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Resumo: Existe um consenso entre os/as intelectuais progressistas de que o modelo do 

desenvolvimento capitalista levou a humanidade a uma crise global cujos efeitos se fazem sentir 

na vida social, econômica, política, jurídica e ambiental. Para se encontrar saídas, faz-se apelo 

a novas formas de produção de conhecimento para se pensar um novo projeto de sociedade. 

Dentro deste contexto, é que o presente trabalho de iniciação científico faz parte de um macro-

projeto tem por objetivo geral executar um conjunto de atividades investigativas pautando-se 

na literatura dos/as intelectuais africanos/as e afro-diaspóricos/as que dialogam com a filosofia 

ancestral do ubuntu/bisoidade visando pensar um projeto alternativo de sociedade. De forma 

específica, o nosso plano de trabalho consiste em participar nos encontros de formação teóricas 

e coletar dados para se compreender a relação entre Ubuntu e o desenvolvimento econômico da 

África a partir da literatura africana; analisar nos documentos da Comissão econômica da União 

Africana, da Agenda da União Africana de 2063, do Banco do Africano Desenvolvimento e da 

Comissão do Desenvolvimento Econômico da África se há um diálogo com a filosofia do 

Ubuntu ou outras filosofias ancestrais do continente. Para tanto, faz-se uso de uma abordagem 

interdisciplinar dos estudos do desenvolvimento, com foque na pesquisa bibliográfica, 

documental, na avaliação da quinta geração durante a coleta de dados e o emprego do método 

de interpretação de sentidos no que diz respeito a sistematização dos dados da pesquisa. 
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