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FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE DISCIPLINA CD-01 

 

1  
 NOME DO 
PROGRAMA: 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião 

2  Proposta de 
 Criação de 

disciplina 
 Exclusão de 

disciplina da grade 
curricular 

 Mudança de 
denominação da 
disciplina 

 Alteração do 
nº de créditos 
da disciplina 

 Alteração de 
pré-requisitos 

X Outro 
Atualização 

3 DISCIPLINA 

Nome: Sociologia da Religião 

Departamento 
responsável 

Ciência da Religião 

Data da Anuência do Departamento: 01/09/2023 Anexar documento 

Área de Concentração: Ciência da Religião sistemática, empírica e aplicada 

Classificação:  Obrigatória X Optativa 

Carga horária 
Teórica: 60 Horas 

Total de 4 créditos  
Prática:  Horas 

Pré-requisitos:          X Não   Sim: 

A disciplina está sendo proposta para o(s) nível(is) de: 
 Mestrado profissional          X Mestrado acadêmico      X Doutorado 

4 Justificativa 

A Ciência da Religião se caracteriza como uma área de conhecimento interdisciplinar. Nesse 
sentido, a Sociologia da Religião tem um papel importante a desempenhar, particularmente na 
Linha de Pesquisa Religião, Sociedade e Cultura como instrumental para a pesquisa e a reflexão 
acadêmica. Por isso, na reestruturação do Programa e atualização do Projeto Político Pedagógico 
esse componente curricular permanece, buscando atender aos desenvolvimentos nessa área.  

5  Objetivos  

- Revisar a contribuição teórica, conceitual e metodológica dos/as pensadores/as clássicos/as e 
contemporâneos/as da Sociologia da Religião; 
- Analizar as principaies teorias e conceitos da Sociologia da Religião, seu potencial e seus limites 
como ferramentas de estudo do fenômeno religioso contemporâneo; 
- Estimular o aproveitamento e aplicação crítica do instrumental teórico da Sociologia da Religião 
em pesquisas específicas de cada estudante. 

6  Ementa  

Estuda a religião no pensamento social clássico e contemporâneo, suas teorias, conceitos e 
métodos, com atenção para: a função social da religião e suas reformulações na tradição 
durkheimiana; a sociologia da dominação religiosa no pensamento de Max Weber; e a crítica 
marxista da religião segundo Karl Marx, Friedrich Engels e Antonio Gramsci. Discute os conceitos 
de campo religioso, habitus de classe e violência simbólica segundo Pierre Bourdieu; religião, 
memória e modernidade na sociologia da memória de Maurice Halbwachs; desregulação religiosa 
contemporânea na perspectiva de Danièle Hervieu-Léger; e as teorias da secularização conforme 
David Martin, Flávio Pierucci e José Casanova. 

7  Bibliografia  

ASSMANN, Hugo; MATE, Reyes. Sobre la religión de Karl Marx e Friederich Engels. Madrid, 
Sígueme, 1978.  
BERGER, Peter. O dossel sagrado: Elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: 
Paulus, 1985.  
BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1976.  
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CASANOVA, José. Public Religions in the Modern World. Chicago, University of Chicago Press, 
2011. 
CASANOVA, José. “Religion, the new millennium, and globalization”. Sociology of Religion, 2001, 
62, 4.  
CASANOVA, José. “Reconsiderar la secularización: una perspectiva comparada mundial”. Revista 
Académica de Relaciones Internacionales, 2007, 7. 
DAVIE, Grace. The Sociology of Religion. Los Angeles, SAGE, 2008. 
DURKHEIM, Emile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989.  
HALBWACHS, Maurice. Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris, Albin Michel, 1994 
HALBWACHS, Maurice. La Mémoire collective. Paris, Albin Michel, 1997 
HERVIEU-LÉGER, Danièle; WILLAIME, Jean-Paul. Sociologia e religião, abordagens clássicas. 
Aparecida: Ideias e Letras, 2009.  
HERVIEU-LÉGER, Danièle; CHAMPION, Françoise. De l’émotion en religion. Renouveaux et 
traditions. Paris, Centurion, 1990.  
HERVIEU-LÉGER, Danièle. La religion pour mémoire. Paris, Cerf, 1993.  
HERVIEU-LÉGER, Danièle. “Catolicismo: el desafio de la memoria”. Sociedad y Religión, nº 14/15, 
1996.  
HERVIEU-LÉGER, Danièle. O Peregrino e o convertido. Petrópolis, Vozes, 2015  
HERVIEU-LÉGER, Danièle. “A transmissão religiosa na modernidade: elementos para a 
construção de um objeto de pesquisa”. Estudos de Religião, nº 18, 2000.  
LÖWY, Michael; DIANTEIL, Erwan. Sociologie et Religion. Approches dissidentes. Paris: PUF, 
2005.  
LUCKMANN, Thomas. The invisible religion. The problem of religion in modern society. New York, 
Macmillan, 1967.  
MADURO, Otto. Religião e luta de classes. Petrópolis: Vozes, 198l.  
MARTELLI, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna. São Paulo: Paulinas, 1995.  
MARTIN David. On Secularization: Towards a Revised General Theory. Aldershot, Ashgate, 2005. 
MARTIN David. “Remise en question de la théorie de la sécularisation”. In: HERVIEU-LÉGER, 
Danièle et DAVIE, Grace. Les identités religieuses en Europe. Paris, La Découverte, 1996.  
NORRIS, Pippa; INGLEHART Ronald. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. 
Boston: Cambridge University Press, 2011. 
PIERUCCI, Flávio. A realidade social das religiões no Brasil. São Paulo, Hucitec, 1998. 
PORTELLI Hügues. Gramsci e a questão religiosa. São Paulo, Paulinas, 1984. 
SOUZA, Jessé. O malandro e o protestante, a tese weberiana e a singularidade cultural brasileira. 
Brasília: UNB, 1999.  
STARK, Rodney & BAINBRIDGE, William S. The future of religion. Secularisation, revival and cult 
formation. Berkeley: University of California Press, 1985.  
TEIXEIRA, Faustino (Org.). Sociologia da religião, enfoques teóricos. Petrópolis: Vozes, 2003.  
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004.  
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.  
WILLAIME, Jean-Paul. Sociologie des Religions. Que-sais-je? Paris: PUF, 2004.  
WILSON, Bryan. The social dimension of sectarianism. Sects and new religious movements in a 
contemporary society. Oxford/New York: Oxford University Press, 1990. 

8  Forma(s) de avaliação  
Variável, de acordo com o enfoque adotado no período em questão. 

9  DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS) 

Nome: Dario Paulo Barrera Rivera 

X DOCENTE UFJF      DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  
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10  RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

X Não serão necessários recursos humanos e/ou materiais adicionais em consequência da criação 
da disciplina. 

11 APROVAÇÃO 

Aprovado pelo Colegiado do Programa em: 01/09/2023 

 
Carimbo e Assinatura do(a) Coordenador/a 

 
 


