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EMENTA 
Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que 
estão sendo realizadas no departamento de Sociologia. 
 
PROGRAMA 
 

Conteúdo: Este curso visa dar ao aluno uma formação básica sobre as principais correntes 
de pensamento, teorias e interpretações no campo da sociologia da cultura tomando como 
foco o tema da obra de arte, dos artistas e intelectuais. Busca-se, assim, pensar junto com o 
aluno as possíveis mobilizações dessas correntes para a análise de casos concretos. Num 
primeiro momento do curso deveremos abordar algumas das mais importantes linhas 
teóricas do campo da sociologia da cultura. Num segundo momento, deveremos estudar as 
produções recentes na área dos estudos sociológicos da cultura no Brasil pensando as 
possíveis mobilizações das teorias para o estudo da realidade cultural 



 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

Plano do curso: 
 
Primeiro bloco: Teorias Sociológicas da arte 
 
 

1. Theodor Adorno: Cultura e Sociedade 
 
ADORNO, Theodor W. Prismas: La crítica de la cultura y la 
sociedad. Barcelona: Ed. Ariel, 1962.  
 

2. Raymond Williams: Proposta de uma sociologia da cultura. 
 
WILLIAMS, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
___________________. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1979. 
 

3. Pierre Bourdieu: Teoria e Análise do Campo Literário e Artístico. 
 
BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: 
Ed. Perspectiva, 1992. 
 
BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte, Gênese e Estrutura do 
Campo Literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 

4. Nobert Elias: Uma Teoria da Obra de Arte 
 
ELIAS, Norbert. Mozart, Sociologia de um Gênio. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1995. 
 

5. Howard Becker: O mundo social da arte 
 
BECKER, Howard. Art Worlds. Berkeley: University of California 
Press, 1982. 
 

6. Karl Schorske: Modernização Cultural e a Metrópole 
 
SCHORSKE, Karl. Viena Fin-de-Siécle, Política e Cultura. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
 
 

 
Segundo bloco: Cultura e Arte no Brasil 
 



1. São Paulo: Metrópole e Modernização Cultural 
 
ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e Cultura: 
São Paulo no meio século XX. Bauru, SP.: EDUSC, 2001. 
 
2. Formação do Campo Intelectual Brasileiro: O Modernismo 
 
MICELI, Sérgio. Os Intelectuais  à Brasileira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001.  
 
_____________. Imagens Negociadas: Retratos da elite brasileira 
(1920-40). São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 
3. Políticas públicas de cultura e o modernismo. 
 
SCHWARTZMAN, Simon et alii. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e 

Terra/FGV, 2000. 
 
ORTIZ, Renato. Cultura & Identidade Nacional. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 2001. 
 
4. Intelectuais, Cultura e Política. 
 
BASTOS, Elide Rugai. A Revista Cultura Política e Influência de 
Ortega y Gasset. In: BASTOS, Elide Rugai & RIDENTI, Marcelo 
& ROLLAND (orgs.), Denis. Intelectuais: Sociedade e Política. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
 
RIDENTI, Marcelo. Cultura e Política Brasileira: Enterrar os Anos 
60? In: BASTOS, Elide Rugai & RIDENTI, Marcelo & ROLLAND 
(orgs.), Denis. Intelectuais: Sociedade e Política. São Paulo: Cortez, 
2003. 
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