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NOTAS DO AUTOR

Estabelecer e reconhecer outras perspectivas educacionais para uma compreensão do tráfico, da escravidão e 
da diáspora africana como elementos formadores da configuração do mundo contemporâneo constituem 
pressupostos básicos para traçar um contexto mais adequado do papel das culturas de matriz africana na 
formação do território e do povo brasileiro. Não podemos perder de vista que entre os principais entraves ao 
desempenho da população de matriz africana na nossa sociedade, se destaca a inferiorização deste na escola e, 
a raiz dessa desigualdade estaria na pré-escola. Primeiro, são os livros didáticos que ignoram os afro-brasileiros 
e os povos africanos como agentes ativos da formação geográfica e histórica do Brasil. Em seguida, a escola tem 
funcionado como uma espécie de segregadora informal. A ideologia subjacente a essa prática de ocultação e 
distorção das referências afro-brasileira tem como objetivo não oferecer modelos relevantes que ajudem a 
construir uma auto-imagem positiva, nem dar referência a sua verdadeira territorialidade e sua historicidade aqui 
e, sobretudo, na África. O Mapa Temático Educacional: Geopolítica da Diáspora África – América – Brasil. 
Séculos XV – XVI – XVII – XVIII – XIX: Cartografia para Educação, busca trazer elementos para colaborar na 
construção de outras referências geográficas das populações de matriz africana no mundo, sobretudo na 
América. O documento cartográfico de apoio ao processo  educacional traz  subsídios para uso nos distintos 
níveis formais de ensino, principalmente na transmissão dos conteúdos de Geografia e de História. Importante 
não perder de vista que a África foi o centro do mundo nas articulações territoriais, econômicas e demográficas 
durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX e, o Brasil pela sua posição privilegiada no Oceano Atlântico e em 
relação ao continente africano, vai deter os registros mais significativos nos quase quatro séculos das dinâmicas 
coloniais com base no sistema escravista. Dessa forma, o mapa temático possibilita trazer estas referências 
geopolíticas para auxiliar no processo de valorização da África e explicação da formação territorial e populacional 
brasileira no sistema escolar. É relevante lembrar que uma parte significativa do preconceito no Brasil em relação 
à população e às matrizes de referência Áfricana, está no desconhecimento do continente africano. Esta é uma 
questão estrutural pendente na formação da nossa cidadania, ainda limitada e mutilada. O produto reconstitui 
espacialmente os principais componentes da dinâmica do sistema escravista global, que provocou 
deslocamentos humanos e culturais e transformações territoriais profundas no “mundo conhecido” até o século 
XV. O mesmo está composto por 25 (vinte e cinco) elementos na sua legenda em cores (com informações 
lineares, pontuais e zonais). A cartografia dos fluxos utilizada no processo de representação gráfica das 
interpretações dos contextos geopolíticos seculares, constitui uma simulação do movimento de um lugar para 
outro, ou seja, aponta as direções e/ou rotas do movimento territorial. Os principais eixos temáticos tratados são 
os seguintes: as grandes unidades étnicas dos povos africanos; os sentidos dos grandes deslocamentos 
seculares africanos para várias partes do mundo, principalmente a América (Novo Mundo); referências dos 
principais portos e cidades que se estruturaram e enriqueceram com o “tráfico negreiro”; os movimentos dos 
produtos tropicais e outras mercadorias envolvidas na implementação do “capitalismo brutal e primitivo”; as 
extensões dos espaços de grande importação forçada das populações africanas; as grandes organizações 
quilombolas e os espaços com registro de movimentos sociais contra o sistema opressor dominante ao longo de 
quatro séculos. O mapa temático faz referência ainda, aos movimentos espaciais das parcelas de seres humanos 
africanos e de ascendência que voltaram ao continente africano após a abolição da escravatura nos estados 
coloniais na América, os denominados “retornados”. Utilizamos na representação do mapa mundi uma imagem 
de satélite pancromática na projeção cartográfica adaptada de Arno Peters, que possibilita a manutenção das 
proporções reais das terras emersas, evitando assim distorções significativas nos continentes e uma 
compreensão das relações dos atores e agentes nas relações geopolíticas. Devido ao espectro temporal do 
mapa educacional a sua toponímia faz referência a distintos momentos históricos, fato que possibilita um 
contexto historiográfico na cartografia geopolítica dos deslocamentos seculares África – América – Brasil. Na 
organização desse mapa temático, buscamos ordenar eixos temáticos que “conversassem” entre eles, com o 
cuidado de questionar uma concepção linear e restritiva dos processos e fatos geográficos - cartográficos.Por ser 
o mapa um relevante instrumento auxiliar e estimulador nas experiências de transmissão de conteúdos 
territoriais, preconizamos a sua utilização como referência para a confecção de outros mapas derivados, mais 
simplificados. Nas páginas a seguir mostramos em mapas mundi independentes, os elementos básicos da 
legenda com seus temas desagregados e, portanto, uma condição mais específica e esclarecedora da 
informação espacial mesurada. A premissa é não restringir as possibilidades do trabalho do (a) educador (a), e 
um dos caminhos, continua sendo, a elaboração do seu próprio material instrucional. Dentre dos vários eixos 
temáticos representados, a amplitude das questões tratadas e a escala de mapeamento fizeram com que os 
temas fossem abordados de maneira abrangente, restringindo o seu nível de detalhe, mas atendendo aos 
propósitos da publicação, ou seja, trazer à luz contextos espaciais de referência mundial dos deslocamentos da 
África para direções distintas do mundo. Reconhecemos que existem outros eixos temáticos que poderiam estar  
contemplados na documentação cartográfica elaborada, entretanto, nesse universo de carência e de 
disponibilização precária de informações que tratam da questão geográfica africana e afro-brasileira, esta 
cartografia geopolítica escolar junta-se aos esforços de inúmeros pesquisadores e pesquisadoras que tentam 
contribuir para a discussão de uma política educacional no país em que a questão racial seja tratada com mais 
propriedade e seriedade. Finalmente, lembramos que um mapa não é o território! Mas, nos produtos da 
Cartografia e da Geografia estão as melhores possibilidades de representação e interpretação gráfica da história, 
das dinâmicas do espaço e das referências territoriais dos seres humanos.     
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BRASIL COLONIAL BRASIL IMPERIAL BRASIL REPUBLICANO
 Em 1494, seis anos antes de ser “descoberto”, 
o Brasil já tinha seu território delimitado. 
Portugal e Espanha haviam assinado o Tratado 
de Tordesilhas, pelo qual todas as terras que 
viessem a ser descobertas até um determinado 
ponto da Terra seriam portuguesas e, a partir 
dali, espanholas.

Mas os brasileiros nunca respeitaram o Tratado. 
Desde o  começo,  os  bandei rantes ,  
interessados em encontrar ouro e pedras 
preciosas, e os missionários, interessados em 
catequizar os índios, avançaram além dos 
limites estabelecidos e fizeram o Brasil crescer. 
As novas fronteiras foram reconhecidas pela 
Espanha nos Tratados de Utrech (1713) e de 
Madri (1750). No ano de 1817, Dom João VI 
mandou invadir o Uruguai (transformado em 
“Província Cisplatina”, em 1821), e o Brasil 
cresceu mais um pouco.  

Em 1828 o Brasil Imperial «perdeu» o território 
do Uruguai. Após a Guerra da Tríplice Aliança, 
em 1872, ocorreram ajustes na fronteira do 
Mato Grosso com o Paraguai ( tratado bilateral). 
Em 1895, o território das Missões é 
definitivamente incorporado da disputa com a 
Argentina. Em 1903, com a assinatura do 
Tratado de Petrópolis, o Acre é comprado da 
Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas, além 
da construção de uma estrada de ferro. Também 
foi cedida a esta uma área entre o Acre e o Mato 
Grosso. Outras questões fronteiriças resolvidas 
por arbitramento foram as questões do Amapá 
(1897) e da Guiana (1904). Por fim, em 1907, foi 
incorporado pelo Brasil, através do Tratado de 
Bogotá, um território existente entre a Colômbia 
e  a  Ve n e z u e l a ,  r e m a n e s c e n t e  d o  
desmembramento da Grã-Colômbia, em 1831. 
Desde então, o mapa do Brasil não mudou mais.  
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PREDOMINANTE CONGO - ANGOLA (BANTU)

TRATADO  DE MOÇAMBIQUE
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SÉC. XVII  (Grão Pará); XIX / XX (Bahia)
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DINÂMICA DO TRATADO ESCRAVISTA DE
MOÇAMBIQUE. SÉCULO XIX

DINÂMICA DO TRATADO ESCRAVISTA DA COSTA
DA MINA. SÉCULO XVIII
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SÉCULOS XVII-XIX
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DA PRATA. SÉCULO XIX
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FLUXOS DAS POPULAÇÕES AFRICANAS E AFROBRASILEIRAS
DA BAHIA PARA O SUDESTE, SUL E CENTRO DO BRASIL
(1a. METADE DO SÉCULO XX)
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SEGUNDO VETOR DO FLUXO DE CAPOEIRISTAS
BRASILEIROS (EUA-CANADÁ-MÉXICO PROCESSO
D E  E X P A N S Ã O  C O N S O L I D A D O )
LÍNGUAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL.
EXPANSÃO: SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

PRIMEIRO VETOR DO FLUXO DE CAPOEIRISTAS
B R A S I L E I R O S  ( E U R O P A  -  C O N T E X T O
D E  E X P A N S Ã O  J Á  S A T U R A D O )
L Í N G U A S :  O  I N G L Ê S ,  F R A N C Ê S ,  A L E M Ã O ,
PORTUGUÊS, POLONÊS, ESPANHOL, DENTRE OUTRAS.
EXPANSÃO: INÍCIO DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX.

VETOR DO 
D O S  C A P O E I R I S TA S  B R A S I L E I R O S  ( Á F R I C A -  E M  
P R O C E S S O  D E  D I N A M I Z A Ç Ã O  E  E X P A N S Ã O )
LÍNGUAS: PORTUGUÊS, INGLÊS, FRANCÊS, YORUBÁ, KICONGO,
SWAHIL I ,  DENTRE OUTRAS L ÍNGUAS AFRICANAS.
EXPANSÃO: FINAL DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

RESGATE H ISTÓRICO E  TERRITORIAL

VETOR DO EXTREMO ORIENTE EM PROCESSO
DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO (CHINA, JAPÃO, 
I N D O N É S I A ,  C O R É I A ,  F I L I P I N A S )  L Í N G U A S :  
PORTUGUÊS,  INGLÊS,  JAPONÊS,  COREANO,
MANDARIN, DENTRE OUTRAS LÍNGUAS ORIENTAIS.
EXPANSÃO: FINAL DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

V E TO R E S  D O  F L U X O  D E  C A P O E I R I S TA S
B R A S I L E I R O S  N A  A M É R I C A  L A T I N A
(CONTEXTO DE EXPANSÃO CONSOLIDADO)
LINGUAS: ESPANHOL, CASTELHANO E PORTUGUÊS.
EXPANSÃO: SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

V E TO R E S  D O  F L U X O  D E  C A P O E I R I S TA S
B R A S I L E I R O S  N A  A M É R I C A  L A T I N A
(CONTEXTO DE EXPANSÃO CONSOLIDADO)
LÍNGUAS: ESPANHOL, CASTELHANO E PORTUGUÊS.
EXPANSÃO: SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

OCEANO ATLÂNTICO

(*) TOMANDO COMO PREMISSA QUE OS CRITÉRIOS ATUAIS DE AFERIÇÃO DA

POPULAÇÃO COM ASCENDÊNCIA AFRICANA NO BRASIL ESTA SUBESTIMADO,
AGRUPAMOS A POPULAÇÃO PARDA, QUE APRESENTA GRAUS DIFERENCIADOS
DE MATRIZ AFRICANA COM A POPULAÇÃO RECENSEADA COMO PRETA,
PARA NOS APROXIMARMOS NUMERICAMENTE DA POPULAÇÃO
AFROBRASILEIRA CONTEMPORÂNEA.
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® SÍTIO DO MOVIMENTO SOCIAL NEGRO ORGANIZADO PELO
ALMIRANTE JOÃO CÂNDIDO - 1910 (REVOLTA DA CHIBATA)

CRIAÇÃO DO TEATRO EXPERIMENTAL NEGRO (TEN). 1944
RIO DE JANEIRO - RJ

FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS. 1832
SALVADOR - BA (1a. ORGANIZAÇÃO CIVIL NEGRA DO BRASIL)
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