
UNIVERs. CAT. DE GOIÁS: PÓS-GRAD. EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

DISCIPLINA: FENÔMENO RELIGIOSO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 - 

PLANO DE CURSO - PROFESSORA CAROLINA TELES LEMOS 

 

Ementa 

O curso se propõe a oferecer informações sobre os principais elementos que compõem o 

fenômeno religioso, algumas funções sociais que a religião desempenha e os principais 

traços característicos da religião hoje. Visa possibilitar o desenvolvimento de análises 

interdisciplinares, buscando construir paradigmas críticos. 

 

Conteúdo programático 

1. O interno do fenômeno religioso: sagrado, mitos, ritos, símbolos, relações pessoais ao 

interno do campo religioso, magia, igreja e seita; 

2. Religião na atualidade e suas funções sociais. 

3. Cultura e religiões populares 

 

Programa do curso 

Aula Tema 
Bibliografia 

 PRIMEIRA UNIDADE – 

INTERNO DO FEN. RELIGIOSO 

 

1 

06/02 

Propedêutico  

2 

13/02 

Apresentação do programa e 

organização do curso; Introdução ao 

fenômeno religioso (esquema) 

 

3 

20/02 

Elementos que compõem o fenômeno 

religioso: sagrado  

Otto, 1985, 7-54;  

Eliade, 1992, 13-57 

4 

27/02 

Elementos que compõem o fenômeno 

religioso: Ruah; Tao 

Capra, 1995, 71-98 

5 

05/03 

Elementos que compõem o fenômeno 

religioso: mitos e símbolos  

Eliade, 1972, 7-23; 123-128 

Rocher, 1971, 155-182; 

6 

12/03 

Elementos que compõem o fenômeno 

religioso: ritos 

Cazeneuve, s/d, 7-14; 23-33; 

Rivière, 1996, 73-107 

7 

19/03 

Institucionalização das experiências 

religiosas: sacerdote, profeta e mago 

O’Dea, 1969, 55-75;  

Weber, 1991, 294-320 

8 

26/03 

Institucionalização das experiências 

religiosas: igreja, magia e seita 

Bourdieu, 1998, 34-45; 57-69 

Malinowski, 1988, 73-94;  

Wach, 1990, 192-249 

 SEGUNDA UNIDADE –                  

FUNÇÕES SOC. DA RELIGIÃO 

 

9 

02/04 

Relig. Como fornecedora de sentido, 

fator de coesão e de nomia social 

Berger, 1985, 15-113 

10 

16/04 

Relig. como legitim. e/ou question. 

das desigualdades nas rel. de gênero 

Erickson, 1996, 21-90 

 

11 

20/04 

X CICR  

12 

30/04 

Relig. como legitim. e/ou question. 

dos status sócio-político-econômico 

Bourdieu, 1998, 45-57; 69-78 

Löwy, 2000, 56-134 



nas rel. de classes 

13 

07/05 

Religião: entre o ideário da 

comunidade e o individulismo 

moderno 

Bauman, 2003, 7-138 

Lemos, 2012, 67-112 

 TERCEIRA UNIDADE – 

RELIGIÕES NA ATUALIDADE 

 

14 

14/05 

Secularização Berger, 1985, 117-180;  

Souza e Martino, 2004, 11-46. 

15 

21/05 

Colóquio Peter Berger  

16 

28/05 

Plausibilid. da religião  

Fundamentalismos religiosos 

Bauman, 1998, 205-230;  

Kepel, 1995, 13-114 

17 

04/06 

Matriz religiosa brasileira; 

Religiosidade popular  

Bittencourt Filho, 2003, pp. 15-81; 

Brandão, 1989, pp. 7-42 

Steil, 2001, pp. 9-40; 

18 

18/06 

Cultura e religião popular: um debate 

conceitual 

Sues, 1979, pp. 17-49; Azzi, 1978, pp. 

44-71; Del Priori, 2000, pp. 17-128; 

19 e 

20 

25/06 

Apresentação dos trabalhos; avaliação 

da disciplina 
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Avaliação 

 

Avaliação Geral: escolha 3 expressões religiosas (diferentes da sua, se você tiver) 

presentes em sua região de residência (ou em Goiânia); faça pelo menos duas visitas à 



cada uma delas; analise-as comparativamente à luz dos conceitos estudados em cada 

unidade da disciplina. O trabalho escrito deverá ser entregue em partes, conforme a 

disciplina vai se desenvolvendo, seguindo as orientações abaixo. A apresentação oral e a 

entrega da versão final do trabalho será na aula do dia 25/06. O relatório analítico 

escrito deverá seguir as normas técnicas do livrinho amarelo (de metodologia).  

 

Avaliações parciais 

 

Primeira Unidade: resumo dos textos referentes às aulas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (duas ou três 

páginas para cada aula; entregar a cada dia o resumo referente aos textos da aula do 

dia). Valor = 1,5 pontos; 

 

Ao final da primeira unidade, entregar por escrito a análise do fenômeno religioso 

observado referente aos aspectos tratados na unidade, utilizando-se dos textos de 

seus resumos como referencial de análise. O trabalho da primeira unidade deverá 

ter em torno de dez páginas. Valor dessa parte da análise: 2,0 pontos 

 

Segunda Unidade: resumo dos textos referentes às aulas 9, 10, 12 e 13 (duas ou três 

páginas para cada aula; entregar a cada dia o resumo referente aos textos da aula do 

dia). Valor = 1,5 pontos;  

 

Ao final da segunda unidade, entregar por escrito a análise do fenômeno religioso 

observado referente aos aspectos tratados na unidade, utilizando-se dos textos de 

seus resumos como referencial de análise. O trabalho da segunda unidade deverá 

ter em torno de dez páginas, contendo um pequeno resumo do trabalho 

apresentado na primeira unidade. Valor dessa parte da análise: 2,0 pontos. 

 

Terceira Unidade: resumo dos textos referentes às aulas 14, 16, 17 e 18 (duas ou três 

páginas para cada aula; entregar a cada dia o resumo referente aos textos da aula do 

dia). Valor = 1,0 pontos;  

 

Ao final da terceira unidade, entregar por escrito a análise do fenômeno religioso 

observado referente aos aspectos tratados na unidade, utilizando-se dos textos de 

seus resumos como referencial de análise. O trabalho da terceira unidade deverá 

ter em torno de dez páginas, contendo um pequeno resumo dos trabalhos 

apresentados na primeira e na segunda unidade. Valor dessa parte da análise: 2,0 

pontos. 

 

A nota final, será, portanto, assim composta: 

 

Resumos da Unidade 1     1,5 

Análise do FR com a primeira unidade   2,0 

Resumos da Unidade 2     1,5 

Análise do FR com a segunda unidade   2,0 

Resumos da Unidade 3     1,0 

Análise do FR com a terceira unidade   2,0 

 

Total        10,0 

 


