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CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA TOTAL ATIVIDADES NO ENSINO NÃO PRESENCIAL 

68 68 SÍNCRONAS ASSÍNCRONAS 
50% da carga horária trabalhada por meio de 
atividades síncronas, como aula dialogada 
(online), debate da literatura estudada e 
seminários apresentados pelos estudantes e 
etc. 

50% da carga horária trabalhada por 
meio de atividades assíncronas, como 
fórum de discussão via Grupo de 
WhatsApp e e-mail, pesquisa 
bibliográfica orientada, leitura e 
sistematização orientadas e  exercício de 
redação  e etc. 

 
EMENTA 

A juventude como categoria sociológica. História da Sociologia da Juventude. As principais tradições teóricas da Sociologia da 
Juventude. A teoria sociológica das gerações. A construção de categorias etárias. As transições para a vida adulta. As culturas juvenis. 
Temas e problemas de pesquisa em sociologia da juventude na contemporaneidade 

 
OBJETIVOS 

Promover o estudo sistemático da Sociologia da Juventude visando à construção de dissertações no campo das Ciências Sociais    
a)   Problematizando sua trajetória, seu objeto de estudo e enfoques teóricos- metodológicos; 
b)   Interpretando seus principais conceitos e categorias teóricas 
c)   Abordagens contemporâneas de temas de pesquisas com juventudes.  

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I – INTRODUÇÃO 

1. Ruptura epistemológica e construção do objeto   

2. Juventude como categoria sociológica 

3. História da Sociologia da Juventude 

II – TEORIAS DA SOCIOLOGIA DA JUVENTUDE 

4. K. Mannheim: teoria sociológica das gerações  

5. Marialice Foracchi:  juventude e classe social   

6. Culturas Juvenis no interacionismo simbólico, no estrutural funcionalismo e nos estudos culturais 
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III- TEMAS DE PESQUISA SOCIAL (DE/PARA/COM/SOBRE) JUVENTUDES (definição segundo os temas de pesquisa dos 
estudantes) 

 
 

METODOLOGIA  
Serão realizadas atividades de aprendizagem síncronas e assíncronas. Atividades síncronas serão realizadas na plataforma Google 
Meet, para o diálogo em tempo real, onde será priorizado aulas expositivas dialogadas, discussão de projetos de pesquisa dos 
estudantes; apresentação de resultados de pesquisa bibliográfica e seminários apresentados pelos estudantes. As atividades assíncronas 
possibilitam o diálogo em tempos diferentes, será utilizando o Grupo de WhatsApp para o compartilhar bibliografias para estudo 
dirigido, fóruns de discussão e organização de atividades, pesquisa bibliográfica, resolução de problemas e produção de textos.  Cada 
uma das atividades assíncronas solicitadas pelo docente terá uma equivalência em termos de carga horária ou frequência do estudante.  
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
A  aval iação  se  concentrará  no  aspec to  format ivo  do  d iscente ,  se  concentrando no  desenvolv imento  de  
habi l idades  e  competências .  E  tendo em vis ta  o  acompanhamento  e  reor ien tação  cont ínua  do  processo  de  
pesquisa  soc ia l  empír ica  para  cons t rução  das  d isser tações  dos  mest randos .   
 
Serão  rea l izadas  d i fe ren tes  a t iv idade  de  ava l iação  nessa  sequencia :  

1 )    Tomada de  pos ição  ep is temológica  e  cons t rução  do  obje to  de  es tudo  (10%) 
2)    Par t ic ipação  nos  seminár ios  teór icos  (10%) 
3)    Pesquisa  b ib l iográf ica  e  cons t rução  de  um “banco  de  tex tos” sobre  juventudes  vol tados  para  a  

temát ica  da  d isser tação (10%) 
4)    Construção  de  um glossár io  de  concei tos  e  ca tegor ias  de  aná l ise  da  Socio logia  da  Juventude  (20%) 
5)    Redação  de  um ar t igo  de  rev isão  teór ica  (de  10  a  20  páginas)  (50%)    

 
A  media  f ina l  será  composta  pe la  soma das  notas  das  a t iv idades :   
1 (10%) +  2  (10%) +  3  (10%) +  4  (20%) +  5  (50%) =  100% da  nota .  
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

DATAS CONTEÚDO ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM  

CARGA HORÁRIA DISCENTE 

27/01 
 
 
 
 
 
 
 

3/02  
 
 
 
 
 
 

10/2  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ruptura epistemológica e 
construção do objeto  

 
 
 
 
 

2. Juventude como categoria 
sociológica 

 
 
 
 
3. História da Sociologia da 
Juventude 

 
 
 
 
 
 

Sincrônica: Apresentação do curso. 
Apresentação dos Projetos de 
Dissertação. Aula expositiva 
dialogada.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base na aula 1  
 
 
Sincrônica: Aula expositiva dialogada.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base na aula 2 
e 3.  
 
 
 
Sincrônica: Aula expositiva dialogada.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base na aula 4 
 
 
 
 
 
 

Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet. Assíncronas: 3 h.  
Redação contendo o objeto de estudo.  
Pesquisa bibliográfica sobre o tema de 
pesquisa. 
 
 
 
Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet. Assíncronas: 3 h. 
Mapeamento de conceitos e categorias 
teóricas dos artigos lidos. Redação do 
glossário.  
 
 
Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet. Assíncronas: 3 h. 
Mapeamento de conceitos e categorias 
teóricas dos artigos lidos. Redação do 
glossário.  
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24/2 
  
 
 
 
 
 

3/3 
 
 
 
 
 
 

10/3 
 
 
 
 
 
 

17/3 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/3 
 
 
 
 
 
 

7/4 
 
 

4. K. Mannheim: teoria sociológica 
das gerações  

 
 
 
 
5. Marialice Foracchi:  juventude e 
classe social   
 
 
 
 
 
6. Culturas Juvenis no 
interacionismo simbólico, no 
estrutural funcionalismo e nos 
estudos culturais 
 
 
 
 
III- TEMAS DE PESQUISA 
SOCIAL 
(DE/PARA/COM/SOBRE) 
JUVENTUDES  

 
 
 
 
III- TEMAS DE PESQUISA 
SOCIAL 
(DE/PARA/COM/SOBRE) 
JUVENTUDES  
 
 
 
III- TEMAS DE PESQUISA 
SOCIAL 
(DE/PARA/COM/SOBRE) 
JUVENTUDES 

Sincrônica: Aula expositiva dialogada.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base na aula 4 
 
 
 
 
Sincrônica: Aula expositiva dialogada.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base na aula 5 
 
 
 
 
Sincrônica: Aula expositiva dialogada.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base na aula 6 
 
 
 
 
 
Sincrônica: Aula expositiva dialogada.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base nos 
temas de pesquisa. 
 
 
 
 
Sincrônica: Aula expositiva dialogada; 
apresentação do Glossário.  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base nos 
temas de pesquisa. 
 
 
Sincrônica: Apresentação dos Artigos  
Assíncronas: Leitura dirigida. 
Exercício reflexivo com base nos 
temas de pesquisa. 
 
 

Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet.  
Assíncronas: 3 h. Mapeamento de 
conceitos e categorias teóricas dos 
artigos lidos. Redação do glossário.  
 
 
Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet.  
Assíncronas: 3 h. Mapeamento de 
conceitos e categorias teóricas dos 
artigos lidos. Redação do glossário.  
 
 
Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet.  
Assíncronas: 3 h. Mapeamento de 
conceitos e categorias teóricas dos 
artigos lidos. Redação do glossário.  
 
 
Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet.  
Assíncronas: 3 h. Mapeamento de 
conceitos e categorias teóricas dos 
artigos lidos. Redação do glossário. 
Redação do artigo. 
 
 
Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet.  
Assíncronas: 3 h. Mapeamento de 
conceitos e categorias teóricas dos 
artigos lidos. Redação do artigo. 
 
 
Sincrônica: 3 h. Presença na lada do 
Google Meet.  
Assíncronas: 3 h. Mapeamento de 
conceitos e categorias teóricas dos 
artigos lidos. Redação do artigo. 
 

 
 

 
DOCENTES RESPONSÁVEIS NO SEMESTRE 

 
 
Nome: _________________________________________Assinatura: _______________________________ 
 
Titulação:_____________________________________   Em exercício em IES desde: ____/_____/_____ 
 
 

 
 
NI 
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Data de Aprovação em Reunião do Colegiado do Curso  _____/_____/_____ 

___________________________________________ 
Coordenador(a) 

 

Data de Homologação em Reunião do Conselho Diretor do Centro _____/_____/_____ 

___________________________________________ 
Presidente do Conselho Diretor do XXXXX 

 


