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Apresentação do vol.3, nº Especial I, 2023 

  

 

O volume 3, número Especial I - 2023 reúne estudos resultantes de pesquisas 

realizadas no Brasil, em Portugal e em diversos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa. A publicação constitui um espaço importante para a partilha de 

conhecimentos resultantes de investigações realizadas na graduação, na pós-graduação, 

em projetos de Iniciação Científica (IC) e de produtividade. A publicação apresenta 

abordagens multivariadas de pesquisas de natureza qualitativa, quantitativa e/ou mista, 

usando métodos que envolvem pesquisa bibliográfica, de campo e de análises de dados. 

É de suma importância este diálogo acadêmico-científico entre África, Brasil e Portugal 

por meio da Revista Njinga e Sepé porque em alguns países ainda não há plataformas 

virtuais suficientes para a publicação científica. Aqui ressalta-se a relevância da 

Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira que foi criada pela 

Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010 com intuito de formar recursos humanos para 

contribuir para a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP) promovendo o desenvolvimento regional e o intercâmbio  

cultural, científico e educacional. (cf. www.unilab.edu.br). 

São muitos os ganhos nesta edição, uma vez que os estudos foram enriquecidos 

pela apresentação de dados históricos robustos acerca das metodologias de ensino, ao 

nível primário/fundamental, secundária/médio, técnico-profissional e superior para além 

de estudos linguísticos, literários, culturais, antropológicos, sociológicos e ambientais. Os 

olhares atentos dos autores possibilitam ao leitor reconhecer progressos e recuos das 

realidades brasileiras e africanas. As análises e os comentários conduzem o leitor para 

uma reflexão dos contextos, da evolução da sociedade, dos comportamentos sociais, das 

oportunidades, da prática profissional, etc. Além disso, os artigos apontam uma melhor 

direção a ser seguida por meio de propostas e recomendações que visam melhorar as 

condições de vida da sociedade a que pertencem. É por isso que a edição se converte em 

uma leitura avaliativa e crítica da evolução da educação, da cultura e da política. 

Uma das belezas dos textos é o uso do português brasileiro e africano 

caracterizado por peculiaridades que distinguem uma da outra variedade. É notável 

dentro dos textos as marcas do português angolano, do português brasileiro, do 

português moçambicano e assim sucessivamente. Os editores da Revista conservaram 



 

essas características como ‘marcas’ importantes da identidade linguística e que essas 

variedades jamais deveriam ser consideradas inferiores.  Todas as variedades são 

importantes e essenciais para os falantes e consequentemente para a comunidade de 

fala.  

  O primeiro artigo original tem como título “Caracterização psicopedagógica da 

formação do licenciado em Pedagogia e Psicologia em Angola (1980-2010)” e é da 

autoria de Felisberto Kiluange Fragoso da Costa, da Margarida Rodrigues e da Ermelinda 

Cardoso. Usando uma abordagem qualitativa, os investigadores caracterizaram 

psicopedagogicamente a formação do licenciado em Pedagogia e em Psicologia em uma 

instituição de ensino superior angolana de 1980 até 2010, período em que os autores 

realizaram o curso superior.  

O segundo artigo intitulado “Os desafios políticos para o desenvolvimento do 

ensino técnico básico e médio na Província da Zambézia”, da autoria de Adolfo Alexandre 

analisou as consequências das políticas educativas do ensino técnico profissional na 

Província da Zambézia, na região Norte de Moçambique. A questão central surge na 

medida em que Moçambique observa um aumento de estudantes do ensino secundário 

geral, o que precisa de adoção de políticas educacionais que possam atender essa 

demanda com qualidade no ensino superior.  

O terceiro artigo intitulado “Avaliação do curso de formação pedagógica dos 

professores no Instituto Superior Politécnico Independente” é da autoria de Jorge Tamayo 

Pupo, de Mariana dos Santos de Sá Lemos Teixeira e de Justino Cangue. O artigo avalia 

a qualidade do curso de pós-graduação profissionalizante de formação e aperfeiçoamento 

pedagógico cuja meta é de melhorar o processo de formação dos professores nos 

Instituições do ensino superior de Angola. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

quantitativa usando técnicas qualitativas exploratórias e proporcionando um 

aprofundamento da problemática.  

O quarto artigo “O contributo dos programas de iniciação  científica para a pesquisa 

dos estudantes do ensino superior em Moçambique (2016-2021)” da autoria de José 

Albertina Munguambe analisa os programas de Iniciação Científica (IC) para a pesquisa 

dos estudantes do ensino superior em Moçambique no período de 2016 à 2021. Trata-se 

de uma pesquisa mista, centrada no estudo exploratório  onde foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas por meio do Google Form para vinte participantes, dos 

quais, doze eram estudantes bolsistas dos Programas de Iniciação Científica, seis 

orientadores e dois gestores de instituições de ensino superior. 



 

O quinto artigo “Avaliação da implementação da supervisão pedagógica nas e 

Escolas Secundárias 7 de Abril e Soalpo em Chimoio de 2017 a 2018”, de Felix Francisco 

Murandira e de Armando Manuel analisa o estágio de desenvolvimento da sociedade nas 

dimensões educacionais comparando duas instituições de ensino. A sociedade deve 

exigir dos políticos um sistema educativo de qualidade que se embasa na verificação, na 

avaliação e supervisão buscando assumir a responsabilidade de uma qualidade 

excelente.  

O sexto texto “Experiência de supervisão de Estágio Pedagógico na formação 

inicial de professores em Luanda” da autoria de Tomé Arlindo Sungo Sábala, permitiu 

concluir que a supervisão e orientação da prática pedagógica é uma atividade necessária, 

visto que auxilia o futuro professor a integrar-se na prática pedagógica, tornando-se, 

assim, num profissional reflexivo e aberto à inovação. A pesquisa foi desenvolvida no 

âmbito do Programa Nacional de Formação de Quadros que ocorreu no Magistério Mutu-

Ya-Kevela, de novembro de 2021 à abril de 2022, por meio da observação de 4 a 6 

estudantes estagiários da turma do 4.º ano do Curso de Licenciatura em Ensino da 

Língua Portuguesa.  

O sétimo artigo “O papel do professor diante do bullying na sala de aula nas 

escolas moçambicanas”, de João Francisco de Carvalho Choé e de Osvaldo Francisco de 

Carvalho Choé analisou o papel do professor frente ao bullying visando combater e 

prevenir o bullying no cotidiano escolar da Escola Primária Completa Eduardo Mondlane, 

localizada na cidade de Chimoio, em Moçambique. Metodologicamente, adotou-se uma 

abordagem qualitativa associada à revisão bibliográfica, às técnicas de entrevista e a 

observação direta na sala de aula. Os resultados obtidos mostraram que para prevenir a 

ocorrência de bullying em sala de aula é necessário que o professor conheça o contexto 

de bullying e suas consequências, pois o bullying nada mais é do que o desrespeito ao 

próximo. 

O oitavo artigo “Os fatores que influenciam na escolha dos Cursos de Formação no 

Ensino Superior, na Faculdade de Economia e Gestão–Beira” é da autoria de José Jorge 

Muchenga verifica os principais fatores que influenciam na determinação da escolha no 

curso dos alunos da Faculdade de Economia e Gestão. Para responder aos objetivos da 

pesquisa foi realizado um estudo qualitativo, através de questionário aplicado aos alunos. 

Da pesquisa se observou que há menores diferenças na escolha de curso ao se comparar 

a congruência entre a pesquisa do mercado, autoconhecimento e dinheiro, como fatores 

influenciadores dos participantes da pesquisa. 



 

A nona contribuição “Práticas pedagógicas na educação para o desenvolvimento 

sustentável na Escola Primária Completa da Fepom” é da autoria de Bento Matias 

Faustino busca compreender as metodologias de ensino partindo de exemplo de uma 

escola primária. Usando uma pesquisa é qualitativa e a entrevista e a observação 

participante como instrumentos de coleta de dados, concluiu-se que a escola faz o uso 

das práticas pedagógicas conservacionistas que consistem em dotar aos alunos 

ensinamentos que guiam na racionalização dos recursos naturais, mas também da prática 

pedagógica tecnicista e cognitivista, ao invés de colocar o aluno como ator principal da 

sua própria aprendizagem e não uma tábua rasa. 

O décimo artigo “Análise da interculturalidade e dignidade da pessoa humana do 

estudante do Ensino Superior em Maputo” da autoria de Sebastião Sumbana analisa a 

problemática do ensino superior em Moçambique desenvolvendo uma pesquisa descritiva 

envolvendo o uso de técnicas padronizadas de colecta de dados: leitura de obras 

bibliográficas sobre a dignidade da pessoa humana, no que tange a pesquisa documental. 

A pesquisa concluiu que com a crescente mobilidade estudantil no ensino secundário, as 

universidades deveriam se preparar mais e o estdado deveria investir mais nesse setor 

por faorma a que possa atender as necessidades acadêmico-científicas. 

O décimo primeiro texto “Educação escolar no contexto penitenciário 

moçambicano: percepção de reclusos, professores e gestores penitenciários” da autoria 

de José Henriques Mutemba e de Fernando Lives Andela Niquice realizou uma 

investigação da formação acadêmica de jovens em contexto penitenciário. A pesquisa 

mostra que os desafios são enormes porque as prisões não podem ser espaços de 

formação de criminosos, mas sim espaços de reeducação dos cidadãos para que sejam 

úteis para a sociedade. Isso passa pela necessidade de uma formação com qualidade. 

O décimo segundo “Supervisão e ética profissional na educação em Moçambique”, 

da autoria de Maria Alice Luís analisa as questões de ética profissional na atuação 

profissional. Para elaboração do estudo recorreu-se a revisão bibliográfica como livros, 

artigos acessados nas diferentes plataformas digitais. O tipo de estudo foi qualitativo do 

qual se concluiu que para ensinar a ensinar é preciso aprender a ensinar e também ao 

ensinar aprende-se. Todo este processo terá que ter como suporte a supervisão baseado 

na ética profissional. 

O décimo terceiro trabalho “Ovindjomba e olundongo: trafegando entre as danças 

nyaneka e a cena”, de Paulino Tchiloia Bimba Lunono fala da dança ovindjomba que é 

executada em momentos de alegria do quotidiano e em momentos de festejo em Angola. 

A dança também pode ser observada nos rituais de passagem. O olundongo é 



 

ambivalente, feito tanto em momentos de alegria como também acontece em ocasiões 

fúnebres, em especial quando falece uma pessoa mais velha da comunidade. No 

presente estudo analisou-se o olundongo na sua vertente festiva. Do ponto de vista 

metodológico, foram feitas filmagens das danças em duas localidades de Quipungo, 

província da Húila, áreas pertencentes aos subgrupos nyaneka e handa, cujos vídeos 

foram exibidos a pessoas identificadas como nyaneka noutras regiões da província da 

Huíla e Cunene. 

O décimo quarto artigo “A identidade negra: uma análise comparativa aos poemas 

“Grito Negro”, de José Craveirinha, e “Havemos de Voltar” de Agostinho Neto”, da autoria 

de Esaú Elias Constantino Nhanale visou analisar a forma como os poemas de José 

Craveirinha e de Agostinho Neto contribuíram para a valorização da cultura e identidade 

nacionais angolanas e moçambicana respectivamente; fundamentar a necessidade de 

valorização da identidade cultural negra em José Craveirinha e Agostinho Neto; analisar a 

identidade em Agostinho Neto e José Craveirinha; e  descrever a forma como a 

identidade nacional é apresentada nos poemas “Grito Negro”, de José Craveirinha, e 

“Havemos de Voltar” de Agostinho Neto. 

O décimo quinto texto “Análise de géneros literários e sua categorização na 

perspectiva de Wellek e Warren”, da autoria de Elizabeth Mariana Alfredo Capathia Nahia 

e de José Luis Dias foi bibliográfica baseando-se na interpretação de informações 

publicadas em forma de livros, revistas, textos legais, publicações avulsas. À luz das 

investigações feitas, concluiu-se que a teoria dos gêneros literários deve ser vista como 

meio auxiliar que, entre outros, nos leva ao conhecimento do literário, mas nunca deve ser 

usada para valorização e julgamento da obra. 

O décimo sexto artigo “Hibridismo derivacional do kimbundu para o português: caso 

do aumentativo e diminutivo nos nomes”, da autoria de João Domingos Pedro, de 

Celestino Domingos Katala e de Alexandre António Timbane descreveu como funciona o 

hibridismo nos graus aumentativos e diminutivos nos nomes na norma angolana do 

português, isto é, por via das classes 7 e 12 dos prefixos nominais (Pn7 e 12) do 

kimbundu. Este artigo teve como objetivo promover o conhecimento sobre o fenômeno do 

hibridismo dentro do português influenciado pelo contacto entre a língua kimbundu e 

português. 

O décimo sétimo texto intitulado “O direito à língua e à comunicação na variedade 

do português de Angola: jogo de forças entre língua oficial, línguas nacionais e norma 

emergente”, da autoria de Ana Alexandra Silva e de José Gabriel Ganga analisa as 

características morfossintáticas resultantes do contato linguístico entre o Português 



 

Europeu e as línguas bantu. Analisa-se quatro fenômenos morfossintáticos: a 

pronominalização, a concordância verbal e nominal, o uso das preposições e o uso dos 

tempos verbais. A partir de uma amostra de 34 textos produzidos por alunos do Instituto 

Médio Industrial de Luanda desenvolveu-se uma análise descritivo-interpretativa que 

tornou público aspetos do Português Angolano, evidências de uma norma emergente no 

seio da sociedade. 

O décimo oitavo artigo “As políticas promocionais e as estratégias de divulgação da 

língua portuguesa no período colonial e pós-independência em Moçambique”, da autoria 

de Elizabeth Mariana Alfredo Capathia Nahia e de José Luis Dias. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, buscando discutir pressupostos de que a língua é dinâmica e é 

normal que varie. Essa situação resulta do contato entre a língua portuguesa, língua de 

unidade nacional em Moçambique com as línguas bantu. 

O décimo nono artigo “Ancestralidade e Tradição em Choriro, de Ungulane Ba Ka 

Khosa”, de Amosse Jorge Gelo e de Esmilda Lázaro Albino Tocomere apresenta 

resultados da análise da identidade moçambicana na obra, onde a identidade se constrói 

por meio do resgate de valores históricos, sociais, culturais, geográficos, religiosos, 

crenças, hábitos e costumes que caracterizam o povo moçambicano. Dentre estes 

aspectos, citou-se o uso de nomes de origem bantu, como Nfuca, Nyazimbire, Nhabezi, 

entre outros.  

O Vigésimo artigo “Teoria da Literatura: distinção entre teoria e crítica literárias”, de 

Bonete Júlio João Chaha apresenta um estudo de natureza bibliográfica e qualitativa, que 

se apoia em métodos indutivo e analítico de conteúdo para análise. As obras literárias têm 

sido criticadas ou avaliadas há séculos, tendo em conta vários critérios que dependem, 

entretanto, de princípios, época, origem, história, natureza e função delas. Nessa 

avaliação, a teoria e a crítica literárias são conceitos inerentes aos estudos literários e, os 

críticos literários utilizam-se da crítica para fazer o julgamento das artes, das obras 

literárias, pois ela serve de ferramenta que permite analisar com profundeza os textos 

literários, atribuindo, dessa forma, o seu valor estético e a categoria de uma obra literária. 

A segunda seção apresenta uma entrevista do escrito moçambicano Juvenal 

Bucuane. Sua poesia é plácida e romântica, apresentando a mulher amada como refúgio. 

A seguir, a seção apresenta uma resenha do livro “Virtudes satanizadas: 

epistemologias africanas e outros olhares” da autoria de Policarpo Gomes Caomique. 

A terceira seção apresenta duas poesias nomeadamente “Ancestrais Cantos, 

Línguas Autóctones em Ecos” da autoria de Marcelo Calderari Miguel e “Oukadona 

nomadina mOwambo” da autoria de Abel Abraão Mwaulange 



 

A quarta seção apresenta a experiência do escritor moçambicano Juvenal Bucuane 

desde os anos 60 até os tempos atuais. O escritor conta a sua biografia chamando 

atenção para os desafios da produção literária.  Trata-se de um relato da sua experiência 

na produção de textos literários e a complexidade da publicação.  

A quinta seção faz uma homenagem ao cantor moçambicano Azagaia (1984-2023), 

buscando refletir sobre o impacto da morte do rapper Azagaia na sociedade 

moçambicana. O texto traz à superfície a influência do rapper na ideologia da juventude 

moçambicana, olhando para o cenário da política e governação atual. O cantor 

moçambicano Edson Amândio Maria da Luz, comumente conhecido como “Azagaia” foi o 

maior cantor rap do país e que suas letras criticaram a má governação, a pobreza e a 

corrupção. 

A sexta seção é referente a língua de sinais. O primeiro texto desta seção fala da 

criação do primeiro dicionário da língua gestual guineense. Trata-se do primeiro material 

produzido para surdos. A entrevista com as professoras Mariana Martini e Marta Morgado.  

A sétima sessão é dedicada a “Varia: áreas afins”. Foram publicados seis artigos. 

O primeiro “Valoração econômica dos recursos naturais- abordagem contingencial” da 

autoria de Paulo Cardoso e de Agostinho Macane. A pesquisa debate o valor econômico 

da preservação das praias da Ilha de Moçambique, um recurso público e com acesso 

livre. O objetivo é de que este recurso natural seja preservado, pois caso contrário pode 

ser vulnerável à degradação. Há necessidade de preservação do meio ambiente. 

O segundo artigo “Impacto da política pública urbana da retirada de vendedores 

ambulantes nas ruas da Cidade de Chimoio em Moçambique”, de Zefanias Jone Magodo 

estuda o impacto de uma política pública urbana relacionada com a retirada vendedores 

ambulantes na cidade de Chimoio. A pesquisa analisa o sentimento dos vendedores 

quando são retiradas nas vias públicas. Isso ocorre por causa das políticas públicas que 

evidenciaram que 53,5% dos vendedores inquiridos realizam a sua atividade como 

estacionários e os restantes 46,5%, são realmente ambulantes, onde para sua retirada, o 

Conselho Autárquico toma ações compulsivas que provocam nos visados a 

desacreditação em relação às promessas deixadas pelo Prefeito, aquando da sua 

campanha para o cargo. 

O  estudo que se segue estuda os “Fatores de roubos em camiões de carga na 

Localidade de Caprizanje, Distrito de Moatize, em Tete (2015-2020)” e é da autoria de  

Lucas Evaristo Cuaguazina e de Rodrigues Nhiuane Cumbane. O estudo seguiu uma 

abordagem qualitativa através de aplicação de técnicas de pesquisa bibliográfica, 

documental usando a entrevista como instrumento de recolha de dados em 25 



 

participantes. Da pesquisa se concluiu que há necessidade de interação entre as políticas 

públicas e o poder local.  

O estudo “Saúde sexual das mulheres vitimas do terrorismo e de abuso sexual em 

Cabo Delgado”, da autoria de Ruben Daniel Ulaia afere o acompanhamento oferecido 

pelos diferentes intervenientes na proteção das mulheres deslocadas vítimas do 

terrorismo e de abuso sexual em Cabo Delgado, incluindo organizações governamentais 

e não governamentais, religiosas e da sociedade civil. A metodologia utilizada foi 

qualitativa e baseada em análise de dados bibliográficos, documentos oficiais e relatos 

das vítimas apresentados em jornais nacionais e internacionais. 

O artigo “Promoção do turismo rural nas associações rurais do Município de 

Santana do Livramento: avaliação da infraestrutura básica”, da autoria de Alberto 

Agostinho Ussene, Gustavo da Rosa Borges e Paulo Vanderlei Cassanego Júnior avalia 

as condições da infraestrutura na promoção do turismo rural nas associações rurais de 

Santana do Livramento. Tomando em consideração que a infraestrutura constitui 

elemento-chave na atração ou não dos turistas, contribuindo numa relação inversamente 

proporcional (melhores condições são atraentes, péssimas condições são repelentes). 

O último artigo desta seção tem como título “A Guiné-Bissau e a corrupção: um 

impasse ao desenvolvimento”, da autoria de Jailson Carlos Nanque estuda as dificuldades 

que a Guiné Bissau depara no combate à corrupção dentro das instituições públicas 

assim como na sociedade guineense. Trata-se da pesquisa descritiva que analisa a 

sociedade guineense, cujo estudo se destina a perceber o modo de agir face a corrupção 

no país. Conclui-se que, a corrupção é um fenômeno mundial e que tem impedido muitos 

países de se desenvolver.  

Desta forma agradecemos aos autores que confiaram no trabalho e no 

compromisso da Revista Njinga & Sepé e esperamos ter conseguido alimentar as 

expectativas. Cabe aos autores divulgar este material nas suas universidades, nas redes 

sociais e em outras formas de divulgação do saber. Agradecemos aos avaliadores, 

nossos pilares essenciais porque são eles que validam a cientificidades dos textos 

publicados. Agradecemos pelo tempo que têm cedido em favor do desenvolvimento da 

ciência. Os nossos agradecimentos são estendidos aos leitores que têm disseminado os 

saberes por meio da leitura e citações em trabalhos acadêmico-científico. Às nossas 

famílias que toleraram, apoiaram e nos deram atenção/paciência para que 

conseguíssemos finalizar o processo da organização. Agradecimentos à nossa instituição, 

a Universidade Federal de Sergipe e em especial ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras, coordenado pela Profª Drª Raquel Meister Ko Freitag e vice-coordenado pela Profª 



 

Drª Isabel Cristina Michelan de Azevedo. Desejamos a todos e a todas uma leitura 

proveitosa e que realmente contribua para reflexões sobre diversos temas das sociedades 

brasileira e africanas.  
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