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EMENTA 

Introdução ao estudo da Sociologia no plano teórico-conceitual, abordando a temática dos grupos, das organizações e instituições 
sociais, nos processos sociais básicos, detendo-se de forma especial na análise da escola e das demais agências de apoio ao processo 
educativo. Socialização, imaginação sociológica da educação. 

 
OBJETIVOS 

Apresentar de forma objetiva e clara os principais conceitos sociológicos que contribuem na reflexão e problematização da 

educação enquanto processo socializador; 

Subsidiar a reflexão crítica acerca das desigualdades sociais imersa na sociedade de consumo; 

Estimular a construção de textos e reflexões que problematizem a realidade da escola na contemporaneidade e o papel do 

Estado e Sociedade na organização e consolidação dos princípios pedagógicos que regem o sistema de ensino atual.  

 

 
METODOLOGIA 

Exposição dialogada, debates, discussões e seminários. 

Será proposto aos discentes a construção de um ciclo de debates sobre “desigualdades sociais e 
consumo na sociedade capital ista”,  que deverá ocorrer a cada final de mês, com temas que 
relacionem Sociologia  da Educação, Letras e Sociedade. Para tanto se sugere a lei tura do 
“Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago”. E, a partir das tramas evidenciadas pela narrativa 
do autor, os estudantes devem articular os conceitos sociológicos e o papel das dist intas formas 
de consumo nos processos de sociabil idade e social ização.   

 
RECURSOS 

Aula expositiva e dialogada. Seminário de texto. Discussões a partir da realidade local. Utilização do cinema e arte 
como intercessores à produção conceitual sociológica, por meio de visitas culturais/escolares e vídeos. 
 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

                                                           
1 T = Teórico      P = Prático 
 



UNIDADE 1 – De Volta ao começo: os clássicos da Sociologia e o pensamento sobre Educação 
 
O pensamento clássico e a problematização da educação 
 A escola como espaço de disputa e conflito 

Durkheim e educação 
Weber e as pesquisas educacionais 
A sociologia de Bourdieu e a educação 
Florestan Fernandes e Educação 

 
UNIDADE 2 – Trajetórias das desigualdades e Educação  
 

•  Desigualdades de gênero  
•  Desigualdades de raça 
•  Desigualdades de geração 
•  Desigualdades de c lasse 
 

 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A- Avaliação individual Escrita, por meio dos seguintes critérios: 
- Capacidade de associação conceitual à realidade; 
- Verificação da leitura dos textos indicados; 
- Capacidade de abordagem sociológica 
 
B –Exposição dialogada a partir de indicação bibliográfica proposta pelo discente – os textos devem ser 
disponibilizados 15 dias antes da exposição. 

 
C - Ciclo de Debates orientado pela Docente e organizado pel@s estudantes – aberto ao público em geral 
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Responsabilidade do discente expositor 
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Responsabilidade da comissão organizadora do evento 
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