
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG
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Disciplina: Fundamentos da Análise Sociológica

Professor responsável: Cláudio Chaves Beato Filho (claudiobeato@)crisp.ufmg.br)

Professor: André Pereira de Carvalho (andreu.pereira@gmail.com)

Objetivo: apresentar, de forma introdutória, a Sociologia, seus conceitos básicos e

seu emprego no estudo de diversos aspectos da sociedade.

Início do Curso: 20/03/2017
Término do Curso: 03/07/2017

As atividades  no ambiente  virtual  serão  realizadas  através  do Moodle.  Essas

serão postadas  no  Moodle  mediante  aviso prévio  e  contarão  com prazos  limites  de

participação.  As  avaliações  presenciais  serão  objetivas  e  abertas.  As  mesmas  serão

realizadas sem consulta ao material indicado para estudo.

 PROGRAMA 1º. Semestre / 2017

UNIDADE I

1a Semana

 GIDDENS, A. Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. Cap. 2

2a Semana - Introdução à sociologia

 BERGER,  Peter  (1994).  “A  sociologia  como  passatempo  individual”.  In:  Perspectivas
Sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis, Editora Vozes – Cap. 1

3a Semana - A imaginação sociológica

 MILLS, C. W. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982. Cap. 1.

4a Semana - A Sociedade no Homem - Teoria do papel social 

 BERGER,  Peter.  O  Homem  na  Sociedade.  In:  Perspectivas  Sociológicas:  uma  visão
humanística. Petrópolis, Editora Vozes, 1994. Cap. 4.

Atividade a ser enviada por Moodle
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UNIDADE II

5a Semana - Sociologia Clássica: Émile Durkheim

 DURKHEIM, Émile (2007). “Que é Fato Social?” In: As Regras do Método Sociológico.  São
Paulo: Martins Fontes.        

 DURKHEIM, Émile (2000). “Solidariedade mecânica” In: Durkheim.. São Paulo: Editora Ática.
 DURKHEIM, Émile (2000). “Solidariedade orgânica” In: Durkheim.. São Paulo: Editora Ática.

        Bibliografia sugerida:
 ARON, Raymond (1987). As Etapas do Pensamento Sociológico. Durkheim. Ed. Martins.
 DURKHEIM, Émile (2004). Da divisão do trabalho social.2ª ed. São Paulo: Martins Fontes.
 DURKHEIM, Émile (1982). O suicídio. Rio de Janeiro: Zahar.

6a Semana - Sociologia Clássica: Karl Marx 

 MARX, Karl (1974). O Capital. Capítulo I – A Mercadoria.
       Secção 1 – Os Dois Fatores da Mercadoria: valor-de-uso e valor-de-troca;

 MARX, Karl (2007). A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo.


       Bibliografia sugerida:
 MARX, Karl. O Manifesto do Partido Comunista (“Burgueses e Proletários).
 BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Cap. II, pp. 85-128. 
 MARX, Karl (1974). O Capital. Capítulo I – A Mercadoria.

       Secção 2 – Duplo Caráter do Trabalho Representado na Mercadoria; Secção 4 – O Fetichismo da
Mercadoria e o Seu Segredo.
       Disponível em:http://www.marxists.org/portugues/marx/1867/ocapital-v1/index.html

7a Semana - Sociologia Clássica: Max Weber

 WEBER, Max (2003). Os três tipos puros de dominação legítima. São Paulo: Ática.
 WEBER, Max (1999).  Classes,  estamentos e  partido.  In:  Economia e  sociedade.  Volume 2.

Brasília: Editora UNB.

Bibliografia sugerida:
 WEBER,  Max.  A  Ética  Protestante  e  o  Espírito  do  Capitalismo.  Cap.  II:  O  “Espírito”  do

Capitalismo, pp. 41-69. 
 QUINTANEIRO, Tânia etall (2002). Um Toque de Clássicos: Weber. Belo Horizonte, Editora

UFMG.

8a Semana - Avaliação presencial I: 
Conteúdo: Unidade II

UNIDADE III

9a semana : Religião e sociedade

 GIUMBELLI,  Emerson (2008).  A presença  do religioso no espaço  público:  modalidades no
Brasil. Religião e sociedade, Rio de Janeiro, 28 (2): 80-101

10a Semana: Desigualdades sociais

 SOROKIN,  P.  O  que  é  uma  classe  social?  In:  VELHO,  G.  Estrutura  de  classes  e
estratificaçãosocial. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

 RIBEIRO, C. A. C. Estrutura de classe e mobilidade social no Brasil. Bauru, SP; Edusc, 2007.
Cap. 4.
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11a Semana: Movimentos sociais

 GOHN, M. G. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação, v16, 
n. 47, mai-ago 2011. Pgs. 333-361.

Bibliografia sugerida:

 ALONSO, Angela (2009). As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Lua Nova,
São Paulo, 76: 49-86.

 BRINGEL, B.; PLEYERS, G (2015). Junho de 2013... dois anos depois. Nueva Sociedad.

12a Semana: Indústria cultural

 FREITAS, V. Adorno e a arte contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

13a Semana: Comportamento desviante

 BECKER, H. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. Caps. 1 e
10.

14a Semana: Gênero e sexualidade

 FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal,
1988. Pgs. 19-51.

 LOURO, G. L. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Revista crítica de
ciências sociais, n 76, dez 2006. Pgs. 141-147.

15ª Semana: 
Revisão e Avaliação presencial II 

Conteúdo – Unidade III
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