiva comparada y que, por otra parte, requieren de un conocimiento de las 
claves específicas que se encuentran en sus orígenes.

La publicación de estas ponencias es fruto del compromiso institucional de la Universidad de Salamanca, con-
traído para la celebración del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA). Asimismo refleja, exactamente 
y sin modificaciones por parte de los coordinadores de la obra, el texto enviado por cada uno de los ponentes que 
expresó su interés y dio su consentimiento para esta publicación. Esta obra no recoge, no obstante, todas las ponen-
cias que se presentaron en el Congreso.

Salamanca, Julio de 2018

Manuel Alcántara Sáez 
Mercedes García Montero 

Francisco Sánchez López 
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NOTA EDITORIAL

Estas actas son el fruto del compromiso institucional de la Universidad de Salamanca, contraído para la 
celebración del 56.º Congreso Internacional de Americanistas (ICA), realizado en Salamanca en julio de 2018.

Las textos aquí publicados, son fruto de las descargas efectuadas a mediados de junio de 2018, a partir de 
las ponencias, previamente evaluadas por el comité científico, admitidas y gestionadas a través de la plata-
forma ConfTool Pro - Conference Management Tool,  versión 2.6.117, creada por el Dr. Harald Weinreich. 
© 2001-2018 (Hamburgo/ Alemania).

Ediciones Universidad de Salamanca se ha encargado de compilar los artículos, cuya maquetación y co-
rrección son responsabilidad exclusiva de los autores.

Son accesibles en conocimiento abierto en formato digital bajo 	    licencia Usted es libre de:

 Compartir — Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato Ediciones Universidad 
de Salamanca no revocará mientras cumpla con los términos:

 Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia 
e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera 
que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

 NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

 SinObraDerivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el mate-
rial modificado.

La obra se agrupa en 19 volúmenes distribuidos por las siguientes áreas temáticas:
1. Antropología
2. Arqueología
3. Arte 
4. Ciencias y medio ambiente
5. Comunicación y nuevas tecnologías
6. Cosmovisiones y sistemas religiosos
7. Educación
8. Estudios culturales
9. Estudios de género
10. Estudios económicos
11. Estudios políticos
12. Estudios sociales
13. Filosofía y pensamiento
14. Historia y patrimonio cultural
15. Lingüística y literatura
16. Migraciones
17. Movimientos sociales
18. Relaciones internacionales
19. Simposios innovadores
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Objeção de Consciência e Educação: Um estudo sobre a objeção de consciência e a judicialização da 
educação a partir da jurisprudência brasileira após a Constituição Federal de 1988
Lima de Almeida, Carlos Alberto

Permanência no PROEJA: sentidos e buscas do direito à educação
Martins de Abreu Júnior, Jupter; Wanderley do Prado, Helen

Cartografia digital e ensino de história: usos e possibilidades
Teixeira Pina, Carolina

La educación como estrategia de transformación social y cuidado del medio ambiente
Medina Suarez, Jose Luciano

Salud Sexual Responsable: una estrategia para la toma de decisiones en la población estudiantil de la 
Universidad Nacional de Costa Rica
Norma Lea Salazar Baltodano

A escola primária no meio rural: o grupo escolar madre benícia e o grupo escolar farroupilha – notas 
institucionais
Souza, José Edimar de

O plano de ações articuladas e seus impactos nas escolas do campo
Santos, Arlete Ramos; Sousa, Gilvan Dos Santos; Nunes, Cláudio Pinto; Ramos, Rose-
naide Pereira Dos Reis

Formar formadores/as para formar: la propuesta de la carrera de Profesorado en Comunicación Social 
en el Noroeste Argentino, un desafío en contexto de fronteras
Civila Orellana, Fabiola Vanesa

Escola ou movimento social? A construção coletiva de uma educação territorializada em uma escola 
para jovens e adultos na favela de Manguinhos, Rio de Janeiro
Elis de Aquino

El Giro Ambiental de la Educación: Entre una construcción política de subjetividades y un floreci-
miento geo-poético de sensibilidades
Carlos Alberto Chacón Ramírez

La práctica pedagógica e investigativa una alternativa desde la facultad de educación de la universidad 
de Nariño. Colombia
Torres Mesías, Jaime Álvaro

Escola sem Partido: um entrave à formação humana integral e aos direitos humanos dos estudantes 
brasileiros
José Peixoto Pereira Filho

La educación universitaria en la búsqueda del desarrollo sustentable
Bello Domínguez, Jorge

La creación teatral como estrategia pedagógica para el estudio crítico de la realidad
Luis Alfredo Miranda-Calderón

A alternância pedagógica na licenciatura em educação do campo: área de matemática
Silvino de Lima, Aldinete; Lima, Iranete Maria da Silva
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Educación Intercultural e Inclusión en contextos de Exclusión
Mariana del Rocío Aguilar Bobadilla

Engranaje y gestión participativa: una propuesta de gestión directiva en escuelas rurales unidocentes
Luis Alfredo Miranda-Calderón

A sala de aula como entre-lugar de cidadania e ação social: reflexões acerca de comunidades brasilei-
ras diaspóricas e desterritorializadas
Freire Schiffler, Michele; Silva Prado, Gisele

Política de formação continuada de professoras de jovens e adultos: história e memória em tempos de 
crise
Aquino, Fernanda Mayara Sales de

El impacto de algunos factores en el desempeño de las habilidades en los estudiantes de educación 
superior en México para 2016
Sánchez Lozano, José Alejandro; Morales Flores, Eudoxio

Branca Canto e Melo e seu protagonismo no I Congresso Internacional Feminista
Xavier, Libania; Marinho, Nailda

Lá vem o homem do saco: da ficção a realidade,  uma história de medo e preconceito
Sayonara Fernandes da Silva

Construir el común del conocimiento: hacia la universidad cooperativa, autogestionada y autónoma
Gun Cuninghame, Robert P. D.

Ações escolares em prol da formação de uma educação para paz
Maria José Marques Lima

As artes no desenvolvimento da criatividade: a experiência de uma oficina com alunos universitários
Sales Viana, Rebeca; Silva, Levi; Cardoso, Mário; Morgado, Elsa

Formação docente, descolonialidade e globalização: um estudo sobre as possibilidades educativas do 
mercosul educacional
Do Socorro Rodrigues de Abreu Ferreira, Franciscleide; Aristides de Oliveira Moli-
nari, Paula Maria

Tejido epistemológico desde las artes en el ámbito universitario
Jorge Luis Yangali Vargas

Mediaciones en el aula que tributan a la construccion de la identidad cultural 2006-2016
Prins Velasquez, Brunilda; Lago de Zota, Alejandrina; Petro Tinoco, Candelaria

Los otros migrantes: la movilidad por razón de estudios de Latinoamérica a España
Nuria del Alamo Gómez

Inclusão no ensino superior: políticas de ações afirmativas na universidade estadual de feira de San-
tana (uffs) na bahia
Silva de Carvalho Oliveira, Carina

Ensayos de convergencia del concepto de autonomía en Freire y Maturana: Una esperanza para la 
educación
Jennifer Caroline de Sousa

Chá com letras e filosofia: momento de resistência poética no instituto federal de mato grosso do sul
Celinei, Maria Celinei de Sousa Hernandes; Paula, Paula Emboava Ortiz

El encuentro con adolescentes rurales y la transformación de la mirada del profesor
Espino Rosendo, Holda María
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Las humanidades: un camino por recorrer en la educación superior
Lago de Vergara, Diana Elvira; Mestre de Mogollon, Gilma; Munera Cavadias, Liris

Empowering Women of Indigenous Cultures through a  Folkloric Arts Curriculum
Karl Lorenz

Experiencias históricas de renovación pedagógica en el contexto rural aragonés: un modelo inspirador 
para el mundo rural latinoamericano
Lorenzo Lacruz, Juan

Religiosidad en una escuela etnoeducativa
Munera Cavadias, Liris del Carmen; Lago de Fernandez, Carmen Cecilia; Lago de Ver-
gara, Diana Elvira

Uma tipologia de mídia impressa como forma de comunicação sobre a influenza a h1n1: politica de 
educação em saúde para 3ª idade
Negri Barbosa Gelfuso, Aline; de Souza Lehfeld, Neide Aparecida; Negri Barbosa, Eli-
zabeth Regina

Una perspectiva de la pedagogía social desde el pensamiento social latinoamericano en clave inter-
cultural
Peña, Adelina

Cultura escolar e território vivo: limites, tensionamentos e possibilidades
Silva Virginio, Alexandre

Experiências de inclusão, interculturalidade e inovação pedagógica no contexto do Ensino Superior: 
o caso da UFOP
Silva, Marcilene Magalhães da; Franco, Marco Antônio Melo; Torisu, Edmilson Mi-
noru; Ferreira, Carla Mercês da Rocha Jatobá

Conocer a quien conoce: Una propuesta anti hegemónica para la educación escolar en la perspectiva 
de Humberto Maturana
María Elena Infante-Malachias

Trayectorias académicas y laborales de mujeres que ocupan puestos de liderazgo universitario: el caso 
de la Universidad de Guadalajara en México
Castañeda Renteria, Liliana Ibeth; Parga Jiménez, María Felícitas; Musalem Enrí-
quez, Anisse Jacinta

Controle social sobre recursos financeiros descentralizados em Centros de Educação de Jovens e 
Adultos: a participação em questão
Bandeira Barcelos, Luciana

Contenido, Sentido y Educación: una aproximación sociológica sobre la construcción institucional de 
la desigualdad educativa
Cervantes García, Osvaldo Ramsés

Una cartografía para la Educación intercultural recíproca: la unidad enriquecida por la diversidad
Sagüés Silva, Alicia Fernanda

El enfoque educativo intercultural en la formación de los futuros formadores de la educación bási-
ca-México
María Guadalupe Ñeco Reyna

Los objetos de la Ciencia en los Laboratorios de enseñanza escolar básica
De la Riva Lara, María de Jesús; Paz Ruiz, Vicente

Reconfigurações do espaço-tempo escolar: mídias sociais  digitais e narrativas de resistência
Maria de Lourdes Rossi Remenche
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Políticas educacionais para os sujeitos do campo: uma análise do processo histórico a partir do mate-
rialismo histórico dialético
M. Fidelis, Lourival; C. Hoeller, Silvana; I. Farias, Maria; C. V. Fagundes, Maurício

Mídias, fronteiras e linguagens na educação e na escola: a contribuição das pesquisas interdisciplinares
Da Silva Moraes, Denise Rosana; Rosso Walker, Maristela

“Una escuela santafesina en territorio entrerriano”. Cotidianeidad escolar en un contexto rural-isleño
Romero Acuña, Macarena

O PIBID Geografia-PUC-Rio: experiências de impacto na educação básica
Correia, Luana

La educación comercial vs la educación doméstica de las mujeres mexicanas del siglo XX
Norma Ramos Escobar

Enseñanza de lengua y literatura en la formación docente de la Universidad de Brasília: panorama con 
dificultades, pero horizontes posibles
Alves, Janaína

A representação imagética e escrita por crianças do 3º ano do ensino fundamental, de Belém do pará, 
Brasil, da obra literária menina bonita do laço de fita
Lorena Bischoff Trescastro

Prácticas normalizadas e invisibilizadas de exclusión y violencia en la escuela primaria
Elizabeth Alejandra Nuñez Dorantes

Algumas inferências da Biologia do Conhecer em narrativas autobiográficas de professores em pro-
cesso de formação inicial
Vieira, Bruno César; Infante-Malachias, María Elena

Direito, direitos humanos e educação: do direito à educação proclamado à deontologia social de um 
paradigma epistemológico e político emancipatório no Brasil
Nunes, César Augusto; Rocha Soares, Leopoldo

Terra como princípio educativo
Cargnin-Stieler, Marinez; De Souza, Hellen Cristina; Mourad, Leonice Aparecida de 
Fátima Alves Pereira

O discente como agente construtor de novo modelo educacional
Lima, Damião

Estudos Feministas, EJA e Educação Profissional: interlocuções acerca da inserção feminina na rede 
federal de educação tecnológica
Maria José de Resende Ferreira

Aprendizajes culturales de estudiantes universitarios mediante la experiencia estética: adecuaciones 
didácticas desde la Educación Sensorial
Castañeda Díaz, Areli Adriana

Edmodo, educação ambiental e a rede sociotécnica: a formação do professor de educação física
Ribeiro, Sandro Jorge Tavares; Alves, Marcelo Paraiso; Martins, Cassio; Da Silva, 
Wesley Pinto; Eduardo, Janaína Rodrigues de Freitas Machado; Carvalho, Márglory 
Fraga de; Osugue, Gustavo Jun; Ferreira, Vitor; Menezes, Ellen Oliveira de; Mendes, 
Gilnei; Gorito, Alex dos Santos; Wenter, Michelle; Lombardi, Ana Chavão

Estudantes indígenas no ensino superior: espaços educativos e de resistência
Zacharias Rodrigues, Marinete Aparecida; Scalon Fachin, Viviane
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Internacionalização na educação superior e mobilidade estudantil: O vai e vem de jovens acadêmicos
Monteiro de Aguiar Pereira, Elisabete; Selpa Heizle, Márcia Regina; Moog Pinto, 
Marialva
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HISTÓRIAS DE PESQUISADORES (AS) NEGROS (AS) DA PÓS-
GRADUAÇÃO NO BRASIL 

Os estudos sobre relações raciais no Brasil contemporâneo têm se desenvolvido, nas 
últimas décadas, devido ao impulso de uma série de iniciativas nacionais sobre a condição da 
população negra no Brasil. A título de exemplo, podemos citar no plano internacional, a “I 
Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 
Xenofobia e a Intolerância Correlata”, com o objetivo de definir estratégias globais de 
combate ao racismo e à discriminação em suas distintas vertentes e manifestações, realizada 
em 2001. 

Para esta pesquisa utilizamos o conceito de raça que considera o conceito de raça 
como uma construção social com pouca ou nenhuma base biológica, mas que ganha sentido 
ao ser utilizado para orientar e compreender classificações sociais hierarquizadas. 
(GUIMARÃES,2003). No que se refere ao racismo que tem sido fartamente explicitado na 
literatura sobre as relações raciais (ESSED, 1991; MUNANGA, 2003; ROSEMBERG et al, 
2003; GUIMARÃES, 2005). Entende-se que em sociedades como a brasileira, o racismo se 
desenvolve estabelecendo uma separação que é feita a partir da cor/raça das pessoas, 
permitindo aos brancos ocuparem posições superiores na hierarquia social, enquanto os 
negros são mantidos nas posições inferiores, independentemente de sua condição 
socioeconômica ou quaisquer outros privilégios. Entende-se que, nas disputas cotidianas e 
gerais, o fato de ser negro cria barreiras para ocupar as melhores posições na hierarquia social.  
No Brasil existe uma Lei de cunho racial·, ou seja, esta Lei institui o Estatuto da Igualdade 
Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a 
defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às 
demais formas de intolerância étnica.  

Para Santos (2012), as diferenças raciais são mobilizadas na forma de verticalidades e 
hierarquias, produzindo e reproduzindo inequivocamente as desigualdades raciais. Enfatiza-
se que nas periferias pobres e com grande incidência da violência dos grandes centros 
urbanos no Brasil, o medo é vivenciado cotidianamente pela população, particularmente 
composta de negros (juventude), onde a distância entre os principais polos urbanos 
caracterizados pela melhor oferta de serviços (trabalho, universidades), por exemplo, 
provocava um sentimento de frustração diante da segregação e da impossibilidade de acesso 
aos principais bens e serviços oferecidos.   

I. MÉTODO 

Como o objetivo de compreender as trajetórias educacionais e quatros negros, 
titulados mestres na pós-graduação em São Paulo, duas mulheres e dois homens, realizamos 
uma pesquisa de caráter qualitativo (entrevista), procurou-se valorizar a fala do entrevistado, 
principalmente no que diz respeito enfrentamento das desigualdades sociais e raciais no 
sistema educacional brasileiro. Para análise deste estudo, utilizamos hermenêutica de 
profundidade (HP), proposta por J. B. Thompson (2011).  A metodologia da HP prevê três 
fases: análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e interpretação/reinterpretação. A 
primeira etapa da HP é a análise sócio-histórica, nessa etapa, objetiva-se reconstruir as 
condições sociais e históricas de produção e circulação das formas simbólicas. A escolha do 
corpus teve como intuito, dar visibilidade aos pesquisadores negros da pós-graduação. A 
titulação de mestre se justifica pela evolução do número de programa de mestrado e títulos 
concedidos no país, bem como no Estado de São Paulo.  Embora os números sejam 
expressivos, o mesmo não se pode dizer com relação à categoria cor/raça.   
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II. QUATRO HISTÓRIAS DOS PESQUISADORES NEGROS 1 

II.1 A história de Araújo  

O primeiro pesquisador é Araújo, natural de um povoado no alto sertão do Estado 
da Paraíba no Brasil, negro, 33 anos, solteiro, graduado em História, mestre e doutor em 
Ciências Sociais (Antropologia), professor e pesquisador e residente em São Paulo na época 
da entrevista. Araújo fez questão de situar seu território no munícipio de São Paulo e dar voz 
a “periferia”. 

Para quem conhece a topografia, a geografia da cidade de São Paulo, existe uma expressão 
muito utilizada pelo povo da periferia, que diz assim: “Dá ponte pra cá. Depois da ponte.”. 
É uma expressão tipicamente paulistana: “Você mora depois da ponte. Eu moro depois da 
ponte, em uma região historicamente estigmatizada (Araújo). 

 

A fala de Araújo nos remete a expressões concretas do racismo no espaço urbano, 
ou seja, é citado o espaço urbano como uma das formas para a compreensão do racismo. A 
situação socioeconômica e cultural da população negra no Brasil, que tem sido tratada como 
um denominador comum da pobreza das áreas periféricas das cidades brasileiras (RAMOS; 
CUNHA JÚNIOR, 2007).  

 Por um lado, trata-se de um problema de caráter específico e que merece 
considerações sociais, históricas e urbanas específicas. Por outro, as relações sociais contidas 
na rede de relações envolvendo a população negra brasileira, apresenta desigualdades sociais 
profundas, inseridas num processo histórico brasileiro de exclusão social, que inicia no 
período escravista e que permanece nos dias atuais. Entende-se que no Brasil a população 
negra vive em espaços geográficos, que pouco recebe políticas públicas.  

O entrevistado fez parte de sua formação educacional em escola pública na Paraíba 
- PB, da Educação infantil até o Ensino fundamental. Ele em sua trajetória, especialmente, 
na infância e juventude carrega em si o contexto religioso. Araújo foi seminarista. Esta 
passagem, de modo geral contribuiu para sua trajetória educacional.  

Encontramos na revisão de literatura autores que com suas linhas argumentativas 
procuraram interpretar a participação da Igreja católica no que tange os grupos sub-
representados (negros, pobres, indígenas) na sociedade brasileira. Autores reconhecem a 
contribuição da Pastoral do menor, vinculada a Igreja Católica, na proposta de buscar 
alternativas transformadora, global, unitária e integrada à situação da criança e do adolescente 
empobrecidos e em situação de risco na sociedade brasileira, promovendo a participação dos 
mesmos como protagonistas, como no caso do entrevistado (PRIORE, 2004).  

Em sua graduação em História, o entrevistado buscou colocar em prática tudo o que 
aprendera, passando a trabalhar como professor na Educação básica na rede de ensino no 
município de São Paulo. Fez concurso, foi aprovado, efetivou-se. Porém, logo após sua 
efetivação, surgiu outra oportunidade (bolsa de estudos para a pós-graduação junto a 
Fundação Ford) e, por conseguinte, teve que interromper o trabalho, como exigência do 
Programa de bolsas do qual havia sido contemplado. Findo o período da bolsa do mestrado, 
e a obtenção do título de mestre, o entrevistado voltou exercer o seu cargo de professor 
concursado. Mas novamente a sala de aula não era o seu destino certo. Ele novamente é 
contemplado com uma bolsa de estudos, agora de uma agência de fomento do Estado de 

                                                 
1 Utilizamos nomes fictícios para os entrevistados neste texto 
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São Paulo que lhe exigiu dedicação exclusiva para a pesquisa, e novamente, ele interrompe 
sua carreira de professor, para cursar o doutorado em Ciências Sociais (Antropologia) em 
uma universidade privada. A pesquisa foi sobre culturas afro-brasileiras, mais 
especificamente, religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda. 

Em síntese, notamos através dos relatos de Araújo, que às vezes, a construção de 
uma nova história só depende de uma boa oportunidade (Programa de ações afirmativas da 
Fundação Ford), esta ação, somada ao apoio da Igreja, foram os seus grandes apoios na sua 
trajetória educacional. No que tange as barreiras, ficou evidenciado, que além de sua condição 
socioeconômica, que de certo modo, foi alicerçada pela Igreja, outros obstáculos se fizeram: 
a defasagem no sistema educacional (Ensino fundamental); e o acesso ao nível superior.  

II.2 A história de Robson  

Robson estudou em três escolas, na verdade duas por maior tempo. Fez a primeira 
série da Educação básica em uma escola na região metropolitana de São Paulo, Osasco e 
quando ele se mudou de escola, estava terminando o segundo ano do Ensino fundamental. 
O entrevistado teve outra transferência de escola, devido a mudanças na legislação, isto é, os 
alunos até o quarto ano da Educação fundamental, deveriam estudar em uma escola, e os 
alunos de quinta série do Ensino fundamental, ao terceiro ano do Ensino médio, deveriam 
estudar em outra escola. Assim Robson realiza sua terceira mudança de escola.  

Robson contou sempre com o apoio da família, em especial da mãe, que sempre o 
acompanhou em sua trajetória educacional.  

A minha mãe sempre fez questão que a gente estudasse em boas escolas, porque ela 
valorizava a educação, ela dizia sempre que ela não tinha herança nenhuma para dar, que a 
gente teria que conquistar e que seria através da educação, então por isso ela brigou, chegou 
a dormir em porta de escola para efetuar nossas matriculas (Robson). 

 

O relato do entrevistado nos remete a autores como Piotto (2008), que frisam que a 
“herança familiar” é, pois, também uma questão de sentimentos. Mas para que essa 
transmissão ocorra são necessárias interações efetivas e afetivas. Isto é, não basta à 
escolarização do pai ou da mãe, é preciso que o detentor desse capital escolar esteja 
disponível, tanto objetiva, quanto subjetivamente, de forma a possibilitar as adequadas 
condições para que o capital possa ser herdado. Na ausência de capital cultural, o que as 
histórias relatadas mostram é que se cria no interior dessas famílias, um lugar simbólico de 
grande importância para o mundo escolar. Ou seja, interesses e valores demonstrados por 
pequenas ações do dia-a-dia.  Esse é um dos casos no qual são as características da 
organização familiar, em especial da figura materna, que explicam trajetórias escolares bem-
sucedidas como as de Robson, apesar das desigualdades sociais na sociedade brasileira.  

De modo geral, o entrevistado relata que em sua trajetória educacional, sempre teve 
bons professores e atentos à temática das relações raciais, mas observa que passou por 
situação de racismo no Ensino médio, na qual, inclusive, um dia se recusou a entrar em sala 
de aula. Fora dos “muros escolares” o racismo também aconteceu. 

A questão de uma violência policial se tornou muito forte na minha vida, no período que eu 
ia a show de rap, eu sabia que seria parado, mas não sabia como seria parado, passei por 
algumas situações de violência, algumas mais forte do que as outras, às vezes eram só tapas 
mesmo, só que violência muito forte física foi uma vez só, que foi em um show inclusive, no 
Palmeiras (Robson).  
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Para Guimarães (1995), o desafio mais crítico para aqueles que lutam contra o 
racismo no Brasil está justamente em convencer a opinião pública do caráter sistemático e 
não casual dessas desigualdades. Mostrar a sua reprodução cotidiana através de instituições 
públicas e privadas. Só assim pode-se esperar levantar o véu centenário que encobre as 
dicotomias elite/povo, branco/ negro na sociedade brasileira.  (GUIMARÃES, 2005). 

Na faculdade, no curso de História, o entrevistado não teve problemas no que se 
refere ao racismo. Entretanto, Robson relata que sua motivação para o estudo de História, 
pode ter sido motivada, por discussões que travava com uma antiga professora de História 
que passou por sua trajetória educacional.  

Na pós-graduação, o entrevistado opta pelo curso de História no mestrado em 
universidade pública da região sul do país e se mudou para lá, em casa de familiares. Robson 
comenta que trabalhou todo o ano de 2007. Na época, era professor eventual na rede 
estadual. Com apoio de diversas pessoas e muito esforço pessoal e acadêmico, conseguiu 
uma bolsa de estudos para realizar o mestrado. O entrevistado na época, contou com apoio 
familiar e de professores da sua universidade até conseguir a bolsa de estudos.  

Segundo Cunha Júnior (2003), para os negros que conseguem ultrapassar as barreiras, 
e ingressarem na pós-graduação, se deparam com outro obstáculo. Para os que entram, não 
há orientadores suficientes que conheçam os temas, o que impõem dificuldades ao projeto 
de pesquisa e a trajetória do aluno. Muitas vezes, não há grupos de estudos ou disciplinas que 
dariam sustentação ao projeto. Nota-se que o problema é grave, mais grave ainda é que nada 
disso tem sido questionado pela sociedade democrática acadêmica. 

II.3 A história de Lili  

Lili, se autodeclara negra (parda), tem 38 anos, solteira, paulista. Doutoranda em 
História. Mestra em Psicologia Social, jornalista com bacharelado em Comunicação Social, 
formadora junto ao Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais e gestora cultural. 
Tem atuado principalmente com os seguintes temas de pesquisa: lutas culturais, narrativas 
audiovisuais, tradições de matrizes orais, identidade afrodescendente no Brasil e na diáspora 
africana, cultura afro-brasileira e educação para as relações étnico-raciais. 

Lili é filha do meio de um casal inter-racial, de um pai branco-indígena, e mãe negra-
indígena. Aos onze anos, Lili, inicia uma nova etapa em sua vida, deixa a escola pública e 
passa a frequentar uma escola particular de tradição católica no munícipio de São Paulo. Foi 
para a entrevistada um difícil recomeço.  

Essa transição foi muito difícil para mim, a sensação de não identificação, de ser colocada 
em um lugar e um ambiente em que eu não tinha a menor afinidade, tanto pela classe 
econômica dos estudantes da escola particular, como por causa da cor (Lili). 

 

A entrevistada em seus relatos traz à tona a fase da adolescência, o período em que 
o circular, ir e vir, fora muito importante para ela.  Assim, na fase da adolescência era próprio 
da entrevistada ansiar por oportunidades, formular projetos de vida adulta, deixar-se fascinar 
pela liberdade, sonhar com experiências de realização no trabalho, nas amizades, na 
sociedade. Entende-se que não existe uma maneira única de ser adolescente. Cada um 
constrói, a sua maneira, um modo de ser, de agir, de confabular e de fazer sua história, dentro 
de uma circunstância dada. O sentido existencial do adolescente está em formação, o que o 
faz necessitar de coisas concretas e de sonhos.  

Se, de um lado, no período da adolescência a entrevistada tinha expectativas, de 
outro, as instituições, o mercado de trabalho, a família e a sociedade, também têm seus 
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projetos. Entendemos que em linhas gerais, a dificuldade do adolescente na sociedade 
contemporânea é muitas vezes, integrar essas dimensões, uma vez que sua subjetividade se 
constrói, e, é construída no conjunto das relações sociais e de acordo com seu modo de 
assimilar e de responder às solicitações objetivas do cotidiano e da história.  

A entrevistada na construção de seu projeto de vida adulta ingressa no ensino 
superior, em uma faculdade privada (fundação), a mensalidade era bem abaixo do mercado. 
Lili ingressa no mercado de trabalho na área de jornalismo, jornalismo cultural, que era a área 
em se identificava mais, e no jornalismo cultural, a área de cultura negra realmente se fez a 
área de opção, porém Lili percebeu que não iria sobreviver em uma área de cultura negra 
porque os veículos que tinham uma seção sobre o tema eram muito poucos. 

Assim, Lili fez uma especialização na área de jornalismo cultural, mas, já sabendo que 
queria trabalhar com cultura negra, e no jornalismo seria difícil. A área de educação se abriu 
para ela, então entrou como educadora em um Museu. Na época a entrevistada havia 
pesquisado cultura negra na especialização. Há um consenso de que, na sociedade do 
conhecimento e da informação, a escolarização tem valor inquestionável, porque é capaz de 
proporcionar ao indivíduo experiências e informações de sua cultura. Mas como conciliar 
profissionalização e estudos? Quais estratégias utilizar?  

Nesse sentido, a estrutura socioeconômica que a minha família desenvolveu me ajudo. Mas, 
vivi muita incerteza também econômica, financeira, muita oscilação, muita conta vermelha 
no banco, etc. (Lili). 

 

Na sociedade contemporânea marcada pela transitoriedade, repletas de sinais 
confusos para os indivíduos e propensa a mudar com rapidez e de forma imprevisível, 
mesmo aqueles que conseguem superar todas as dificuldades e terminar uma faculdade, não 
têm garantia de emprego, particularmente em um cenário de profunda desigualdade social, 
em que grande parte de sua população é excluída dos direitos que lhes são garantidos 
constitucionalmente (educação, saúde), entre outros, especialmente os de grupos sub-
representados (negros, indígenas), segundo um processo marcado por um racismo estrutural 
e simbólico, que vem de longa data. Nota-se que historicamente, os temas de interesse da 
população negra não são assuntos recorrentes no jornalismo brasileiro. O não 
reconhecimento das demandas específicas desta população, o uso frequente de estereótipos, 
a ausência de imagens positivas e a pouca produção de notícias com foco na temática racial 
são alguns dos desafios que o jornalismo brasileiro precisa enfrentar. Temas como ações 
afirmativas, saúde da população negra, juventude negra, intolerância religiosa, entre outros, 
são objetos raros nas pautas das redações, onde o racismo ainda persiste como fator 
responsável pela não visibilidade de temas específicos sobre a população negra na mídia 
brasileira. Há setores que ainda fazem coberturas jornalísticas pouco consistentes sobre a 
temática negra, desfocadas da realidade e de forma sazonal. A ausência de jornalistas negros 
nas redações acentua o problema, e reflete as desigualdades raciais no Brasil.  

II.4 A história de Cristina  

Cristina é negra, 33 anos, paulistana, casada, graduada, enfermeira, especialista, 
mestra, pesquisadora e doutoranda na área da Enfermagem.  Para ela, apesar de o ponto de 
partida de negros e pobres ser diferente no ingresso para a universidade, no sentido de estar 
em desvantagem, o desempenho requerido na linha de chegada é o mesmo para todos. Para 
Cristina o sonho acadêmico iniciou quando ela descobriu que existia a universidade pública. 
A entrevistada é filha de nordestinos (Bahia), que vieram para São Paulo. Sua mãe na época 
com dezesseis anos trabalhou como empregada doméstica. Hoje com cinquenta e oito anos 
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a mãe de Cristina, continua trabalhando como diarista. No que se refere à figura paterna de 
Cristina, ele trabalha a mais de trinta anos como motorista de ônibus. 

É isso, eles são retirantes nordestinos, a gente morou em favelas, eu nasci em favela, nasci ali 
naquela favela do córrego das Águas Espraiadas, onde o Maluf construiu uma avenida em 
cima ali, mas ainda tem um pedacinho de favela lá, tenho muitos conhecidos morando lá 
ainda. Eu nasci lá, e com uns quatro anos de idade nós fomos para Bahia, meu pai foi tentar 
viver lá um tempo. Ficamos um ano e meio lá, mas não deu certo e voltamos para São Paulo, 
e desde então a gente vive aqui em São Paulo (Cristina). 

 

Para melhor compreendermos o processo de imigração na cidade de São Paulo, vale 
ressaltar que por volta de 1950, já com os fluxos de imigração estrangeira, bastante reduzidos 
e, ao mesmo tempo, em fase de grande impulso industrial, a cidade de São Paulo passou a 
atrair contingentes populacionais de outros Estados do Brasil, transformando-se então no 
maior polo de migração interna.Foram mais de três milhões de pessoas, trabalhadores e suas 
famílias que chegaram a São Paulo entre 1950 e 1980. O Estado de São Paulo é o mais 
populoso entre os demais Estados brasileiros, tem aproximadamente 44,4 milhões de 
habitantes - 21,7% da população total do país.  Estima-se que São Paulo, maior cidade do 
Brasil, é hoje o mais poderoso polo de atividades terciárias do país e sua população se 
aproxima da cifra dos 11.250.503 milhões de habitantes, distribuídos pelos 1.509 km2 de seu 
município, que se divide em 31 subprefeituras e estas, em 96 distritos (IBGE). Mas no que 
tange a população negra, seja na cidade de São Paulo ou em outros centros urbanos no país, 
notamos na esteira de Cunha Júnior (2001-2007) que quesitos de desigualdades sociais 
incidem diretamente sobre essa população no espaço urbano.  

Entre um curso e outro, o trabalho sempre esteve presente na vida de Cristina.  No 
que tange especificamente a profissão de enfermeira, vale ressaltar alguns autores que 
discutem o tema, por exemplo, Nauderer e Lima (2005), sublinham que as informações sobre 
a imagem da enfermeira evidenciadas na literatura, vão em direção à história da Enfermagem 
como profissão e à sua evolução, relacionadas ao momento histórico, particularmente ao 
papel da mulher em cada época.  

Na literatura sobre relações raciais, no que tange a profissão de enfermeira/o, 
apreendemos com Bonini (2010), que a enfermagem na sociedade contemporânea é 
reconhecida como uma profissão que constitui importante campo de conhecimento e 
pesquisa, mas não somente no que tange a biologia, mas também no social. Bonini (2010), 
ao descrever as questões da identidade do ser enfermeiro negro formado pela Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo, através da análise de situações de preconceito 
vividas por esses enfermeiros frente a sua escolha profissional, sua formação acadêmica e a 
sua inserção no mercado de trabalho, assinala que a Escola de Enfermagem da USP formou, 
no período de 1947 a 2006, 2.886 enfermeiros, dos quais, 128 se declararam como não 
brancos. Isto é, 4,4%. Bonini (2010) conclui no que se refere ao racismo que a dinâmica do 
racismo na enfermagem precisa ser melhor pensada e rediscutido na academia por 
professores, alunos, profissionais da área, bem como em entidades de classe.  Percebe-se que 
a dinâmica do racismo se apresenta de maneiras diversas e se estende a subjetividades. 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao discutir o processo de desigualdades sociais e raciais os entrevistados indicam três 
ordens complementares relacionadas ao racismo brasileiro: concentração diferencial racial na 
distribuição de renda; segregação espacial de populações negras nos espaços geográficos 
brasileiros (plano material); práticas preconceituosas que ocorrem dentro e fora da escola 
(plano simbólico). Para os entrevistados e para nós, é necessário avançarmos na discussão 
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sobre a formação educacional da população negra. Pois as desigualdades sociais que vigoram 
na sociedade contemporânea no Brasil têm fortes raízes históricas.  

Apesar das evidências históricas de desigualdades no sistema educacional apontadas 
nesta pesquisa, assim, não podemos perder nossa capacidade de pensar criticamente e de 
lutar por uma ordem social mais justa e igualitária. A discussão perpassa o “fenótipo”. 
Implica enfrentamento, resistência, além de um comprometimento ético/político e um 
ativismo acadêmico como ferramentas para a superação do racismo na sociedade brasileira.  

Nossas análises apontam ainda a necessidade de ampliação de políticas públicas no 
sistema educacional, rumo à equidade, bem como o monitoramento e avaliação de ações já 
iniciadas. Ademais, o relato das dificuldades enfrentadas pelos entrevistados nos auxilia a 
pensar em um possível cenário de oportunidades e de desafios para esta nova geração de 
negros que caminha para a mobilidade educacional, uma geração que busca um cenário de 
novas possibilidades estruturais que pretende promover a equidade.  

Apreendemos que os entrevistados superaram barreiras, criaram oportunidades para 
combater os estereótipos, o racismo, e as desigualdades sociais, criando aberturas a partir de 
sua rede de apoios para permanecerem no sistema educacional, apesar da defasagem de 
currículos e programas, grades de disciplinas e falta de orientadores para o tema das relações 
raciais insuficientes; defasagem de conteúdo frente ao sistema de vestibular; silêncio 
instaurado no que se refere ao racismo, violência escolar.  Se de um lado a escola reproduz 
as mazelas sociais, por outro é também uma escola que transforma essas mazelas e cria 
condições de mudança para o sujeito.  
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