
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação  
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

  

  

Av. Unisinos, 950    Caixa Postal 275    CEP 93022-000    São Leopoldo    Rio Grande do Sul    Brasil 
Fone: (51) 3590 8476    Fax: (51) 3590 8486   http://www.unisinos.br 

 

1

IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Teorias Sociais Contemporâneas 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45 

Créditos: 03 

Código da disciplina: 007351 

Turma: 5964 

Ciclo letivo: 0605 

Professores: Eduardo Portanova Barros e Carlos A. Gadea 

 

EMENTA 

Estudo de autores contemporâneos, das fronteiras divisórias e dos pontos de 
convergência entre as principais correntes teórico-metodológicas atuais, em suas 
reformulações e perspectivas recentes, com ênfase na construção de referenciais 
teóricos para fins de investigação em Ciências Sociais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo gira em torno de quatro eixos: cultura, política, sujeito e globalização. 
São escolhas que procuram ser coerentes com a proposta da disciplina, isto é: 
apresentar teorias do nosso tempo. A questão temporal, porém, não tem uma faceta 
historicista, e sim complexa. Poderíamos exemplificar com a Teoria Geral do 
Imaginário, formulada pelo antropólogo francês Gilbert Durand, a partir dos anos 
1960, mas que, ainda hoje, está longe de ter sido esgotada. Da mesma forma, 
retomamos, transversalmente, teorias sociológicas de Georg Simmel e Max Weber, 
dois dos fundadores da sociologia alemã, e que contribuem para a discussão a 
respeito de uma sociedade que se pretende contemporânea, filosoficamente falando. 
Procuramos, também, uma seleção eclética de autores: os latino-americanos (Yúdice, 
Santos, Coelho e Vizer), os europeus (Vattimo, Maffesoli, Negri, Durand, Heller e 
Foucault), um norte-americano (Blumer) e um asiático (Appadurai). Estes autores 
colaboram para o debate sobre os paradigmas sociológicos e as temáticas inseridas 
nessa reflexão, que incluem as consequências normativas da ordem social, a 
sociologia compreensiva, o Interacionismo Simbólico, o trágico sociológico, a crise do 
sujeito, a crítica da modernidade, os indivíduos representativos, a esfera global, as 
diferentes identidades, a marcha da cidadania, a civilização dos choques e o museu 
imaginário. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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SIMMEL, Georg . Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 
2006. 

COELHO, Teixeira. A cultura e seu contrário: cultura, arte e política pós 2001. São 
Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2008. 

HALL, Stuart. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 

MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Rio de 
Janeiro: Record, 2001. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

APPADURAI, Arjun. O medo ao pequeno número: ensaio sobre a geografia da 
raiva. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2009.  

BLUMER, Herbert. Simbolic Interactionism. New Jersey: Prentice-Hall, 1969. 

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. NAU: Rio de Janeiro, 2003. 

______. El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, Ciudad de México, 
Ano L, n. 3, 1988.  

GADEA, Carlos A. Paisagens da pós-modernidade: cultura, política e sociabilidade 
na América Latina. Itajaí: Univali, 2007. 

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 1970.  

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas 
sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 
1990. 

NEGRI, Antonio. Cinco lições sobre o império. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

VATTIMO, Gianni. Adeus à verdade. In: ______. Metamorfoses da cultura. Porto 
Alegre: Sulina, 2006. 

VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-
moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

VIZER, Eduardo A. A trama (in)visível da vida social: comunicação, sentido e 
realidade. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

WATIER, Patrick. Uma introdução à sociologia compreensiva. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2009. 

YÚDICE, George. A conveniência da cultura: uos da cultura na era global. Belo 
Horizonte: UFMG, 2004. 
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AVALIAÇÃO 

O/a aluno/a será avaliado/a pelo interesse nas aulas, pela apresentação dos 
seminários (considerando: conhecimento, exposição, interpretação e problematização 
do texo) e pela participação, tanto nas aulas quanto nos semináros. A média final 
será dada com base na avaliação já descrita, junto com a avaliação de um trabalho 
monográfico, que deve seguir as normas de submissão de artigo científico para a 
Revista Ciências Sociais Unisinos. O assunto do artigo deve ter relação com o 
conteúdo da disciplina. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Leitura Dirigida: A identidade, o pensamento e a prática 

cooperativa e sua atualidade 

Código da disciplina: 092327 

Carga horária: 15 

Créditos: 01 

Semestre: 2011/2 

Ciclo letivo: 0605 

Turma: 6494 

Período das aulas: agosto a setembro de 2011 

Professor: Jose Odelso Schneider 

 

EMENTA 

a) A Questão Social, o Associativismo e Cooperativismo como resultado de um 
movimento de idéias: Os pensadores sociais do Século XVI e os Precursores do 
Século XIX.   b) O associativismo e o cooperativismo como o resultado de um 
Movimento Operário face à Questão Social gerada pelo capitalismo industrial. : O 
legado dos Pioneiros dos movimentos sindicais e do cooperativismo. c) As 
cooperativas na sua dupla dimensão de associação de pessoas e de empresa. d) A 
atualidade da filosofia do associacionismo e da doutrina cooperativista.: seus valores,  
princípios e  normas. Os desafios para a educação cooperativa hoje. O  lugar da 
pessoa humana e do trabalho no cooperativismo: um novo estilo de vida e de 
trabalho. O  cooperativismo como alternativa de INCLUSAO SOCIAL. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação: A Questão social e o pensamento social associativo e 
cooperativo. Aspectos históricos e teóricos para a emergência do 
associacionismo e cooperativismo. 

2. O conceito de associação, voluntariado e participação social, tipos de 
participação social. Breve análise do surgimento e da evolução do 
cooperativismo europeu e mundial. Principais tendências. Democracia e 
Participação na dupla dimensão de “associação de pessoas” e de “empresa” 
das cooperativas. A racionalidade econômica e social. Associativismo e 
mudança social. Participação social e processos associativos em sociedades 
tradicionais, em “vias de desenvolvimento” e de sociedades desenvolvidas. 
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3. Aspectos diferenciadores de gestão do associacionismo norte-americano, 
francês e brasileiro. 

4. Conjuntura associacionista e de cooperação em sociedades industriais e pós 
industriais. A democracia e a participação na dupla dimensão das 
cooperativas: como associação de pessoas e empresa: duas racionalidades e 
dois enfoques de eficiência. A ecologia das empresas cooperativas. 

5. Análise dos desafios nos processos de socialização cooperativa no contexto da 
globalização neoliberal. A relevância da educação e comunicação cooperativa 
face a valores e antivalores numa sociedade culturalmente plural. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 
Petrópolis: 

Vozes, 1998. 611 p.  

HOBSBAWM, E. J. Mundos do trabalho: Novos estudos sobre história operária. 2. 
ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1988. 447 p 

SANTANA, Marco Aurélio et al. (Org.) Além da fábrica: trabalhadores, 
sindicatos e a nova 

questão social. São Paulo: Boitempo, 2003. 333 p.  

SADER, Emir. Contraversões: civilização ou barbárie na virada do século. São 
Paulo: Boitempo, 

2000. 229 p.  

DEL PRIORE, Mary. Revisão do paraíso: os brasileiros e o estado em 500 anos de 
história. Rio 

de Janeiro: Campus, 2000. 366 p.  

BÖOK, Sven Ake. Valores cooperativos para un mundo en cambio. San José, 
Costa Rica: 

ACI/Informe para el Congresso de la ACI, Tokio, oct./1992, 244 p.  

BORDA, Orlando Fals. Conocimiento y poder popular: lecciones con campesinos 
de Nicarágua, 

México, Colômbia. Bogotá: Siglo XXI Edit., 1986, 177 p. 

BURR, P., Carlos. Las cooperativas: una economia para la libertad. 3. ed. Santiago 
De Chile: 

Pacifico, 1965. 313 p.  

DRIMER, Alicia Kaplan; DRIMER, Bernardo Kaplan. Las cooperativas: fundamentos, 

história, doctrina. Buenos Aires: INTERCOOP, 1975, 622 p.  
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MLADENATZ, Gromoslav. História das doutrinas cooperativistas. Brasília: 
Confebras, 2003. 272 p.  

AVALIAÇÃO 

Entrega de resenhas críticas dos textos da aula - 20%. Individual, para entregar no 
início de cada dia de aula (ao menos três) 
Apresentação de artigos/participação em aula - 30%. Em dupla, em aulas a serem 
definidas (Grupos) 
Trabalho final - Individual, a ser entregue após concluída a parte de aulas 
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IDENTIFICAÇÃO 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Metodologia de Pesquisa 

Código da disciplina: 007033 

Carga horária: 45 

Créditos: 03 

Semestre: 2011/2 

Ciclo letivo: 0605 

Turma: 5965 

Período das aulas: 08/08 a 15/11/2011 

Professor: José Luiz Bica de Mélo 

 

EMENTA 

Apresenta as principais modalidades de pesquisa em Ciências Sociais, tais como 
Levantamentos, Estudos de Caso e Análises Comparativas. Estuda os fundamentos 
metodológicos das técnicas de coleta de dados secundários e primários, de forma 
integrada com a sua elaboração e aplicação em contextos de pesquisa exploratória. 
Examina os procedimentos de formulação de indicadores, de categorização e de 
amostragem, bem como a preparação de questionários, entrevistas e planos de 
observação. Aborda ainda os aspectos relativos ao planejamento da pesquisa, com 
vistas à finalização dos projetos de dissertação dos estudantes. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Do “paradigma da complexidade” aos processos complexos 

1.1 Alcances e limites do conceito de paradigma 

1.2 Por uma epistemologia dos processos complexos 

1.3 O mundo do conhecimento e o conhecimento do mundo 

2 O projeto de pesquisa e seu desenvolvimento 

2.1 Momentos lógicos do projeto de pesquisa 

2.2 Quantitativo e qualitativo na pesquisa em ciências sociais 

2.3 Delineamento metodológico geral da pesquisa 

2.4 Planejamento dos recursos e do cronograma da pesquisa  

3 A pesquisa com fontes secundárias 

3.1 Principais indicadores sociais e bases estatísticas 
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3.2 Pesquisa bibliográfica e sua incorporação ao trabalho científico 

3.3 Utilização de acervos legados de pesquisas empíricas 

 

4 Modalidades de pesquisa com fontes primárias 

4.1 Etnografia e observação 

4.2 Pesquisa participante 

4.3 Estudos de caso 

4.4 Levantamentos 

4.5 Pesquisa comparativa 

4.6 Pesquisa documental e de imagens 

4.7 Narrativas e biografias 

5 Principais técnicas de coleta de dados 

5.1 Planos de observação e diários de campo 

5.2 Entrevistas 

5.3 Questionários 

6 Tabulação e análise de dados quantitativos e qualitativos 

6.1 O recurso do biograma 

6.2 Trabalhando com gráficos, tabelas, quadros e figuras. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BATESON, Gragory. Espíritu y Naturaleza. Buenos Aires: Amarrortu, 1997. 

BECKER, Howard. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2007. 

BOURDIEU, Pierre. Introdução à uma sociologia reflexiva. In: BOURDIEU, Pierre. O 
poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. Cap. 2, p. 17-58. 

CARDOSO, Ruth (Org.).  A Aventura Antropológica: teoria e pesquisa. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia 
das relações de poder a partir de uma comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2000. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005. [Cap. Sobre 
Metodologia]. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1987. 
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MELUCCI, Alberto. Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e  cultura. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 

MILLS, Charles Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

MORIN, Edgar. Meu caminho: entrevistas com Djénane Kareh Tager. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma 
análise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Porto: Edições 70, 1995. 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem 
e som; um manual prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean-Claude, PASSERON, Jean-Claude. O ofício 
de sociólogo: preliminares epistemológicos. Petrópolis: Vozes, 2005. 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

MARTINS, José de Souza; ECKERT, Cornelia; CAIUBY NOVAES, Sylvia (Org.). O 
imaginário e o poético nas Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 2005 

MILLS, Charles Wright. A imaginação sociológica. 6. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
1982. 

NUNES, Edson de Oliveira. A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

SAUTU, Ruth y otros. Manual de metodologia: construcción del marco teórico, 
formulación de los objetivos y elección de la metodologia. Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2005. 
 

AVALIAÇÃO 

Apresentação em de relatórios de leitura e de pesquisas-piloto; 

Apresentação em aula e entrega (conforme calendário do PPGCS) do Projeto de 
Dissertação revisitado. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Disciplina de Referência da LPI: Identidades e Sociabilidades 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45 

Créditos: 03 

Código da disciplina Mestrado: 091310 

Código da disciplina Doutorado: 095903 

Turma Mestrado: 5971 

Turma Doutorado: 5972 

Ciclo letivo: 0605 

Professor: Nadir Lara Junior 

Período: 10/08 a 07/12/2011 

 
EMENTA 

Estuda as práticas sociais relativas à vida cotidiana, a suas dinâmicas de interação e 
sociabilidade. Considerando a cultura em sua dimensão vivida, de partilha ou de 
disputa no interior da sociedade, analisa as lógicas identitárias e de sociabilidade 
operantes nos processos de pertencimento social, de desfiliação e de exclusão de 
grupos e indivíduos. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Processo de socialização do individuo na sociedade contemporânea: A 
crise de sentido 

1.1 O Eu e o Me em George Mead 

1.2 A concepção de representação em Erving Goffmann 

1.3 A Sociedade como realidade Subjetiva 

1.4 Instituições e crise de sentido 

2. Processos de construção da identidade coletiva: Outras possibilidades 
para os indivíduos 

2.1 Apresentação das várias concepções de identidade 

2.2 Identidade e ações coletivas no Brasil 

2.3 Processo de constituição da identidade coletiva 

2.4 Identidade e movimentos sociais 



 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação  
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

  

  

Av. Unisinos, 950    Caixa Postal 275    CEP 93022-000    São Leopoldo    Rio Grande do Sul    Brasil 
Fone: (51) 3590 8476    Fax: (51) 3590 8486   http://www.unisinos.br 

 

11 

2.5 Identidade na perspectiva da democracia radical 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. 18. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1999.  

GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. 11. ed. Petrópolis, 
Vozes, 2003. 

FOLLMANN, José Ivo. Identidade como conceito sociológico. Ciências Sociais 
Unisinos, São Leopolod, v. 3, n. 158, 2001. 
 
HALL, Stuart. Quem precisa da identidade?. In: SILVA, Tomas Tadeu da (Org.). 
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 
2000. 

GOHN, Maria da G. Ações coletivas civis na atualidade: dos programas de 
responsabilidade/compromisso social às redes de movimentos sociais. Revista 
Ciências Socais, São Leopoldo, v. 6, n. 1. Disponível em:  
http://www.unisinos.br/_diversos/revistas/ojs/index.php/ciencias_sociais/article/view
/166/36 Acesso em: 14 jun. 2011. 
 
LARA JUNIOR, Nadir & PRADO, M.A.M. A Mística e a Construção da Identidade 
Política entre os Participantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do 
Brasil: Um Enfoque psicossociológico. Revista Electrónica de Psicología Política, 
v. 1, n. 4. Disponível em: http://www.psicopol.unsl.edu.ar/notas/diciembre_notas3. html. 
Acesso em: 26 jun. 2004. 

MEAD, George H. Espiritu, persona y sociedade, desde el punto de vista del 
conductismo social. Buenos Aires: Paidos, 1982. 

MOUFFE, Chantal. El retorno del político comunidad, ciudadanía, pluralismo, 
democracia radical. Barcelona: Paidós, 1999. 

SILVA, Marcelo K. De volta aos movimentos sociais? Reflexões a partir da literatura 
brasileira recente.  Revista Ciências Socais Unisinos. Dossiê: Ações coletivas, 
movimentos e redes sociais na contemporaneidade, São Leopoldo, v. 6, n. 1. 
Disponível em: http://www.unisinos.br/_diversos/revistas/ojs/index.php/ 
ciencias_sociais/article/view/165/35. Acesso em: 14 jun. 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTELLS, Manuel. O poder da Identidade. 3. ed. São Paulo: Paz e terra, 2001. v. 
2. 

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Modernidade, pluralismo e crise de 
sentido: a orientação do homem moderno. Petrópolis: Vozes, 2004. 
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HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 5 ed. Rio de janeiro: DP&A 
editora, 2001. 

LACLAU, Ernesto & MOUFFE, CHANTAL. Hegemonia y Estratégia Socialista: 
hacia una radicalización de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Econômica, 2004. 

MELUCCI, Alberto. Challenging Codes: collective action in the information age. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 

__________. O jogo do eu: a mudança de si em uma sociedade global. São 
Leopoldo: Unisinos, 2004. 

PRADO, M. A. M. Psicologia Política e Ação Coletiva: notas e reflexões acerca do 
processo de formação identitária do 'nós. Revista Psicologia Política, São Paulo, 
v. 1, n. 1, 2001. 

TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes. Petrópolis:Vozes, 
1999. 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e Diferença: uma introdução teórica e conceitual. 
In: Silva, Tomas Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos 
estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos farão em grupo a leitura de um texto da bibliografia básica e apresentarão 
as principais ideias do texto em forma de seminário. 
Os alunos farão individualmente um texto crítico relacionando os conceitos 
apresentados em sala com os respectivos temas de pesquisa. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Disciplina de Referência da LPII: Atores sociais, políticas públicas 
e cidadania 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45 

Créditos: 03 

Código da disciplina Mestrado: 091311 

Código da disciplina Doutorado: 095904 

Turma Mestrado: 5973 

Turma Doutorado: 5974 

Ciclo letivo: 0605 

Professor: Aloísio Ruscheinsky 

Período: 08/08 a 15/11/2011 

 

EMENTA 

Discute o processo de configuração dos atores sociais no Brasil, em suas relações 
com a construção da agenda pública nacional, enfatizando a díade democracia-
cidadania como eixo articulador da formulação das políticas públicas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Processo de configuração dos atores sociais 
 
1.1. Sociedade civil e esfera pública: desigualdades e democracia (Avritzer e Costa, 
2004) 
1.2. Política: Reencantamento e indeterminação (Oliveira, 2007). 
1.3. Estado, sociedade civil e configuração da diversidade de atores (Nogueira, 2005) 
 
2. Democracia-cidadania 
2.1. Cidadania e democratização: mediações e enigmas do social (Wanderley, 2004, 
Arretche, 1999) 
2.2. Democracia e complexidade: instituições e projetos (Costa (Souza, 2001); 
Lopes/Mélo, 2008) 
2.3. Desigualdades, cultura política e democracia (Krischke, 2003; 2005) 
 
3. Formulação das políticas públicas 
3.1. Demandas sociais e outorgamento das políticas públicas (Souza, 2006, 2003) 
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3.2. Políticas de transferência de renda (Spósito, 2005) 
3.3. Políticas de cidadania brasileira (Tavolaro, 2008; 2009) 
 
4. Construção da agenda pública da política ambiental  
4.1. Cultura, meio ambiente e atores sociais (Ruscheinsky, 2009; Pinto, 2006) 
4.2. Atores, conflitos e políticas púbicas ambientais (Lopes, 2006; Matos/Drummond, 
2005 
4.3. Atores socioambientais, consumo e cidadania (Portilho, 2005)  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AVRITZER, Leonardo; COSTA, Sérgio. Teoria crítica, democracia e esfera pública: 
concepções e usos na América Latina. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio 
de Janeiro, v. 47, n. 4, p.703-728, 2004. 

KRISCHKE, Paulo. Aprendendo a democracia na América Latina: atores sociais 
e mudança cultural. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 314p. 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado pra a sociedade civil: temas éticos e 
políticos da gestão democrática. 2. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2005. 263 p. 

OLIVEIRA, Francisco, RIZEK, Cibele S. (Org.). A era da indeterminação. São 
Paulo: Boitempo, 2007.  

RUSCHEINSKY, Aloísio. Conflitos, meio ambiente e atores sociais na 
construção da cultura. Porto Alegre: Armazém Digital, 2009.  

SOUZA, Jessé (org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática 
contemporânea. Brasília: UNB, 2001.  

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto 
Alegre, v. 8, n. 16, p. 20-45, jul./dez. 2006.  

SPOSITO, Marilia Pontes ; CORROCHANO, Maria Carla. A face oculta da transferência 
de renda para jovens no Brasil. Tempo Social. Revista de Sociologia da USP, 
São Paulo, v. 17, n. 2, p.141-172, 2005. 

TOURAINE, Alain. Um novo paradigma para compreender o mundo de hoje. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 261p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALONSO, Ângela; COSTA, Valeriano; MACIEL, Débora. Identidade e estratégia na 
formação do movimento ambientalista brasileiro. Novos estudos - CEBRAP, n. 79, 
p.151-167, 2007. 

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

ARRETCHE, Marta T. S. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado 
federativo. Rev. Bras. Ci. Soc., São Paulo, v.14, n. 40, p.111-141, 1999. 
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BIASOTO Jr, Geraldo; AFONSO, José Roberto R. Investimento público no Brasil: 
propostas para desatar o nó. Novos estudos - CEBRAP, São Paulo, n. 77, p.7-26, 
2007. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.  

COUTO, Cláudio Gonçalves. Constituição, competição e políticas públicas. Lua Nova, 
São Paulo, n. 65, p.95-13, 2005. 

DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participação 
política no Brasil pós-70. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.  

KRISCHKE, Paulo J. A cultura política em Porto Alegre e Curitiba: democracia, 
modernização e o conteúdo da razão pública. Sociedade e Estado, Brasília, v.20, 
n.1, p.39-71, 2005.  

LAVALLE, Adrián Gurza. Cidadania, igualdade e diferença. Lua Nova, São Paulo, n. 
59, p.75-93, 2003. 

LAVALLE, Adrián G.; HOUTZAGER, Peter P. ; CASTELLO, Graziela. Representação 
política e organizações civis: novas instâncias de mediação e os desafios da 
legitimidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 21, n. 60, p. 
44-66, fev. 2006. 

LOPES, José Rogério; MÉLO, José Luis Bica. Democracia, desigualdades e direitos 
desterritorializados: um esboço da questão. Ciências Sociais Unisinos, São 
Leopoldo, v. 44, n. 1, p. 5-12, 2008. 

LOPES, José Sérgio Leite. Sobre processos de "ambientalização" dos conflitos e sobre 
dilemas da participação. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 12, n. 
25, p.31-64, 2006. 

MATTOS, Solange Maria da Silva Nunes; DRUMMOND, José Augusto. O terceiro setor 
como executor de políticas públicas: Ong's ambientalistas na baía de Guanabara 
(1990-2001). Rev. Sociologia e Politica, Curitiba, n. 24, p.177-192, 2005. 

MOISÉS, José Álvaro. Cultura política, instituições e democracia: lições da 
experiência brasileira. Rev. Bras. Ciências Sociais, São Paulo, v.23, n. 66, p.11-
43, 2008. 

PASTORINI, Alejandra. Quem mexe os fios das políticas sociais? Serviço Social & 
Sociedade, São Paulo, Ano XVIII, n. 53, p. 80-101, 1996. 

PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da Diferença. 2. ed. São Paulo: Ed 34, 2000.   

PINTO, Céli Regina Jardim. As ONGs e a política no Brasil: presença de novos atores. 
Dados. Revista de ciências sociais, Rio de Janeiro, v.49, n.3, p. 651-670, 2006. 

PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São 
Paulo: Cortez, 2005. 

SOUZA, Celina. “Estado do campo” da pesquisa em políticas públicas no Brasil. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, p. 15-20, 2003. 
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TAVOLARO, Sergio B. F. Quando discursos e oportunidades políticas se encontram: 
para repensar a sociologia política da cidadania moderna. Novos estudos - 
CEBRAP, São Paulo, n. 81, p.117-136, 2008. 

TAVOLARO, Sergio B. F. Para além de uma "cidadania à brasileira": uma 
consideração crítica da produção sociológica nacional. Rev. Sociologia Política, 
Curitiba, v.17, n. 32, p.95-120, 2009. 

TOURAINE, Alain. Um novo paradigma para compreender o mundo de hoje. 
Petrópolis: Vozes, 2006.  

VIANNA, Luiz Werneck. A democracia e os três poderes no Brasil. Belo 
Horizonte: UFMG; RJ: IUPERJ, 2002.  

ZIMMERMANN, Clóvis Roberto e Silva, Marina da Cruz. O princípio da 
desmercantilização nas políticas sociais. Cadernos CRH, Salvador, v. 22, n. 56, p. 
345-358, 2009. 

 
 
AVALIAÇÃO 

Através da participação nos debates em sala de aula e a elaboração de um texto final 
sobre tema(s) ou autor(es) discutido na disciplina. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Disciplina de Referência da LPIII: Trabalho, cooperação e 

solidariedade 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45 

Créditos: 03 

Código da disciplina Mestrado: 092037 

Código da disciplina Doutorado: 095905 

Turma Mestrado: 5975 

Turma Doutorado: 5976 

Ciclo letivo: 0605 

Professor: Marília Veríssimo Veronese 

Período das aulas: 16/08 a 06/12/2011 

 

EMENTA 

Examina as alternativas de trabalho e de desenvolvimento geradas sob a égide da 
cooperação e da solidariedade, em suas dimensões econômicas, institucionais, 
psicossociais e culturais. Em perspectiva interdisciplinar, propicia uma abordagem 
crítico-reflexivo das formas de conhecimento hegemônicas, bem como das práticas 
sociais decorrentes, em nível macro e micro-social. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Antecedentes históricos e fundamentos da economia solidária 

1.1 As origens sociais e intelectuais do associativismo e do cooperativismo 

1.2 Desigualdade, pobreza e emancipação social 

1.3 As ausências e emergências: contemporaneidade e economia solidária 

1.4  O paradigma da dádiva e o antiutilitarismo 

2 Vertentes e manifestações atuais da solidariedade 

2.1 A evolução do cooperativismo ao Norte e ao Sul 

2.2 A economia social e solidária na experiência européia 

2.3 A economia popular e solidária na experiência latino-americana 
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3 Tematizações da Linha de Pesquisa 

3.1 Cooperativismo (Odelso) 

3.2 Educação, governança e sustentabilidade em empreendimentos cooperativos e 

solidários (Gaiger) 

3.3 Redes de cooperação (Jorge) 

3.4 Inovação social e formação para a economia solidária (Adriane) 

3.5 Autogestão e processos de subjetivação (Marília) 

4 Políticas públicas no Brasil 

4.1 Mapeamento Nacional da Economia Solidária 

4.2 SIES – explorações possíveis da base de dados 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CATTANI, Antonio et al. (Orgs.) Dicionário internacional da outra economia. 
Coimbra: Almedina: 2009. 

CORAGGIO, José (Org.). La economía social desde la periferia: contribuciones 
latinoamericanas, Buenos Aires: Altamira, 2007. 

HESPANHA, Pedro; Mendonça, Aline (Orgs). Economia solidária: questões teóricas 
e epistemológicas. Coimbra: Almedina, 2011. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.) Produzir para viver: os caminhos da 
produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2002. 

SCHNEIDER, José Odelso. Democracia, participação e autonomia cooperativa. 
2. ed. São Leopoldo: Unisinos: 2003. 

VERONESE, Marília. Psicologia social e economia solidária. Aparecida: Idéias & 
Letras, 2008. 

VERSCHOORE, Jorge (Org.). Redes de cooperação: uma nova organização de 
pequenas e médias empresas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FEE: 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CATTANI, Antonio (Org.) Trabalho e tecnologia: dicionário crítico. Porto Alegre: 
Vozes, 2002. 

CORAGGIO, José. De la emergencia a la estrategia: más allá del “alivio a la 
pobreza”. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2004. 

ENDERLE, Georges et al. Dicionário de ética econômica. São Leopoldo: Unisinos, 
1997. 
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FERRARINI, Adriane. Pobreza; Possibilidades de construção de políticas 

emancipatórias. São Leopoldo: Oikos, 2008. 

GAIGER, Luiz. A economia solidária e o projeto de outra mundialização. DADOS – 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 47, n. 4, p. 799-834, 2004. 

GUATTARI, Felix e ROLNIK, Sueli. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: 
Vozes: 1996. 

MARTINS, Paulo (Org.) A dádiva entre os modernos: discussão sobre os 
fundamentos e as regras do social. Petrópolis: Vozes: 2002. 

RAZETO, Luis. Los caminos de la economía de solidaridad. Buenos Aires: 
Lúmen Hvmanitas: 1997. 

 

AVALIAÇÃO 

Participação em aula, apresentação de seminários sobre os textos 

Trabalho monográfico de natureza teórico-conceitual 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Seminário de Dissertação 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45 hs/aula 

Créditos: 03 

Área temática: Sociologia 

Código de atividade da disciplina: 7343 

Turma Mestrado: 5967 

Professor: Adriane Vieira Ferrarini  

 

EMENTA 

Introduz as principais questões relacionadas aos fundamentos epistemológicos das 
ciências sociais. Aborda o processo de investigação e a estrutura lógica dos projetos 
de pesquisa. Orienta a formulação do objeto de pesquisa e o delineamento 
metodológico geral da dissertação. Discute as diferenças e relações entre pesquisa 
qualitativa e pesquisa quantitativa. Conjuga leituras orientadas de textos e 
investigações de referência com o desenvolvimento do anteprojeto de dissertação 
dos estudantes. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 A propedêutica do processo de pesquisa e produção teórica  
1.1 O processo de investigação 
1.2 Os momentos lógicos do projeto de pesquisa 
1.3 O horizonte temático do PPGCS e os objetos de investigação 
1.4 Características da dissertação de mestrado  
1.5 Aspectos de redação e apresentação de trabalhos acadêmicos 

2 Os fundamentos da produção de conhecimento nas ciências sociais 
2.1 Fundamentos epistemológicos: do positivismo à ciência dialógica 
2.2 O papel da teoria no processo de pesquisa 
2.3 O significado dos dados empíricos 

3 A construção do objeto de pesquisa 
3.1 Relações e diferenças entre problema social e problema sociológico 
3.2 Contextualização, delimitação e objetivação do objeto de pesquisa 
3.3 Seminário I: apresentação dos objetos de pesquisa 

4 O projeto de pesquisa 
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4.1 Os objetivos do projeto como mediação entre o objeto e a metodologia 
4.2 O delineamento metodológico da pesquisa  
4.3 Etapas de elaboração do projeto de pesquisa 
4.4 Seminário II: apresentação preliminar do projeto de pesquisa 

 
 
Recursos de ensino-aprendizagem 

1. Aulas expositivas 
2. Seminários a partir de leituras orientadas e trabalhos 
3. Análise e resenhas de dissertações de mestrado (ver obs. 1) 
4. Elaboração do anteprojeto de dissertação (SAP – Seminário de Apresentação de 

Projeto). 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Porto: Edições 70, 2004. 

BAUER, Martin; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 
som: um manual prático. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

BECKER, Howard. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2007. 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude. Ofício 
de sociólogo: metodologia da pesquisa na sociologia. 4. ed. Petrópolis: Vozes,  
2004. 

CHAMPAGNE, Patrick et al. Iniciação à prática sociológica. Petrópolis: Vozes, 
1998. 

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia 
das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2000. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005. 

MELUCCI, Alberto. Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e 
cultura. Petrópolis: Vozes, 2005. 

SANTOS, B.S. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 
São Paulo, Cortez, 2000.    

VICTORA, Ceres; KNAUTH, Daniela Riva; HASSEN, Maria de Nazareth Agra. 
Pesquisa qualitativa em saúde: uma introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo 
Editorial, 2000. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma 
análise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

BATESON, Gregory. Espiritu y Naturaleza. Buenos Aires: Amarrortu editores, 
1997. 

BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em ciências sociais. 4. ed. São Paulo: 
Hucitec, 1999. 

BRANDÃO, Carlos (Org.). Repensando a pesquisa participante. 3. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 

BRUYNE, Paul. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais: os pólos da prática 
metodológica. 5. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991. 

CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e 
a transformação dos seus meios de vida. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1977.  

COLOGNESE, Silvio Antonio; MÉLO, José Luiz Bica de. A técnica da entrevista na 
pesquisa social. Cadernos de Sociologia, Porto Alegre, v. 9, p. 143-159, 1998. 

HIRANO, Sedi (Org.). Pesquisa social: projeto e planejamento. São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1979. 

JANNUZZI, Paulo. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e 
aplicações. 3. ed. Campinas: Alínea, 2006. 

JOVCHELOVITCH, S. Os contextos do saber: representações, comunidade e 
cultura. Petrópolis: Vozes, 2008.  

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência 
e prática da pesquisa. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1987. 

LEVIN, Jack. Estatística aplicada a ciências humanas. 9. ed. São Paulo: 
Pearson, 2004. 

LENOIR, L. Objeto sociológico e problema social. In: MERLLIÉ, D. Iniciação à 
prática sociológica. Petrópolis: Vozes, 1996.   

MELO, José Luiz Bica de. Roteiro para elaboração de projeto de pesquisa: 
algumas “prescrições de prudência”. São Leopoldo: UNISINOS, 2006. 4 p.  

MILLS, Charles Wright. A imaginação sociológica. 6. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
1982. 

MORIN, Edgar. O método. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2001-2003. Tomo 3: o 
conhecimento do conhecimento; Tomo 4: As ideias. 

MORIN, Edgar; KERN, Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 1995. 

NUNES, Edson. A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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OLIVA, Alberto (Org.). Epistemologia; a cientificidade em questão. São Paulo: 
Papirus, 1990. 

REA, Louis; PARKER, Richard. Metodologia de pesquisa: do planejamento à 
execução. São Paulo: Pioneira, 2000. 

THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquete 
operária. 4. ed. São Paulo: Polis, 1985. 

WINKIN, Yves. A nova comunicação: da teoria ao trabalho de campo. São 
Paulo: Papirus, 1998. 

YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 
 
 
AVALIAÇÃO 

1. Participação em aula. 
2.  Leitura e resumo crítico de uma dissertação de mestrado (do PPGCS). 
3.  Entrega de anteprojeto de dissertação. 
 
Obs.: 

1 – Resenha das Dissertações (máximo 4 páginas): a) Referência bibliográfica 

completa; b) Apresentação do objeto de investigação (Tema); c) Problematização do 

objeto de investigação (Objetivos, questões-norteadoras, conceitos-chave e 

respectivos autores, e hipótese(s) de trabalho); d) Metodologia de investigação e de 

análise; e) Demonstração (o plano de texto com breve resumo de cada capítulo); f) 

Conclusões (de forma sintética verificando adequação entre objetivos, hipótese(s) e 

resultados); g) Pontos fortes da dissertação; h) Pontos fracos da dissertação; i) 

Apreciação final (verificando relação entre g e h). 

 

2 – Textos de aula na pasta 200 (Ciências Humanas). 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Seminário de Antropologia 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45 

Créditos: 03 

Código da disciplina: 007347 

Turma: 5970 

Ciclo letivo: 0605 

Professor: José Rogério Lopes 

Período das aulas: 09/08 a 29/11/2011  

 

EMENTA 

Discute as contribuições teóricas, conceituais e metodológicas da Antropologia para a 
análise e desenvolvimento de pesquisas em áreas relacionadas às práticas sociais, às 
políticas públicas e aos movimentos coletivos, igualmente em seus aspectos 
individuais e subjetivos, bem como nas relações produtivas e de trabalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. A perspectiva antropológica contemporânea: releituras de paradigmas e 
conceitos  
1.1. As transformações no caráter da alteridade (Balandier, 1976) 
1.2. Experiências culturais: dimensões espaciais e temporais (Sahlins, 2004) 
1.3. Bens e valores na configuração das hierarquias (Aguiar, 1974; Douglas, 2006) 
1.4. Cultura e economia (Wachtel, 1996) 
1.5. Tradições ressignificadas (Graburn, 2008) 
1.6. Memórias e trajetórias (Martins, 2009; Fabian, 2010) 
1.7. Reflexividades (Reesink, 2010) 
1.8. Estilos de vida (Koury, 2010) 
 
2. O método etnográfico: técnicas de trabalho de campo aplicadas a 
questões contemporâneas 
2.1. Etnografia, prática e experiência (Magnani, 2009; Zenobi, 2010) 
2.2. Revendo procedimentos metodológicos (Weber, 2009) 
2.3. Desafios ao texto antropológico (Novaes, 2008) 
 

3. Antropologia e crítica da modernidade 
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3.1. Epistemologias e releituras (Ortner, 2007) 
3.2. Cosmopolitismo e novas mediações (Velho, 2010; outro, a definir) 
3.3. Globalização e antropologia (Ribeiro, 2010) 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AGUIAR, Neuma (Org.) Hierarquias em classes. RJ: Zahar, 1974. 

BALANDIER, Georges. Antropo-Lógicas. São Paulo: Cultrix, 1976. 

DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia 
do consumo. BH: EdUFMG, 2006. 

KOURY, Mauro G. P. Estilos de vida e individualidade. Horizontes Antropológicos, 
Porto Alegre, v. 16, n. 33, p. 41-53, 2010.  

MARTINS, Pedro. Cabo-verdianos em Lisboa: manifestações expressivas e 
reconstrução identitária. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 15, n. 31, p. 
241-262, 2009.  

NOVAES, Sylvia Caiuby. Imagens, magia e imaginação: desafios ao texto 
antropológico. Mana, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 455-475, 2008. 

ORTNER, Sherry B. Subjetividade e crítica cultural. Horizontes Antropológicos, 
Porto Alegre, v. 13, n. 28, p. 375-405, 2007.  

RIBEIRO, Gustavo Lins. A globalização popular e o sistema mundial não hegemônico. 
RBCS, São Paulo, v. 25, n. 74, 2010.  

SAHLINS, Marshall. Cultura na prática. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2004. 

WEBER, Forence. A entrevista, a pesquisa e o íntimo, ou: por que censurar seu diário 
de campo.  Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 15, n. 32, p. 157-170, 
2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGIER, Michel. Distúrbios identitários em tempos de globalização. Mana, Rio de 
Janeiro, v. 7, n. 2, p. 7-33, 2001. 

ALMEIDA, Mauro W. B. Relativismo antropológico e objetividade etnográfica. 
Campos, Maringá, v. 3, p. 9-29, 2003.  

FABIAN, Johannes. Colecionando pensamentos: sobre os atos de colecionar. Mana, 
Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 59-73, 2010. 

GRABURN, Nelson. Reconstruindo a tradição: turismo e modernidade na China e no 
Japão. RBCS, São Paulo, n. 23, 2008. 

MAGNANI, José Carlos C. Etnografia como prática e experiência. Horizontes 
Antropológicos, Porto Alegre, v. 15, n. 32, p. 129-156, 2009. 
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RESSINK, Mísia Lins. Reflexividade nativa: quando a crença dialoga com a dúvida no 
período de finados. Mana, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 151-177, 2010. 

SPERBER, Dan. O saber dos antropólogos. Lisboa: Edições 70, 1992. 

VELHO, Gilberto. Metrópole, cosmopolitismo e mediação. Horizontes 
Antropológicos, Porto Alegre, v. 16, n. 33, p. 15-23, 2010.  

VEYNE, Paul et al. Indivíduo e poder. Lisboa: Edições 70, 1988. 

WACHTEL, Nathan. Deuses e vampiros: de volta a Chipaya. SP: EDUSP, 1996. 

ZENOBI, Diego. O antropólogo como “espião”: das acusações públicas à construção 
das perspectivas nativas. Mana, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 471-499, 2010. 

 

AVALIAÇÃO 

O(a) aluno(a) será avaliado pela participação nos debates dos textos, em aula, e pela 
entrega de um texto, no final do curso. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Sociedade e Estado 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45  

Créditos: 03 

Área temática: Sociologia 

Código de atividade da disciplina: 7603 

Turma: 5966 

Ciclo letivo: 0605 

Professor/a: Solon Eduardo Annes Viola 

Período: 08/08 a 15/11/2011 

 

EMENTA 

Discute a relação Estado - sociedade a partir das matrizes teóricas das Ciências 
Sociais e de seus desenvolvimentos, abordando-a principalmente do ponto de vista 
do tratamento dado à questão social e às desigualdades. Enfatiza os problemas 
decorrentes das políticas e práticas sociais contemporâneas, configuradas nas novas 
formas de estruturação do Estado, nos movimentos dos sujeitos e nas suas formas 
de organização. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Sociedade civil, formas de organização e canais de reivindicação; 

2. Movimentos sociais e ação social: paradigmas clássicos e contemporâneos; 

3. As relações entre a sociedade civil e o Estado; 

4. Referências históricas sobre a teoria do Estado 

5. As diferentes concepções de Estado e seus elementos constitutivos 

6. As relações do Estado com o mercado capitalista 

7. Perspectivas teóricas da configuração da sociedade e do Estado (seminários) 

7.1. Antônio Gramsci 

7.2. Alain Touraine 

7.3. Immanuel Wallerstein 

7.4. A Teoria Crítica 

8. Estado e políticas sociais 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Temas básicos de Sociologia. 2. ed. São 
Paulo: Cultrix, 1978. 

ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, E.; GENTILI, P. Pós-
neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 
p. 9-23, 1998.  

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da 
política. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

CASTEL, Robert; WANDERLEY, L. E. Desigualdade e a questão social. São Paulo: 
Educ, 2004. 

DUGUIT, León. Os elementos do Estado. 2. ed. Lisboa: Inquérito, 1923. 

FLORENZANO, M. Sobre as origens e o desenvolvimento do estado moderno no 
ocidente. Lua Nova, São Paulo, v. 71, p. 11-39, 2007. 

MILIBAND, Ralph. O estado na sociedade capitalista. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1982. 

NOGUEIRA. Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e 
Políticos da gestão democrática. São Paulo: Cortez, 2004. 

TOURAINE, Alain. O Que é a Democracia. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 

WALLERSTEIN, Immanuel. Após o Liberalismo: em busca da reconstrução do 
mundo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPA, Ricardo. A época das incertezas e as transformações do Estado 
contemporâneo. São Paulo: Difel/Istituto Italiano di Cultura, 1985. 

EAGLETON. Terry. A idéia de cultura. São Paulo: UNESP, 2003. 

DURKHEIM, Emile. A ciência social e a ação. Lisboa: Livraria Bertrand, 1975. 

LARANGEIRA, Sônia (Org.). Classes sociais e movimentos sociais na América 
Latina. São Paulo: Hucitec, 1990. 

LOJKINE, Jean. O Estado Capitalista e a Questão Urbana. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. 

MARX, Karl. O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1997. 

OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado. São Paulo: Brasiliense, 1995.  

SANTOS, B. Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 
São Paulo: Cortez, 2006.   

VIEIRA, Evaldo A. Estado e miséria social no Brasil; de Getúlio a Geisel. 4. ed. 
São Paulo: Cortez, 1995. 
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AVALIAÇÃO 

Será individual através da participação em aula, a exposição em seminários e a 
produção de uma monografia. 
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IDENTIFICAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Disciplina: Técnicas de Análise de Dados II 

Semestre: 2011/2 

Carga horária: 45 

Créditos: 03 

Área temática: Sociologia 

Código de atividade da disciplina Mestrado: 98798 

Turma: 5977 

Ciclo letivo de 2011/2: 0605 

Professor/a: Luiz Inácio Gaiger e Paolo Totaro 

Período: 16/08 a 06/12/2011 

 

EMENTA 

 
Subsidia e acompanha a condução do trabalho empírico dos estudantes, com ênfase 
na pesquisa quantitativa. Apresenta os procedimentos básicos de gestão e análise de 
dados, destacando a interpretação dos resultados e as estratégias de articulação da 
pesquisa quantitativa com outros métodos. A partir dos problemas concretos 
encontrados no manuseio dos dados empíricos, explora soluções prévias à utilização 
de fórmulas ou provas matemáticas, com vistas ao desenvolvimento da lógica de 
análise própria da pesquisa quantitativa. Inclui exercícios práticos de gerenciamento 
de bases de dados, bem como aspectos relativos à apresentação dos resultados da 
análise. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Introdução à pesquisa quantitativa [3 aulas] 

1.1. Quantitativo e qualitativo nas Ciências Sociais 

1.2. O delineamento da pesquisa 

1.3. Indicadores e índices observacionais 

1.4. Sem. I: definição de hipóteses investigativas e elaboração preliminar de 

instrumentos de coleta de dados  

2 Fundamentos estatísticos da pesquisa quantitativa [6 aulas] 

2.1. Tipos de variáveis e explorações estatísticas 
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2.2. Medidas de tendência central e medidas de dispersão 

2.3. Noções e conceitos de independência e variança 

2.4. Análise multivariada [covariança, correlação, componentes principais] 

2.5. Princípios e alternativas de amostragem 

2.6. Sem. II: eleição dos instrumentos estatísticos e plano amostral 

3 Elaboração de questionários [3 aulas] 

3.1. O ciclo de preparação do questionário 

3.2. Os riscos de distorção e a crítica às pesquisas de opinião 

3.3. Elaboração do questionário e pré-teste 

3.4. Sem. III: apresentação dos questionários 

4 Aplicação de questionários e tratamento dos dados [3 aulas] 

4.1. Validação e digitação dos dados 

4.2. Alternativas e exercícios de análise 

4.3. A exposição dos resultados e o uso de tabelas e gráficos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. 3. ed. São Paulo: 

Hucitec, 1997. 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude ; PASSERON, Jean-Claude. O 

ofício do sociólogo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

CHAMPAGNE, Patrick et al. Iniciação à prática sociológica. Petrópolis: Vozes, 

1998.  

GIL, Antônio. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1987. 

JANNUZZI, Paulo. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e 

aplicações. 3. ed. Campinas: Alínea, 2006. 

LEVIN, Jack. Estatistica aplicada às ciências humanas. São Paulo: Harbra, 

1987. 

REA, Louis; PARKER, Richard. Metodologia de pesquisa: do planejamento à 

execução. São Paulo: Pioneira, 2000.  
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THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquete 

operária. 4. ed. São Paulo: Polis, 1985. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBETTA, Pedro. Estatística aplicada às Ciências Sociais. Florianópolis: Ed. 
UFSC, 1997. 

BRUYNE, Paul de et al. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais: os pólos da 
prática metodológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991. 

CLEGG, Frances. Estatística para todos: um manual para ciências sociais. Lisboa: 
Gradiva, 1995. Tradução de Catarina Horta. 

CRESPO, Antônio. Estatística fácil. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 

FODDY, William. Como perguntar: teoria e prática da construção de perguntas em 
entrevistas e questionários. Oeiras: Celta Editora, 1996. 

FREITAS, H. et al. O método de pesquisa survey. Revista de Administração, São 
Paulo, v. 35, n. 3, 2000. 

HIRANO, Sedi (Org.). Pesquisa social: projeto e planejamento. São Paulo: T. A. 
Queiroz, 1979.  

MOORE, David; McCABE, George. Introdução à prática estatística. Rio de 
Janeiro: LTC, 2002. 

NEVES, Clarissa; SOBOTTKA, Emil (Orgs.). Métodos de pesquisa social empírica 
e indicadores sociais. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2002. 

NOUVEL, Pascal. A arte de amar a ciência. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2000. 

NUNES, Edson. A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

SENRA, Nelson. O cotidiano da pesquisa. São Paulo: Ática, 1989. 

SIMMONS, Roberta G. Princípios básicos para leitura de tabelas. In: ROSENBERG, M. 
A lógica da análise de levantamentos de dados. São Paulo: Cultrix/Edusp, 
1976. 

VIEIRA, Sônia e WADA, Ronaldo. O que é estatística. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

 

AVALIAÇÃO 

Assiduidade e participação nas aulas teóricas e práticas. 

Trabalhos apresentados nos Seminário Temáticos. 

Exercícios práticos e trabalho final. 

 


