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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Panorama histórico-analítico da formação da África contemporânea.

2. Conhecimento colonial e estudos africanos.

3. Negritude, Pan-Africanismo, Socialismo e Lutas de libertação nacional.

4. Interpretações sociológicas contemporâneas sobre África.

5. Modernidade, democracia, vida urbana na África contemporânea.

6. Relações entre o Brasil e África  
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