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PARTE I – TEORIA SOCIOLOGICA 

Ementa: Estudos da obra dos teóricos mais importantes deste século no campo da 
Sociologia e da Política, sendo que cada Programa da Disciplina deverá selecionar, para 
maior aprofundamento, alguns pensadores como: Rosa Luxemburgo, Vladimir I. Lenin, 
Karl Kautsky, Talcott Parsons, Robert Merton, Leo Strauss, Georg Lukacs, Antonio 
Gramsci, Karl Schmitt, Hannah Arendt, Sheldon Wolin, Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Ernst Bloch, F.A. Havek, Georges Sorel, 
Joseph Schupeter, Raymond Aron, Daniel Bell, David Easton, Ivan Illich, Michel Foucault, 
Pierre Bourdieu, Elias Canetti, Robert Dahl, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Alain 
Touraine, Edgar Morin, Anthony Giddens, Noberto Bobbio, Agnes Heller, Jürgen 
Habermas e outros. 

I. Objetivos: Esta parte da disciplina abordará alguns dos principais autores da sociologia 
contemporânea adotando uma perspectiva sistemática. O primeiro eixo discutirá o 
problema de ordem epistemológica (formal) concernente a relação entre sujeito e objeto (ou 
agência e estrutura) na teoria sociológica. Nesta direção, serão examinados e discutidos os 
paradigmas do individualismo metodológico, do holismo metodológico e das perspectivas 
relacionais. O segundo eixo, de caráter ontológico (substantivo), interroga sobre o caráter 
da modernidade em seu estágio atual, bem como discute as perspectivas da reflexão crítica 
sobre o mundo moderno.  

II. Metodologia: 

2.1. Desenvolvimento das seções 

a) Explanação introdutória do professor 

b) Apresentação de textos por equipes de alunos (síntese crítico-analítica de 30 minutos) 

c) Debate  

Avaliação: 

a) Apresentação nos grupos                        
b) Qualidade da participação nas discussões   
c) Trabalho Final (o acadêmico poderá optar em realizar o trabalho na área de “teoria 

sociológica” ou “teoria política”).                                           
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III. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

SEÇÃO 01 – Apresentação do programa 

Sugestões de leitura: 

CORCUFF, Philippe. As novas sociologias: construções da realidade social. São Paulo: 
Edusc, 2001.  

GIDDENS, Anthony e TURNER, Jonathan (orgs.). Teoria social hoje. São Paulo: Unesp, 
1999.  
 
DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. Niterói: UFF, 2003.  
 
KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o 
mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.  
 
LALLEMENT, Michel. História das idéias sociológicas. Petrópolis: Vozes, 2003, 2º 
volume.  

LEIS, Héctor Ricardo. A tristeza de ser sociólogo no século XXI. Dados, n. 34, 1999, p.23-
45.  

LIEDKE, Élida Rubini. Breves indicações para o ensino de teoria sociológica hoje. 
Sociologias,  Porto Alegre,  n. 17, jun.  2007, p.06-10.  

PINTO, Céli Regina Jardim. Por onde andou a Teoria Social no Brasil ? (os 10 anos do GT 
na ANPOCS). 32º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, outubro de 2008 (disponível 
na internet).   

SCOTT, John (org.). 50 grandes sociólogos contemporâneos. São Paulo: Contexto, 2009.  
 
 
 
 

SEÇÃO 02 – Individualismo metodológico: abordagens utilitaristas e simbólicas.   

Leitura obrigatória: 

BOUDON, Raymond. Efeitos perversos e ordem social. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, 
p.175-188.  

COLLINS, Randall. A tradição microinteracionista. Quatro tradições sociológicas. 
Petrópolis: Vozes, 2009, p.205-243.  
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ALVES, Hélio Ricardo. A “revolução analítica” em teorias sociais: um balanço parcial. 32º 
Encontro Anual da ANPOCS, Caxambú, outubro de 2008  (disponível na internet).   

Sugestões de leitura: 

HAMLIM, Cynthia Lins. Boudon: agência, estrutura e individualismo metodológico. Lua 
Nova: Revista de Cultura e Política, n.48, 1999, p.63-92.  

SEÇÃO 03 – Holismo Metodológico: teoria dos sistemas 

Leitura obrigatória: 

LUHMANN, Niklas. Sistemas psíquicos e sistemas sociais. Introdução à teoria dos 
sistemas. Petrópolis: Vozes, 2009, p.250-270. 

BECHMANN, Gotthard; STEHR, Nico. Niklas Luhmann. Tempo social,  São Paulo,  v. 
13,  n. 2, nov.  2001 (disponível em www.scielo.br). 

NEVES, Clarissa Eckert Baeta; NEVES, Fabrício Monteiro. O que há de complexo no 
mundo complexo? Niklas Luhmann e a Teoria dos Sistemas Sociais. Sociologias,  Porto 
Alegre,  n. 15, jun.  2006, p.182-207. (disponível em www.scielo.br).  

SEÇÃO 04 – Teoria da estruturação: Anthony Giddens 

Leitura obrigatória: 

GIDDENS, Anthony. Elementos da teoria da estruturação. A constituição da sociedade. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.01-46.  

GIDDENS, Anthony e PIERSON, Christopher. Conversas com Anthony Giddens: o 
sentido da modernidade. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p.73-88. 

VANDEBERGHE, Frédérich. Você sabe com quem está falando quando fala consigo 
mesmo? Margaret Archer e a teoria das conversações internas. 32º Encontro Anual da 
ANPOCS, Caxambú, outubro de 2008. (disponível na internet).   

Sugestões de leitura: 

COSTA, Sérgio. Quase crítica: insuficiências da sociologia da modernização reflexiva. 
Revista Tempo Social, v.16, n.2, p.73-100, 2004 (disponível em www.scielo.br).  

GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASCH, Scott. Modernização reflexiva: política, 
tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Edusp, 1997, p.11-72.  

PETERS, Gabriel. A praxiologia estruturacionista de Anthony Giddens e Pierre Bourdieu. 
32º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambú, outubro de 2008. (disponível na internet).   
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SEÇÃO 05 – Sociologia do habitus: Pierre Bourdieu e Norbert Elias  

Leitura obrigatória: 

BOURDIEU, Pierre. A gênese dos conceitos de habitus e de campo. O poder simbólico. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p.59-74.  

MICELI, Sergio. Bourdieu e a renovação da sociologia contemporânea da cultura. Tempo 
soc.,  São Paulo,  v. 15,  n. 1, abr.  2003, p.63-79. (disponível em www.scielo.br). 

LANDINI, Tatiana Savoia. A sociologia de Norbert Elias. Revista Brasileira de 
Informação Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB, n.61, 2006, p.91-108.  

Sugestões de leitura: 

HEINICH, Nathalie. A sociologia de Norbert Elias. Bauru: Edusc, 2001.  

VANDERBERGUE, Frédérich. Construção e crítica na nova sociologia francesa. 
Sociedade e Estado, 21(2), p.315-366, 2006. (disponível em www.scielo.br). 

SEÇAÕ 06 – Teoria crítica: Habermas  

Leitura obrigatória: 

HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, p.45-60.  

REPA, Luiz. Jürgen Habermas e o modelo reconstrutivo de teoria crítica. In NOBRE, 
Marcos (org.). Curso Livre de Teoria Crítica. Campinas: Papirus, 2008, p.161-182.  

FREITAG, Bárbara. Dialogando com Jürgen Habermas. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2005, p.161-188.  

Sugestões de leitura: 

MENDONCA, Ricardo Fabrino. Reconhecimento em debate: os modelos de Honneth e 
Fraser em sua relação com o legado Habermasiano. Revista de Sociologia Política,  
Curitiba,  n. 29, nov.  2007 . 

HOLMES, Pablo. Reconhecimento e normatividade: a transformação hermenêutica da 
teoria crítica. Revista Brasileira de Ciências Sociais,  São Paulo,  v. 24,  n. 69, fev.  2009, 
p.129-145.  

WERLE, Denílson e MELO, Rúrion Soares. Reconhecimento e Justiça na Teoria Crítica da 
Sociedade em Axel Honneth. In NOBRE, Marcos (org.). Curso Livre de Teoria Crítica. 
Campinas: Papirus, 2008, p.183-198.  
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SEÇÃO 07 – O estatuto do tempo presente: modernidade ou pós-modernidade?  

Leitura obrigatória: 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade a ambivalência. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p.25-61 
e 244-288.  

SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. São Paulo: Cortez, p.15-116.  

ADELMAN, Miriam. Visões da Pós-modernidade: discursos e perspectivas teóricas. 
Sociologias, Porto Alegre, 2009, n.21, p.184-287. (disponível em www.scielo.br). 

Sugestões de leitura: 

ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.  

SMART, Barry. A pós-modernidade. Lisboa: Publicações Europa-América, 1993.  


