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PROGRAMA 

 

DISCIPLINA: Sociologia e Políticas Públicas 

 

PROFESSOR(A): Liduina Farias Almeida da Costa 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

  

CRÉDITOS: 02 

 

1 EMENTA 

Os processos de construção social das políticas públicas em face do 
multifacetado Estado contemporâneo e das demandas de segmentos sociais 
assimétricos constituem um campo relacional que transborda o Estado e a 
esfera da política, no qual, atores com interesses sociais contrários e/ou 
diversos buscam, de um lado a reprodução de privilégios e do outro a 
igualdade de direitos e/ou reconhecimento. Nessa perspectiva, a proposta 
desta disciplina é desenvolver as seguintes unidades de estudo: 1) Políticas 
públicas como ação estatal e campo teórico ambivalente: autônomo e 
interdisciplinar; 2) Estado, políticas públicas e sociedade; 3) Estrutura e 
processo social, instituições sociais e políticas públicas. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

Oferecer elementos de natureza teórica e metodológica que possibilitem a 
compreensão sobre as relações entre Sociologia e Política Pública 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar padrões de institucionalização das políticas públicas como campo 

do conhecimento; 

 Compreender a natureza interdisciplinar das políticas públicas e as 

contribuições teóricas das ciências sociais no campo dessas políticas; 

 Relacionar práticas sociais, sujeitos e interesses situados além dos limites 

estatais ou da esfera da política em todo o “ciclo” das políticas públicas; 

 Possibilitar a reflexão sobre as assimetrias sociais e as relações entre 

estrutura e instituições que interferem na efetivação das políticas públicas. 

  

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - As políticas públicas como ação estatal e campo teórico 

 A natureza interdisciplinar do campo das políticas públicas em diferentes 
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países e a configuração de padrões diversos de institucionalização; 

 O campo das políticas públicas no Brasil, autonomização, 

interdisciplinaridade, perspectivas e modelos de análise;  

Unidade II - Políticas públicas, Estado e Sociedade  

 Faces do Estado contemporâneo e implicações nas políticas públicas; 

 Política pública como processo relacional que se constitui de práticas 
sociais, sujeitos e interesses diversos; 

 Respostas do Estado a demandas societárias referentes às políticas 

públicas, e a questão da eficiência gerencial; 

 Políticas públicas, governamentalidade e biopoder; 

 Grupos sociais identitários, lutas por reconhecimento e políticas públicas 

 Atores sociais em redes e políticas públicas 

Unidade III - Estrutura social, instituições sociais e políticas públicas 

 Assimetrias sociais e processos decisórios no ciclo das políticas públicas;  

 Políticas públicas, dinâmicas institucionais, práticas e sujeitos políticos no 
Brasil pós Constituição de 1988; 

 Interdependência entre sociedade civil, instituições e atores estatais em 

fóruns participativos: efetividade das instituições participativas; 

 

 

5 METODOLOGIA 

Consistirá em aulas expositivas antecedidas por estudos individuais de textos 
sobre o tema da respectiva aula, tendo em vista propiciar o debate direcionados 
ao aprofundamento teórico e o estabelecimento de relações com a realidade; 
utilização de vídeos relacionados às unidades deste programa; apresentação de 
Seminários ou Painéis Temáticos pelos/as alunos/as.  
 

 

6 AVALIAÇÃO 

Ao final da disciplina, o aluno deverá elaborar um artigo científico relacionado à 
temática ministrada na disciplina e ao projeto de pesquisa em desenvolvimento. 
Constitui elemento da avaliação também a participação nas discussões, fundamentada 
nas leituras dos textos em discussão durante as aulas.  
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