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PROGRAMA 
EMENTA 
A Política Social e suas concepções. Estado e Política Social no Brasil. Política Social e Serviço 
Social. 
 
OBJETIVO 
Indicar as principais teorias que explicam e dão suporte aos diferentes modelos de política social nas 
sociedades capitalistas modernas. 
Precisar a natureza e a particularidade histórica da política social brasileira comparadas ao paradigma 
keynesiano de proteção social e o atual contexto de desregulação social. 
Identificar os principais processos de gestão democrática presentes nas atuais propostas e 
experiências de organização e implementação das políticas sociais brasileiras. 
Analisar de forma integrada o sistema de seguridade social brasileiro, bem como, as demais políticas 
setoriais, explicitando o conteúdo, a organização e a forma de gestão das políticas constitutivas 
desse sistema. 
Compreender a importância da atuação do profissional de Serviço Social na construção da cidadania 
de segmentos usuários dos serviços. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 – Principais Abordagens teóricas da Política Social e da Cidadania 
- Breve visita ao debate clássico 
- A visão liberal clássica 
- A ótica social-democrata  e a experiência do Welfare State 
- Os enfoques marxiano e marxista 
- O neoliberalismo 
Unidade 2 – Estado e Política Social no Contexto Brasileiro 
- A experiência brasileira de proteção social: o período laissefariano, o período 

populista/desenvolvimentista, o período tecnocrático-militar , o período de transição para a 
democracia liberal e o período neoliberal  

Unidade 3 – Organização e Gestão das Políticas Sociais no Brasil 
- Gestão das políticas sociais 
- Descentralização das políticas sociais 
- Os conselhos de políticas e de direitos 
- O financiamento das políticas sociais 
Unidade 4 – Política Sociais Setoriais e por Segmento 
- As políticas Brasileiras de Seguridade Social: Saúde, Previdência e Assistência Social 
- Análise das demais políticas setoriais e por segmento de acordo com o campo de estágio do 

aluno. 
Unidade 5 – Política Social e Serviço Social 
- Contribuição e desafios para o Serviço Social na defesa das políticas sociais  
 
METODOLOGIA 
Utilizaremos como técnicas de ensino: aulas expositivas e dialogadas, seminários, debates, estudos 
dirigidos, trabalhos e dinâmicas de grupo. 
 
AVALIAÇÃO 
Uma prova individual e sem consulta, sendo a primeira referente à Unidade I;Trabalho em grupo 
sobre a análise da política social setorial, com exposição, através de seminário, referente à Unidade 
IV, com pontuação de 0(zero) a 10(dez);Participação e entrega de trabalhos, com pontuação de 
0(zero) a 5(cinco). 
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