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Ementa: 

Construção histórica e social das categorias gênero, geração e etnia. Manifestações materiais, 
simbólicas, políticas e culturais em torno das categorias de gênero, geração e etnia. Diversidade cultural, 
etnocentrismo, estereótipo e preconceito na compreensão e trato dos referidos fenômenos. Diferença, 
igualdade e equidade: polemicas entre os movimentos sociais e a academia.  Desafios das políticas 
públicas e sociais como conquista de direitos e construção da cidadania.   

 

Programa: 

 Apresentação da disciplina 

 Conceito de gênero, teorias e políticas públicas 

 Conceitos de raça e etnia, teorias e políticas públicas  
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visão ampla e plural da questão racial no Brasil. 
 
LÉVI‐STRAUSS, Claude. Raça e história. Coleção Os Pensadores. vol. L. São Paulo: Abril Cultural, 
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PINHO, Osmundo & SANSONE, Lívio (orgs.). Raça ‐ Novas perspectivas antropológicas. Salvador: 
Associação Brasileira de Antropologia, EDUFBA, 2008. 
 
Uma visão ampla e atualizada dos debates antropológicos em torno do conceito de raça no Brasil. 
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