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Plano de Ensino 

1. Ementa:  Matéria aberta que tem como objetivo a discussão de temas emergentes e 

contemporâneos em política social, o debate de pesquisas ou estudos temáticos na área da 

política social e o aprofundamento de temas e questões específicas no campo da política social. 

 Nesse contexto o curso visa fornecer uma visão geral da imigração para o Brasil, mas 

também da emigração do Brasil. É importante entender os vários “fatores de repulsão e atração” 

nos dois casos e o impacto de fenômenos como a industrialização e a globalização. Assim, 

estudaremos a emigração da Europa, a mobilidade resultando de guerras, crises políticas e 

econômicas no espaço da América Latina e a migração interna na segunda metade do século 

XX. Concluiremos discutindo a realidade no início do século XXI e o lugar do Brasil como 

país receptor. 

 

2. Objetivo: Com foco nas características particulares de cada movimento, o curso tem como 

objetivo analisar os debates sobre noções como migrantes voluntários, refugiados e migrantes 

forçados e o impacto de fatores econômicos, políticos e ambientais nos movimentos 

populacionais. Além disso, discutiremos as políticas de acolhimento visando a integração e 

assimilação dos imigrantes e o problema da exclusão. 

  

3. Conteúdo:  

3.1. A migração para o Brasil durante a República Velha 

3.2. Políticas migratórias no período de Pós-Segunda Guerra Mundial   

3.3. Migração interna 

3.4. Emigração brasileira 

3.4. Mobilidade no início do século 21 

3.5. Recepção de refugiados no Brasil 
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4. Metodologia: Aulas expositivas com debate dos textos previstos na bibliografia, sendo 

obrigatória a leitura indicada pelos/as alunos/as. É pré-requisito da disciplina a participação 

qualitativa, com leitura, discussão dos textos indicados e a apresentação de um texto por cada 

aluno. 

 

5. Formas de avaliação: Um ensaio e uma apresentação de um artigo ou livro na aula: 

(sendo a Ensaio = 50%; Apresentação = 30% e Participação na aula= 20%). Não haverá 

prova. 
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7. Cronograma de Atividades 

Aula 1 (12/03/2020) 

Apresentação do Plano de Ensino, discussão sobre desenvolvimento da disciplina, conteúdo 

programático e avaliação.  

 

Aula 2 (19/3)  

Teorias sobre migração 

Texto base: SANTOS, Mauro Augusto dos; BARBIERI, Alisson Flávio; CARVALHO, José 

Alberto Magno de; MACHADO, Carla Jorge. Migração: uma revisão sobre algumas das 

principais teorias. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2010, pp. 11-24. 

Texto complementar: CASTLES, Stephen. “Entendendo a migração global. Uma 

perspectiva desde a transformação social”, REMHU - Revista Interdisciplinar da Mobilidade 

Humana, vol. 18, num. 35, julho- dezembro, 2010, pp. 11-43. 

 

Aula 3 (26/3)  

A migração para o Brasil I 

Texto base:  Imigração. In História Geral da Civilização Brasileira, T. III, O Brasil 
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Republicano, Vol. 9, Sociedade e Instituições (1889-1930), Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2006, pp. 104-146. 

Texto complementar: SANCHEZ, Blanca. “The Other Europeans: Immigration into Latin 

America and the International Labour Market (1870-1930)”. Journal of Iberian and Latin 

American Economic History, Ano XXV, Inverno 2007, No 3, pp. 395-426. 

 

Aula 4 (2/4)  

A migração para o Brasil II 

Texto base: SEYFERTH, Giralda. “Colonização, imigração e a questão racial no Brasil”. 

Revista USP, São Paulo, n.53, março/maio 2002, pp. 117-149. 

Texto complementar: OLIVEIRA, Marcio de. “Políticas de imigração na Argentina e no 

Brasil, 1886-1924: semelhanças e diferenças”. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História 

–ANPUH, São Paulo, julho 2011, pp. 1-17. 

 

Aula 5 (9/4)  

Migrantes e refugiados no período de Pós Segunda Guerra Mundial 

Texto base: FISCHEL DE ANDRADE, José H. “O Brasil e a organização internacional para 

os refugiados (1946-1952)”. Revista Brasileira de Política Internacional, 48 (1), 2005, pp. 

60-96. 

Texto complementar: MATTOS, Shirley Eliany Rocha; VIC, Fabiana Santos Oliveira; VIC, 

Nádia Vieira Simão. “Imigração em Goiás: as comunidades chinesa e portuguesa em 

Anápolis”.  

 

Aula 6 (16/4)  

Política migratória do Brasil  

Texto base: CAVALCANTI, Leonardo. “Novos Fluxos Migratórios para o Mercado de 

Trabalho Brasileiro. Desafios para Políticas Públicas”. Revista da Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (Anpege). v.11, n.16, jul-dez. 2015, pp. 21-35. 

Texto complementar: LOPES PATARRA, Neide; FERNANDES, “Duval. Brasil: país de 

imigração? “. Revista Internacional em Língua Portuguesa, III Série, nº. 24, 2011, pp. 65-96. 

 

Aula 7 (23/4)  

Migração interna no Brasil 

Texto base: BAENINGER, Rosana et al. “Rotatividade migratória: um novo olhar para as 
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migrações internas no Brasil”. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 

Ano XX, No 39, jul./dez. 2012, pp. 77-100. 

Texto complementar: MONDARDO, Marcos. “Mesclando fronteiras no Mato Grosso do Sul: 

considerações preliminares sobre o devir da multi/transterritorialidade “gaúcha””. Ensaios de 

Geografia, v. 1, n. 1, 2012, pp. 7-30. 

 

Aula 8 (30/04)  

A emigração brasileira  

Texto base: DE RENÓ MACHADO, Igor José. “Brasileiros no exterior e cidadania (1980-

2005)”. Revista TOMO, no. 26, 2015, pp. 211-245.  

Texto complementar: OLIVEIRA, Maria João. “Inscrições no espaço social: os Imigrantes 

brasileiros no grande Porto”. Sociologia & Antropologia. v. 7, n. 2, 2017, pp. 459-490. 

WITHAECKX, Sophie; SCHROOTEN, Mieke; GELDOF, Dirk. “Living across borders: The 

everyday experiences of Moroccan and Brazilian transmigrants in Belgium”. Crossings: 

Journal of Migration & Culture, v. 6, n. 1, 2015, pp. 23-40. 

 

Aula 9 (7/5)  

Integração e mobilidade na América do Sul  

Texto base: CULPI, Ludmila A. “A Evolução da Política Migratória no Mercosul entre 1991 

e 2014”, Conjuntura Global, vol. 4 n.3, setembro-dezembro, 2015, pp. 424-437. 

Texto complementar: SOUCHAU, Sylvain, DO CARMO; R.L. FUSCO W. “Mobilidade 

populacional e migração no Mercosul: a fronteira do Brasil com Bolívia e Paraguai”. Teoria e 

Pesquisa, 2007, 16 (1), pp. 39-60. 

 

Aula 10 (14/5)  

A migração para o Brasil no fim do século 20 e no início do século 21 I 

Texto base: BOGOS, Lucia Maria M.; ALVES FABIANO, Maria Lucia. “O Brasil como 

destino das migrações internacionais recentes: novas relações, possibilidades e desafios”. 

Ponto e Vírgula, PUC SP, No. 18, Segundo Semestre de 2015, pp. 126-145 

Texto complementar: MARTINE, George. “A Globalização inacabada, migrações 

internacionais e pobreza no século 21”. São Paulo em perspectiva, v. 19, n. 3, jul./set. 2005, 

pp. 3-22. 

 

Aula 11 (21/5)  
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Migração, género e orientação sexual 

Texto complementar: ANDRADE, Vítor Lopes. “Eligibilidade das solicitações de refúgio por 

motivos de orientação sexual no Brasil”, Século XXI, Revista de Ciências Sociais, v. 8, 

jan./jun. 2018, pp. 75-111. 

Texto complementar: DHARA, Gaytan; CUESTA, Andrea. “Mujeres Cruzando Fronteras: 

La Feminización de las Migraciones y la Incorporación de la Teoría del Género a las Teorías 

Migratórias” 

 

Aula 12 (28/5)  

Refugiados e imigrantes no século 21 I-Refugiados do Haiti e da Colómbia 

Texto base: ANNONI, Danielle (coord). Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil. 

Curitiba: GEDAI/UFPR, 2018, pp. 42-66. 

Texto complementar: HANDERSON, Joseph. Diaspora. As dinâmicas da mobilidade 

haitiana no Brasil, no Suriname e na Guiana Francesa. Rio de Janeiro, UFRJ, 2015. 

NAVIA, Angela Mercedes Facundo. “Deslocamento Forçado na Colômbia e Políticas de 

Refúgio no Brasil: Gestão de populações em êxodo”. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as 

Américas, v.13, no.1, 2019, pp. 245-267. 

 

Aula 13 (4/6) 

Refugiados e imigrantes no século 21 II-Refugiados Árabes 

Texto base: FUSARO, Karin de Pecsi. Infância refugiada: mediação e agência de crianças 

sírias no Distrito Federal. Dissertação de Mestrado, UNB, 2019. 

Texto complementar: GEORG UEBEL, Roberto Rodolfo; MOHAMMED, Yasmin. “A 

integração regional e integralização dos imigrantes palestinos e refugiados sírios: aportes e 

comparação entre os casos do MERCOSUL (Brasil) e Liga Árabe (Jordânia)”. OIKOS (Rio 

de Janeiro), v. 15, n. 1, 2017, pp. 17-36. 

 

Aula 14 (11/6) 

Refugiados e imigrantes no século 21 III-Refugiados da Venezuela 

Texto base: DE SOUZA, Ayrton Ribeiro; DA SILVEIRA, Marina De Campos Pinheiro. “O 

fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil (2014-2018)”. Cadernos Prolam/USP, v. 17, 

n. 32, 2018, pp. 114-132. 

Texto complementar: MILESI, Rosita; COURY, Paula; ROVERY, Julia. “Migração 

Venezuelana ao Brasil: discurso político e xenofobia no contexto atual”. AEDOS, v. 10, n. 22, 
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2018, pp. 53-70. 

RODRIGUES, Francilene. “Migração transfronteiriça na Venezuela”. Estudos Avançados, 20 

(57), 2006, pp. 197-207. 

 

Aula 15 (18/6) 

Brasília cidade de migrantes? 

Texto base: GOROVITZ, Sabine; MARTÍNEZ, Susana; DEPREZ, Christine. “Migrações e 

fronteiras no Distrito Federal: a integração linguística como garantia dos direitos humanos”. 

Forma Breve, n. 13, 2016, pp. 601-613. 

Texto complementar: CAVALCANTI ZANFORLIN, Sofia. “Etnopaisagens emergentes na 

periferia de Brasília: os migrantes e as apropriações socioculturais da cidade”. Chasqui. 

Revista Latinoamericana de Comunicación, N.º 130, diciembre 2015 - marzo 2016, Sección 

Monográfico, pp. 163-178, 2016. 

 


