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Subtítulo

Diáspora Musical Centro-Africana no

Brasil: diálogos entre História Social,

Filosofia e Etnomusicologia

Sala DM 43 Oferecimento DAC Quinta-

feira das 14 às 17

Ementa Estudo da música a partir de suas relações com contextos históricos e sócio-culturais. Introdução à

disciplina que busca compreender possíveis nexos entre o domínio da música e a cultura, apoiando-se

principalmente na perspectiva antropológica.

Créditos 3 Hora Teórica 30 Hora Prática 0 Hora Laboratório 0

Hora Estudo 0 Hora Seminário 15

Docentes

Cacá Machado

Critério de Avaliação

1. Atividade em sala (leituras, discussões, debates, etc.).

2. Seminário: Realizar um seminário de livre escolha a partir dos textos das aulas na data determinada.

3. Trabalho final: Entregar no final do semestre trabalho que relacione os projetos de pesquisa individuais com

os temas discutidos no curso. O trabalho deverá ser entregue em formato PDF com capa, título, data, nome do

aluno e do orientador (data será informada no 1o. dia de aula) nos emails: mukandacultural@gmail.com e

cmachado@unicamp.br

4. Presença: Cumprir 75% de presença nas aulas.
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Conteúdo

Aula 01 – Apresentação do programa, das principais perspectivas teóricas e atividades do curso.  

Módulo I – África Central: Sociedades, Cosmovisões e Musicalidade

Aula 02 – Culturas artísticas africanas e afro-diaspóricas.

Aula 03 – Estados e sociedades na África Central ocidental entre os séculos XVI e XIX.

Aula 03 – Filosofias espirituais centro africanas e cosmovisão Bakongo.

Aula 04 – A gênese do cristianismo centro-africano.

Aula 05 – Artes de corte e iniciações: mukanda, insígnias e poder simbólico.

Aula 06 – Instrumentos e musicalidades centro-africanas do século XVI ao XIX.

Módulo II – Diáspora Centro-Africana no Brasil

Aula 07 – Tráfico atlântico e formação das nações diaspóricas: Congos, Angolas e Moçambiques.

Aula 08 – Filosofia espirituais centro-africanas no Brasil.

Módulo III – Musicalidades centro-africanas no Brasil

Aula 09 – Musicalidades centro-africanas no Brasil (I): leitura geral



Aula 11 – Musicalidades centro-africanas no Brasil (II): cordofones e lamelofones

Aula 12 – Musicalidades centro-africanas no Brasil (III): o Jongo

Aula 13 - Musicalidades centro-africanas no Brasil (IV): os reinados de congos e moçambiques

Metodologia

O estudo da diáspora musical africana revela aspectos centrais da formação cultural do Brasil e das

Afroaméricas. Ao observar as transformações e permanências das práticas sonoras africanas em diferentes

contextos históricos, é possível compreender os modos pelos quais as populações negras protagonizaram a

criação de tradições musicais, filosóficas e espirituais. O curso assume uma abordagem analítica

transdisciplinar, dialogando com a história social, etnomusicologia, antropologia, filosofia africana e estudos

culturais.

Observação


