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EMENTA 

 

A historicidade e o caráter multifacetado da condição de pobreza. Abordagem das questões relativas à                
pobreza na contemporaneidade. Pobreza e miséria na sociedade brasileira, baiana e no Recôncavo. A análise               
da cultura, dos modos de vida e do processo de construção de identidades. Pobreza e cidadania, principais                 
aproximações teóricas. Pobreza, cidadania e construção de identidades. 

 
 
 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo geral: 
Discutir criticamente as concepções teóricas sobre pobreza, identidade, cidadania e cultura, cotejando algumas                         
perspectivas do campo das ciências sociais, do serviço social, da história do recôncavo e da economia política                                 
marxista. 

 Objetivos específicos: 

Sistematizar as contribuições teóricas do campo das ciências sociais, da historiografia, serviço social e economia                             
política marxista acerca das discussões teóricas da realidade da pobreza, identidade, cultura e cidadania, em recorte                               
do Brasil, da Bahia e do Recôncavo. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

1 T = Teórico      P = Prático 
 



O curso está dividido em três unidades, a primeira de caráter teórico sobre os estudos sobre retratos da                                     
pobreza, cidadania, identidade e cultura, em três momentos históricos do Recôncavo Baiano. A segunda no                             
exame teórico sobre pobreza, identidade, cultura e cidadania no Brasil contemporâneo, com recorte especial nos                             
últimos 50 anos do debate. A terceira na construção da sistematização, descrição densa e analítica dos dados, em                                   
perspectiva triangulada dos estudos sobre pobreza, cidadania, identidade e cultura dos últimos 15 anos.  
 

 

RECURSOS 

 
Quadro branco; pincel, apagador; gravador, máquina fotográfica, caderno de campo e computador com projetor                           
ou televisão, caixas de som e  textos impressos ou eletrônicos. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I – O debate sobre acumulação primitiva e contemporânea do capital: as contribuições de Marx e 
Lencioni 
 
Unidade I.a– Pobreza no Recôncavo e na Bahia 
 
1.1 – A Bahia, pobreza, cidadania e desigualdades na segunda metade do século XIX e no pós abolição:  João 
Reis e Fraga Filho 
1.2 – A Pobreza no recôncavo na primeira metade do XX: a contribuição seminal de Costa Pinto 
1.3 -  A questão da pobreza na Bahia na segunda metade do XX: a tese de Chico de Oliveira 
1.4 – A história da cidadania no Brasil: contribuição de José Murilo de Carvalho 
1.4 – Estudos Sócio- antropológicos sobre os pobres: Zaluar, Wacquant, Martins, João Reis, Fraga Filho, etc  
 
Unidade II – Contribuições do Serviço Social e da economia política 
 
2.1. Filgueiras, Cidadamore, Castel, Hahner, Sarti, Silva, Leite etc  
 
Unidade III – Pobreza, Exclusão Social, Desfiliação? O debate recente e a contribuição do IPEA ( Seminários                                 
sobre a recente publicação do IPEA organizada por Roberto Rocha C. Pires 
 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Paper. 5,0 
Seminário 3,0 
Participação nas aulas teóricas 2,0 
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