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2. OBJETIVO GERAL DO CURSO 
Introdução ao Pensamento Social contribui para “formar professores críticos e éticos […] pela 

prática de pesquisa e pela inserção ativa no meio social em que atuam”, conforme o Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação Letras Português e Espanhol da UFFS. 

 

3. EMENTA 
Cultura e processos sociais: senso comum e desnaturalização. As origens da Sociologia e o 

Positivismo. Os clássicos da Sociologia: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Temas 

contemporâneos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL 
Proporcionar aos estudantes os instrumentos conceituais e metodológicos que lhes permitam 

analisar científica e criticamente os fenômenos sociais, políticos e culturais. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 
Promover a responsabilidade pelo próprio aprendizado. 

 

5. CRONOGRAMA E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

ENCONTRO CONTEÚDO 

29/7 Apresentação. Itinerário de Aprendizado 10% da nota final. Introdução ao 

Pensamento Social. 

 Discussão de texto “O que é Sociologia” de Carlos Martins. Organização dos 

grupos para apresentação do seminário “Temas Clássicos” 15% da nota final. 

 Discussão de texto “Introdução” de Otávio Ianni (sobre Marx) 

 Discussão de texto “Introdução” de Evaristo de Moraes Filho (sobre Simmel) 

 Discussão de texto “Introdução” de José Rodrigues (sobre Durkheim). 
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 Discussão do texto “Introdução” de Gabriel Cohn (sobre Weber) 

 Apresentação do seminário sobre “Temas Clássicos” 15% da nota final. 

 Organização dos grupos para realização do Projeto de Trabalho e Entrega do pré-

projeto de trabalho 10% da nota final. 

 Discussão de texto sobre desigualdade social no Brasil. Orientação para a revisão 

dos projetos de trabalho. 

 Discussão de textos sobre Racismo. Entrega do projeto de trabalho definitivo 15% 

da nota final 

 Discussão de textos sobre Deficiência. Orientação de grupos de trabalho 

 Discussão de textos sobre Sexualidade. Entrega do Relatório do Projeto de Trabalho 

10% da nota final. 

 Apresentação dos Relatórios dos Projetos de Trabalho 15% da nota final 

 Segundo itinerário de aprendizado, 10% da nota final. Distribuição das notas finais. 

 

 

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Discussão dialogada de textos, aulas expositivas introdutórias de temas, orientação de grupos, jogos 

teatrais. 

 

7. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
Itinerários de aprendizado, 20% da nota final: primeiro e segundo itinerário de aprendizado 
Seminário “Temas Clássicos”, 30% da nota final: 1) organização dos grupos e 2) apresentação do 

seminário. 
Projetos de trabalho, 50% da nota final: 1) pré-projeto, 2) projeto, 3) relatório, 4) apresentação de 

relatório 

  

7.1 RECUPERAÇÃO: NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 
Sendo o objetivo específico promover a responsabilidade pelo próprio aprendizado não haverá 

recuperação. 
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