
r e s o l u ç ã o  no 467 - DE 28 DE DEZEMEPO DE 1977

EMENTA:- Aprova realização do Curso de Especi^ 

lização em SOCIOLOfIA.

0 REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, no

uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimeii 

to Geral, e em cumprimento às decisões dos Egrégios Conselhos 

Superior de Ensino e Pesquisa e Universitário, em reuniões 

realizadas nos dias 28.1 2.77 e 21.02 ,78, respecti vãmente, pt^ 

mulga a seguinte

R E S O L U Ç Ã O

Art. 19. Fica instituTdo o Curso de Especialização em

SOCIOLOGIA, sob a coordenação do Departamento 

de Ciências S5ci o-Pol Tti cas , do Centro de Filo^

sofia e Ciincias Humanas, que se regera pelo

Regulamento anexo que passa a integrar a pr£

sente Resolução.

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.

Reitoria da Universidade Federal do Pará, em

28 de dezembro de 1977.

SERVIÇO POBLICO FEDERAL
UMIVERSIDADE FEDERAL 00 PARS

CONSELHO SUPERIOR DE EMSINO E PESQUISA

/
/  /

/
Prof. D r . / A R A C Y / A M ^ O N A /  BAR'kffo 

/  /Reitor " \
Presidente do Consel ho^Superi or de Ensi no Pesqui sa

b r .



PLANO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SOCIOLOGIA

1. Coordenação D idãtico-cientTfica: A cargo do Prof. Dr. OR 

LANDO TEIXEIRA DA COSTA, chefe do grupo de professores 

de Sociologia da UFPa.

2. Professores-responsãvel : Prof. GOTTFRIED STOCKINGER, 

gister Re. Soc. Oec., da Universidade de Viena, Áustria.

3. Designação do Curso: "CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM SOCIO 

LOGIA".

4. Organização e Regime Didático:
0 Curso de Especialização em Sociologia obedecera ao re 

gime de Pós-Graduação, devendo ser desdobrado em quatro 

m5dulos e disciplinas, conforme se discrimina a seguir: 

Módulo I : Teoria Sociológica I

Módulo II : Teoria Sociológica II

Módulo III e Módulo IV: Sociologias Especiais. Cs módu

los I e II compreendem as disciplinas nucleares e os m£

dulos III e IV as complementares. Ao fim de tais mÓdulos 
serã feita a correspondente avaliação. As atividades re 

ferentes aos mÓdulos e disciplinas se desenvolverão em 

quatro períodos letivos, conforme o calendário abaixo:

5. Calendário:

Módulo 1 - 9 0  horas-aula - 1977 

Agosto " 08 horas 
Setembro-20 "

Outubro -22 
Novembro-22 "

Dezembro-1 8

Módulo II - 90 horas-aula - 1978

Março - 20 horas

Abril - 24

Maio - ?4

Junho - 22 "

Módulo III - 90 horas-aula - 1978 

Agosto - 18 horas 
Setembro-22 "

Outubro- 24 "

Novembro-20 "

DezembrO“06 "



Módulo IV - 9 0  horas-aula - 1979

Março - 20 horas

Abril ■= 24

Maio ~ 24

Junho - ?2

Total de horas-aula do Curso; 360 horas 

InTcio: 23 de Agosto

Horário: Terças e Quintas Feiras: de 9 às 11 horas 

"abados: de 7 ãs 9 horas

6. Carga Horária e Créditos:

A carga horária de todo o curso será de

6 (seis) horas semanais, produzindo 5 créditos em cada m5 
dulo, 0 que produzirá, ao final, um total de 24 créditos.

7. Verificação da aprendi zagem:

Será realizada através de trabalhos individuais, 
preparação de seminários e de uma nrova escrita ao final 
de cada módulo.

8. Condições para a matrícula:

Serão oferecidas 20 vagas, as quais deverão 

ser preenchidas de acordo com as seguintes prioridades:

1 - professores de Sociologia da UFPa

2 - professores das demais Ciências Sociais da UFPa

3 - graduados em Ciências Sociais ou em Sociologia

Aos candidatos referidos no item 1, será exig2 

do, por ocasião da matrícula, um requerimento dirigido 
ao chefe do Departamento de Ciências Sõcio-PolTticas so

licitando inscrição no curso. Para os candidatos referi_ 
dos nos itens 2 e 3, além do requerimento de matrícula, 

será exigido um comprovante da sua condição.

9. Local de funcionamento: Campus da Universidade Federal 
do Pará, em salas a serem posteriormente designadas.

10. Recursos : 0 curso não deverá acarretar Ônus adicional , po;̂  
que será ministrado por professor já contratado com essa 

finalidade e utilizará material permanente e de consumo 
próprio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas.

11. Programas : Em anexo.

Corpo docente: Prof. GOTTFRIED STOCKIMGER mestre em Socio 
logia e Economia, pela Universidade de Viena, Áustria.

Reauisitos para concessão de certificado: Obterão um Cer



tificado de conclusão e aprovarão no curso^ os alunos re 
gularmente matriculados que obtiverem a frequência míni_ 

ma de 75% e conceitos finais, em cada módulo, não infe 
riores a R (Regular)

Taxa de m a t r T c u l a : Cr$ 50 ,00 por c r e d i t o  (Res. n9 459/ 
77-COMSUN) .



CURSO DE ESPFCIALIZAÇ^^ín EM SOCIOLOGIA

Prof. Gottfried Stockinger 

Departamento de Ciências Sõcio-PolTticas

PROrPAf^A

Modulo I: Teoria Sociolõnica I

Unidade I - FUr'DAf'EMTOS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

1 .

2 .

3.

4.
5.

6 .

7.

Como e porque nasceu a Sociolonia como ciência: da idéia 
do contrato social ao estabelecimento da sociologia empT 

rica e teórica moderna.

Clássicos da teoria sociológica e sua posição no pens^ 
mento e processo social: Conte, Spencer, Hegel , Marx, 
Durkheim, Weber.

Classificações DOSsTveis da teoria sociológica: proDOSta 
própria, proposta de Mallace, proposta de Cohen.

Unidade II - AS CIÊNCIAS SOCIAIS E OS VALORES

0 problema da isenção dos valores; '*eber e.a.

Tecnolonia social ou enancipação social: a avaliação da 

socioloria, problemática recentemente reatualizada na s£ 

ciologia euroneia com a discussão entre "positivistas" e 
"dialéticos" sobre a finalidade da sociologia.

Unidade III - INFLUÊNCIA DO PENSAME'''TO CLASSICO NAS COR 
RENTES DA fiAIS NOVA SOCIOLOGIA EM EXEM 

PLOS .

Europa: A escola de Frankfurt: Theoria Neo-Marxista numa 
situação alterada: Marcuse, Habernas, Adorno.

Aplicação e continuação do pensamento durkheiimi ano: o

homem no ponto crucial entre personalidade e sociedade: 

de Durkheim a Darrendorf: o panei como fato social - a 

problemática do "Homo-Sociol ó g i c u s .

Influência de Weber sobre a obra de Parsons: a teoria da 

ação.

Unidade IV - SURGIMENTO, AUGE E DECADÊNCIA DO FUNCIONALIS

ÍV!0



9. 0 inicio. A noção de "função" e sua aplicação na ciência

social .

10. De Durkheim, Spencer até o funcionalismo de Malinovskys 

Radcl i ffe-Browtr em onosição ao di fusioni smo (modelo de 
organi s m o ) .

11. Continuação; Parsons e sua "escola".

12. Aplicação: exemplaria: análise funcional, teoria da e^ 

tratificação social .

13. CrTtica: c. lÕgica, substantiva e ideológica - crítica 

da teoria funcionalista de estratificação.

Módulo II - TEORIA SOCIOLaGICA II

Unidade I - MODELO ATOMlSTICO DA EXPLICAÇAO SOCIAL

0 modelo de Pareto - o modelo de líleber.

Teoria da ação social - Tipos de ação - Avaliação da teo 

ria .

Unidade II - TEORIA DA TROCA

0 termo "troca" - a teoria baseada nos fundamentos de 

troca - as proposições de Homans - Troca e poder - Peter 

Blau " a pesquisa resultante da teoria - observações crT 

ti cas .

Unidade III - 0 IMTERACIONISMO SIFBOLICO

A Filosofia pragmática e o interacionismo simbólico - G.

H. flead e sua influência - P e s q u i s a  e i nteraci onismo sim 

bólico - Conclusão e crítica.

Unidade IV - ESTRATIFICAÇRO SOCIAL E MOBILIDADE SOCIAL

História do Pensamento e Teoria - diferenciação e classi_ 
ficação - Valorização - Recompensa - Conseqüências: opo£ 

tunidade$ e estilo de vida - fatos empíricos: estratifi_

cação nos EUA e na Alemanha Ocidental, as classes so 

ciais no Brasil - Mobilidade social - métodos e proce^ 
soss reações e valorização.

Unida()e V - SOCIOLOGIA E PSICANALISE

Relações entre psicanálise e sociologia: posição histÕri_

ç a , posição teórica - Freudismo e Durkheimismo - 

mp e psicanálise - sociologia dos sonhos.

Modulo \ l l : SOCIOLOGIAS ESPFCIAIS

Marxis



Unidade I - SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇnES

Os objetivos da organi:íação - a tentativa clássica de re 
solver os prohiemas básicos f̂ as orqanizações - estrutura 

e legitimidade da burocracia - conduto e controle - a oj2 
ganização e seu ambiente social.

Unidade II - COMPORTAMEMTO SOCIAL DESVIANTE

Sociologia da criminalidade - o conceito da anomia - ano 
mia e estrutura social: fíerton, Parsons - 0 suicídio -Dur 
khei m .

Unidade III - SOCIOLOGIA URBAÍ^A

0 urbanismo como modo de vida: Louis Wirth - a cidade pré 
-industrial - a cidade industrial - processos ecológicos

- burocracia nas sociedades urbano-industriais.

Unidade IV - SOCIOLOGIA DE CONHECiriENTO

Ideologia e Utopia - a consciência utõpica - os fundamen 

tos do conhecimento na vida cotidiana - A sociedade como 

Realidade objetiva e subjetiva - o oapel positivo da so 

ciologia de conhecimento.

Módulo IV: SOCIOLOGIA DE DESEfiVOLVIMEMTO 

Unidade I - HUDAfiCA SOCIAL

A natureza da mudança - Exemplificações da mudança - o d£ 
senvolvimento evolucionario - conflito e mudança.

Unidade II - DESENVOLVIMENTO E SUBDESENVOLVIMENTO

Processos e obstáculos de desenvolvimento - Tecnologias 

sociedade e população - religião e desenvolvimento - so 

ciologia do desenvolvimento e subdesenvolvimento da socio 

1ogia-desenvolvimento como movimento social.

Unidade II - 0 HOfíEM NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Aspectos psicológicos da mudança - a personalidade empãti_ 
ca e a modernização - Hodernização dos agentes - A família 

e 0 parentesco numa sociedade em mutação.

Unidade IV - PROBLEMÁTICAS ESPECIAIS

0 conceito da marginalidade - problemas sociais do deseji 
* volvimento - Sociologia, desenvolvimento e relações inter> 
V iTa c i 0 n a i s .
U fiidade V - ASPECTOS DO DESENVOLVIMEMTO NO BRASIL



Dinâmica da mudança sõci o-cul tural no Brasil - o desenvol^ 
vimento como problema nacional - marai nal i dade e desenvol_ 
vimento - a estrutura da sociedade rural brasileira - 0
mundo assistencial -os fatos da ajuda, comércio e ajuda.


