
PLANO DE ENSINO

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1. Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

1.2. Curso: Ciências Sociais e Ciência da Computação

1.3. Disciplina: Direitos e Cidadania

1.4. Fase: 4a fase Ciências Sociais/ 5a fase Ciência da Computação

1.5. Créditos: 04

1.6. Carga Horária: 72 ha - 60h/relógio

1.7. Período Letivo: Io semestre de 2016

1.8. Professor (a): Dr3 Claudete Gomes Soares

1.9. Atendimento aos estudantes: o atendimento aos estudantes deve ser agendado

previamente pelo e-mail claudetesoares@gmail.com

2 EMENTA

Origens da concepção de cidadania: Grécia e Roma. O processo moderno de constituição dos direitos

civis, políticos e sociais. Alcance e limites da cidadania burguesa. A tensão entre soberania popular e

direitos humanos. Políticas de reconhecimento e cidadania. Relação entre Estado, mercado e

sociedade civil na configuração dos direitos. Direitos e cidadania no Brasil na Constituição de 1988:

a) Direitos políticos: b) Direito à saúde; c) Direito à educação; d) Financiamento dos direitos

fundamentais no Brasil. A construção de um conceito de cidadania global.

4. OBJETIVOS:

4.1. GERAL:

Problematizar a relação entre sociedade civil e Estado por meio da reconstrução da trajetória do

desenvolvimento da cidadania e suas alterações em conjunturas históricas específicas.

4.2. ESPECÍFICOS:

Ao final do curso o aluno deverá:

• Identificar os diferentes significados de cidadania a partir de diferentes projetos

políticos.

• Reconhecer a diferença entre a trajetória da cidadania na sociedade brasileira e o

modelo clássico de desenvolvimento da cidadania.

• Avaliar o papel da sociedade civil e o do Estado no desenvolvimento dos direitos que

concernem à cidadania.

• Estabelecer relações entre as construções culturais e o acesso ao direito.



5.1 CRONOGRAMA E CONTEÚDO

Encontros Conteúdo

29/02

Apresentação do programa/Atividade de reconhecimento

Documentário: Notícia de uma guerra particular

07/03

Cidadania e modernidade: os elementos históricos presentes no discurso sobre

cidadania.

14/03 Cidadania e modernidade: os elementos históricos presentes no discurso sobre a

cidadania.

21/03

Cidadania e capitalismo: uma crítica à concepção liberal de cidadania

28/03 A cidadania no Brasil: a escravidão e a grande propriedade de terra diante dos direitos

04/04 A participação popular durante o movimento republicano

11/04

A cidadania no Brasil: democracia e ditadura na trajetória da cidadania no Brasil.

18/04

A cidadania no Brasil: ditadura militar e processo de redemocratização

25/04 A cidadania após a redemocratização

Documentário: Constituição e cidadania

htTps://w\vw.voutube.coin/watch'?v=Nc-l GIZD1 tO

Cidadania e movimentos sociais

02/05

Avaliação

09/05

23/05

Mdadania e Reconhecimento



30/05

06/06

20/06

27/06

Cidadania e ações afirmativas

Cidadania e gênero

Filme

Avaliação

Recuperação

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As aulas serão desenvolvidas por meio de aulas expositivas dialogadas com o uso do quadro,

canetões e projeção. Atividades de discussão em grupo. Leituras dirigidas e exposições por parte
dos estudantes.

7. AVALIAÇÃO

NP1: Avaliação em sala sem consulta 10,0

NP2: Avaliação em sala sem consulta 10,0

7.1 RECUPERAÇÃO

Os estudantes que não conseguirem a média mínima seis com a NP1 e NP2 terão direito a uma prova

substitutiva abordando o conteúdo de todo o semestre. A prova substitutiva substitui a menor nota do

aluno. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a seis, somando a nota

da recuperação com a sua maior nota.

8 Horário de atendimento aos alunos

A orientação aos alunos será feita mediante agendamento prévio em sala ou no e-mail

claudetesoaresfaJgmail.com
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