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Neste curso será realizado um estudo das diferentes tendências, temas e enfoques presentes 

nos estudos de sociologia da religião no contexto atual. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Identificar as principais características sócio-culturais sob as quais se desenvolvem as 

análises sociológicas da religião na atualidade; 

• Identificar o principal eixo das discussões sobre o fenômeno religioso, no campo da 

sociologia da religião, no contexto atual; 

• Identificar alguns focos temáticos em destaque na sociologia da religião atual. 

 

TEMAS: 

 

• Sociologia da religião na atualidade: desafios epistemológicos; 

• Religião, gênero e sexualidade; 

• Religião e saúde: velhas e novas espiritualidades; 

• Religião e raça/etnia; 

• Religião e geopolítica; 

• Religião e violência. 

 

PROGRAMA 

 

DAT

A 

TEMA BIBLIOGRAFIA Nomes p/ 

sem. 

 1ª UNIDADE: Sociologia da religião na 

atualidade: desafios epistemológicos 

  

1 

09/08 

Apresentação e organização do curso; 

Visão panorâmica dos principais traços 

sócio-culturais atuais: sociologia das 

ausências e das emergências 

Souza Santos, 2002, 237-280 (on-

line); Teixeira, 2003. 

 

2 

16/08 

KONINGS 

 

  

3 

23/08 

A intimidade e o cotidiano como espaços de 

análise da religião 

Heller, 1989, 17-41; Martins, 

1998, 1-8 (on-line); 2008. 

 

4 

30/08 

A reelaboração das concepções de 

segurança/perigo, confiança/risco e suas 

consequências para a religião 

Giddens, 1991, 11-37; 95-150 

 

 

 2ª UNIDADE: Religião, gênero e 

sexualidade 

  



5 

06/09 

Religião, gênero e família (maternidade) Giddens, 1993, 13-26, 99-124; 

Lemos, 2012, 13-38 (arq. anexo); 

Butler, 2003, 15-60.  

 

6 

13/09 

História da sexualidade Flandrin, 1985 (arq. anexo); 

Foucault, 1993; Bozon, 2004, 17-

60, 81-96. 

 

7 

20/09 

História da homossexualidade Katz, 1996, 13-118;  

Machado e Piccolo (orgs.), 2010, 

39-80, 169-190. 

 

 3ª UNIDADE: Religião e saúde: velhas e 

novas espiritualidades 

  

8 

27/09 

Debate conceitual: religiosidade, religião, 

espiritualidade(s) e saúde 

Simmel, 2010, 1-90; 2011, 19-38. 

Koenig, 2012. 

 

9 

04/10 

Religião, saúde /doença-morte e salvação 

(teodiceias tradicionais) 

Terrin, 1998, 149-232;  

Ariés, 2012, 29-102 

 

10 

11/10 

 

Religião, saúde/doença-morte e salvação 

(novas espiritualidades) 

Grof, 1988; Pierrakos,1987; Di 

Biasi e Rocha, 2005;  

Chioro dos Reis, 2016, 11-44; 

Ecco; Lemos, 2016, 113-138; 

Oliveira, 2016, 185-196. 

 

11 

18/10 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA   

 4ª UNIDADE: Religião e raça/etnia   

12 

25/10 

 

Conceitos teóricos: raça, racismo, 

identidades, diáspora e representações 

racializadas 

Hall, 2014.  

13 

01/11 

Religião e diáspora: religiões de matriz 

africana no Brasil 

Hall, 2018 (arq. anexo); 

Nascimento, 2016 (on-line). 

 

14 

08/11 

Religião e diáspora: religiões de matriz 

africana no Brasil (contin.) 

Morais e Jaime, 2017 (on-line); 

Costa, 2014 (on-line) 

 

 5ª UNIDADE: Religião e geopolítica   

15 

22/11 

Globalização e religião Pace, 2005, 279-316; 

Steil, 2008, 7-16; 

Moreira, 2008, 17-36; 

Corbí, 2008, 81-116 

 

16 

29/11 

Religiões no Brasil e a geopolítica Santos, 2013 (on-line), 2014 (on-

line) 

 

 6ª UNIDADE: Religião e violência   

17 

06/12 

Religião e resiliência em casos de violência 

doméstica 

Katiuska  

18 

13/12 

Religião e sentido da vida em casos de 

morte violenta de familiares 

Pedro Cáceres.  

19 e 

20 

Redação final e correções do artigo a ser 

entregue. 

  

 



METODOLOGIA 

 

Aulas expositivas; 

Produção de artigos e Seminários: os alunos deverão eleger um tema (em duplas), buscar 

nos textos sugeridos e em demais bibliografias, as principais características dos estudos 

sobre aquele tema, na atualidade, tratando de evidenciar as questões colocadas pela 

conjuntura sócio-cultural atual ao campo religioso e vice versa. Deverão produzir um 

artigo, entre 07 a 09 páginas, obedecendo a estrutura de artigo abaixo apresentada. O 

seminário será a apresentação do artigo produzido pela dupla. 

 

Avaliação dos artigos dos colegas: cada aluno receberá 2 artigos de grupos diferentes, para 

proceder a uma avaliação (tipo ad-hoc), com o objetivo de treino para essa função. 

 

Estrutura do Resumo: tema, o objeto de pesquisa, justificativa, objetivo, metodologia, 

resultado (+ ou – 300 palavras). 

 

Estruturação do artigo: Título, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Desenvolvimento 

(subdividido, se for o caso), Conclusão e Referências? 

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita com base em três dados: 

• Qualidade da apresentação dos seminários;                     1.0 

• Parecer do/a aluno (seguindo roteiro disponibilizado, sobre dois artigos  

• produzidos pelos colegas;                         2.0 

• Participação nos debates nas aulas, evidenciando que leu os textos  

• referentes ao tema em foco             1.0 

• Apresentação do artigo uma semana antes da apresentação do mesmo        6.0 
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