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EMENTA 

O conceito de identidade na modernidade, conforme os parâmetros da sociologia e da 

antropologia. Identidade cultural, comunidade e sociedade no mundo contemporâneo. 

Identidade religiosa: formação e ritos de preservação e transformação. As identidades religiosas 

na cultura brasileira e suas especificidades na região centro-oeste. Estudo de caso: as formações 

identitárias no espiritualismo em Goiás. 

 

PROGRAMA – 2018/1 

 

Unidade I. As ciências sociais e o conceito de identidade cultural. Sociologia e 

antropologia da identidade. 

Unidade II. Identidade cultura e alteridade: conflitos e contradições. Os conflitos 

identitários entre comunidade e sociedade no mundo contemporâneo. 

Unidade III. Identidade religiosa: conceito, formação e ritos de preservação e 

transformação das culturas religiosas na modernidade tardia. 

Unidade IV. As identidades religiosas na cultura brasileira e suas especificidades na 

região Centro Oeste. 

Unidade V. A comunicação intra e interreligiosa e as formações identitárias. 

Unidade VI. Estudos de casos: as formações identitárias no espiritualismo em Goiás. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Unidade I 

MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo : CosacNaify, 2015. 

LOPES, José R. Os caminhos da identidade nas ciências sociais e suas metamorfoses na psicologia 

social. Revista Psicologia&Sociedade, jan-jun/2012, V. 14, Ano 2, n. 1, p. 7-27. 

OLIVEIRA, Roberto C. Caminhos da identidade: ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo. São 

Paulo : Editora Unesp; Brasília : Paralelo 15, 2006. 

 

Unidade II 

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro : Lamparina, 2014. 



2 

 

SILVA, Tomaz T. da; HALL, Stuart. Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. 

Petrópolis : Vozes, 2009. 

PINTO, José M. Considerações sobre a produção social da identidade. Revista Crítica de Ciências 

Sociais, Porto, n. 32, jun/1991, p. 217-231. 

SAWAIA, B. B. Identidade: uma ideologia separatista? In: SAWAIA, B. B. (org.) As artimanhas da 

exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis : Vozes, 2001 (p. 119-128) 

 

Unidade III 

VELHO, Otávio. A antropologia da religião em tempos de globalização. Etnográfica, V. II (2), 1998, 

p. 347-357. 

BURITY, Joanildo. Cultura e identidade no campo religioso. Revista Estudos Sociedade e 

Agricultura, out/1997, p. 137-177. 

PIERUCCI, Flávio. Religião como solvente: uma aula. Novos Estudos Cebrap, n. 75, jul/2006, p. 111-

127. 

DEL PRETTE, Almir; DEL PRETTE, Zilda. Assertividade, sistema de crenças e identidade social. 

Psicologia em Revista, Belo Horizonte, jun/2003, v. 9, n. 13, p. 125-136. 

 

Unidade IV 

CHAUL, Nasr. A identidade cultural do goiano. Revista Ciência e Cultura, São Paulo, jul/2011, v. 63, 

n. 3, p. 42-43. 

ROSENDAHL, Zeny. Territorio e territorialidade: uma perspectiva geográfica para o estudo da religião. 

Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina. São Paulo : USP, 2005. p. 12928-12943. 

GOMES FILHO, Robson. Profeta, santo e sacerdote: o conflito da legitimidade religiosa em Goiás. 

Revista Brasileira de História das Religiões, Maringá, v. 1, n. 3, 2009, p. 1-28. 

OLIVEIRA, Irene D.; ROSA, Rafael L. A religiosidade trinitária do povo goiano. Horizonte, v. 9, nº 

23, p. 763-781, out-dez/2011. 

 

Unidade V  

AMALADOSS, Michael. Religiões: violência ou diálogo. Perspectiva Teológica, n. 34, 2002, p. 179-

196. 

ANDRADE, Maristela O. de. A religiosidade brasileira: o pluralismo religioso, a diversidade de crenças 

e o processo sincrético. Caos – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 14, set/2009, p. 106-118. 

PEREZ, Léa F. Conflito religioso e politeísmo dos valores em tempos de globalização. V Simpósio da 

Associação Brasileira de História das Religiões, Juiz de Fora, 27-30/Maio/2003. 

SIGNATES, Luiz. A comunicação, entre o dogma e a conversão: o especificamente comunicacional na 

religiosidade contemporânea. Anais do Congresso Lusófono de Ciência das Religiões, Lisboa, 2015. 

 

 

Unidade VI 

ARANTES, Muryel M. O território religioso Vale do Amanhecer: um relato histórico, político e cultural. 

Ateliê Geográfico. Goiânia-GO, v. 8, nº 1, p.231-251, abr/2014. 

BRITO, Clóvis. Do século XIX ao século XXI: as mulheres ou os “silêncios da história” do espiritismo 

na cidade de Goiás. Fragmentos de Cultura, Goiânia, jan-mar/2013, v. 23, n. 1, p. 17-38. 



3 

 

BRITO, Clóvis; PRADO, Paulo. Culto do evangelho no lar e fluidificação da água: terapêuticas entre o 

humano e o divino. Caminhos, Goiânia, jan-jun/2014, v. 12, n. 1, p. 53-64. 

COELHO, Humberto S. Particularidades antropológicas do desenvolvimento do espiritismo no Brasil. 

Anais do Congresso Internacional de Faculdades EST. São Leopoldo, v. 1, 2012, p. 1096-1106. 

GONÇALVES, Gonçalves, L. D. B., Morato, H. C. C., Jardim, A. C., Scaramal, E., & Silva, M. A. V. 

Território, identidade e gênero: (re)construção das relações sociais e históricas do Candomblé de Ketu 

em Goiás. 

http://www.prp2.ueg.br/sic2010/fronteira/arquivos/trabalhos_2009/ciencias_humanas/sic/(re)construca

o_das_relacoes.pdf  Acessado em 29/07/2015 às 05h58. 

LEWGOY, Bernardo. A transnacionalização do espiritismo kardecista brasileiro: uma discussão inicial. 

Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 28(1): 84-104, 2008, p. 84-104. 

MARINUCCI, Roberto. Construção da identidade religiosa em contexto migratório: o caso da migração 

para o DF-Brasil. Revista Internacional de Mobilidade Humana. Brasília, jan-jun/2010 Ano XVIII, 

Nº 34, p. 131-148. 

PAIVA, Geraldo. Identidade e pluralismo: identidade religiosa em adeptos brasileiros de novas religiões 

japonesas. Psicologia: Teoria e Pesquisa, jan-abr/2004, Vol. 20 n. 1, pp. 21-29. 

SAMPAIO, Jader. Sincretismo e identidade do espiritismo brasileiro. Jornal de Estudos Espíritas, n.2, 

2014, p. 1-8. 

SANTOS, Genivalda. O tratamento espiritual no espiritismo: o caso das trabalhadoras da educação em 

Goiás. Horizonte, Belo Horizonte, jun. 2007, v. 5, n. 10, p. 106-131 

SANTOS, Thiago F. N. S. A geografia da religião na cidade espírita do Brasil: de Sacramento a Palmelo. 

Brasília : UnB, 2014 (Monografia) 

DAMASIO, João; SIGNATES, Luiz. Estudo comunicacional da cidade espírita: a religião entre a 

identidade e a cidade. Comunicação & Informação, Goiânia, v. 18, n. 2, p. 145-162, jul./dez. 2015 

SILVA, Mary Anne V. Dinâmicas territoriais do sagrado de matriz africana. O candomblé em Goiânia 

e Região Metropolitana. Goiânia : UFG, 2013 (Tese de doutoramento). 

STOLL, Sandra J. Narrativas biográficas: a construção da identidade espírita no Brasil e sua 

fragmentação. Estudos Avançados, v. 18, nº 52, p. 181-199, 2004. 

ULHOA, Clarissa A. Retratos do espiritismo no jornal católico “Brasil Central”: identidades e 

representações. XII Simpósio da ABHR, 31/05 – 03/06 de 2011, Juiz de Fora (MG), GT 09: Religiões 

Afro-Brasileiras e Espiritismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


