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APRESENTAÇÃO
Caro leitor, o volume 2 do livro “O Serviço Social e a Superação das Desigualdades 

Sociais” dá continuidade a discussão acerca do Serviço Social e políticas públicas. E neste 
volume ainda são expostas três experiências internacionais. Ao todo são 21 artigos, que 
apresentam diferentes objetos, análises críticas e abordagens metodológicas.

Novamente optamos por dividir os artigos em eixos centrais. O primeiro eixo versa 
sobre “questão social”, trabalho, formação profissional, pesquisa e extensão em Serviço 
Social. Já o segundo eixo identifica estudos de diferentes áreas da Política Pública de 
Saúde; é um eixo plural e contempla diferentes lócus e espaços socioocupacionais. Aborda 
aspectos relacionados à saúde pública e efetivação dos direitos, dos usuários com doenças 
graves e respectivos acompanhamentos na alta complexidade, violência contra mulheres e 
ainda expõe a vivência do processo de trabalho junto à população surda. 

O terceiro eixo trata-se da Política Pública Assistência Social. Os autores 
trabalham aspectos inerentes a atual conjuntura brasileira e analisam experiências 
locais. As contribuições tratam da política pública diante da política da austeridade, sobre 
o sofrimento dos profissionais no âmbito do SUAS, da participação da sociedade civil 
(inclusive trabalhando narrativa das mulheres negras acompanhadas por um CRAS), e 
finalizando, a discussão deste eixo, há um estudo sobre o reordenamento das entidades 
socioassistenciais na relação público x privado. 

No quarto eixo é possível localizar a perspectiva da contrarreforma do Estado e 
a política de Educação no Brasil, sobre a institucionalização dos adolescentes e sobre o 
sistema prisional no Brasil, mas precisamente a efetividade das políticas educacionais. O 
quinto, e último eixo, apresenta a experiência internacional do Serviço Social, ou também 
conhecido e abordado nos países da América Latina, como: Trabalho Social ou “Trabajo 
Social”. A discussão apresenta elementos sobre a formação profissional, a atualização 
curricular e sobre o processo de intervenção profissional.

Como foi possível perceber esta coletânea realiza uma discussão plural e 
contemporânea. Com isso, torna-se uma leitura essencial, que visa contribuir ao alunado 
e aos profissionais que compõe o Serviço Social. Meus caros, como apontado no 
primeiro volume deste livro, estamos vivendo em tempos adversos, que tem refletido no 
desenvolvimento do processo de trabalho do Assistente Social e no desenvolvimento das 
políticas públicas brasileiras. Logo, proporcionar a visibilidade dessa discussão ratifica a 
importância de caminharmos para a efetivação das garantias legais já alcançadas - sem 
retroceder, bem como no desenvolvimento de outras. 

Thaislayne Nunes de Oliveira
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RESUMO: Este artigo objetiva discutir as 
categorias Trabalho, Questão Social e o Serviço 
Social, construindo uma análise sobre a realidade 
brasileira a partir do desmonte das políticas 
públicas em decorrência do avanço neoliberal. 
A relevância de tal debate para o Serviço Social 

está no fato de ser uma profissão inserida 
na divisão social e técnica do trabalho para 
responder às múltiplas expressões da Questão 
Social, tendo como um dos principais campos 
de atuação as políticas públicas que buscam 
amenizar tais expressões no contexto brasileiro. 
O trabalho será construído considerando a 
perspectiva dialética que subsidia o debate 
acerca da construção e desenvolvimento da 
profissão através das tensões entre classes 
sociais, as quais são oriundas dos interesses 
antagônicos entre as mesmas quando da 
emergência, crise e reestruturação produtiva do 
Modo de Produção Capitalista. Neste contexto, 
a categoria trabalho se apresenta como eixo 
fundante para a compreensão do objeto de 
intervenção do exercício profissional. É a partir de 
tal concepção que se compreende a importância 
das/dos assistentes sociais desenvolverem sua 
prática atualizados frente aos processos sociais, 
a fim de viabilizar o acesso aos direitos dos 
usuários. Para a construção do trabalho serão 
realizadas revisão bibliográfica e análise a fonte 
de dados secundárias para se verificar e debater 
o processo de desmonte das políticas públicas 
brasileiras nos últimos três anos, considerando 
o golpe jurídico-institucional vivenciado pelo 
país, o qual assinalou a intensificação do 
projeto neoliberal no Brasil. O desafio que se 
apresenta é construir alternativas possíveis 
para consolidação dos direitos sociais em uma 
sociedade que prioriza o capital. Nessa esfera, se 
deve localizar o significado da prática profissional 
nos diversos espaços sócio ocupacionais, na 
construção de um projeto societário alternativo 
ao vigente, que perpassa espaços privados, 
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desresponsabilizando o Estado do seu papel na viabilização de recursos e política públicas 
para a população.
PALAVRAS - CHAVE: Questão Social, Políticas Sociais, Neoliberalismo.

WORK, SOCIAL ISSUE, SOCIAL SERVICE AND THEIR DEVELOPMENTS IN 
CONTEMPORANEITY

ABSTRACT This article aims to discuss the categories of Work, Social Issues and Social 
Work, building an analysis of the Brazilian reality from the dismantling of public policies as 
a result of the neoliberal advance. Such an independent debate for Social Work is in the 
fact that it is a profession inserted in the social and technical division of labor to respond to 
the multiple expressions of the Social Question, having as one of the main fields of action 
as public policies that seek to mitigate such expressions in the Brazilian context. The work 
will be constructed considering a dialectical perspective that supports the debate about the 
construction and development of the profession through the tensions between social classes, 
which stem from the antagonistic interests between them when the emergence, crisis and 
responsible person of the Capitalist Production Mode. In this context, a category of work 
presents itself as a founding axis for understanding the object of intervention in professional 
practice. It is from this conception that the importance of / of social workers to develop their 
practice in the face of social processes is understood, in order to facilitate access to users’ 
rights. For the construction of the work, a bibliographic review and analysis of the secondary 
data source will be carried out to verify and debate the process of dismantling Brazilian public 
policies in the last three years, considering the legal-institutional blow experienced by the 
country, which marked the intensification of the neoliberal project in Brazil. The challenge is 
to build possible alternatives for the consolidation of social rights in a society that prioritizes 
capital. In this sphere, the meaning of professional practice must be found in the various 
occupational social spaces, in the construction of an alternative corporate project to the 
current one, which permeates private spaces, making the State not responsible for its role in 
enabling resources and public policy for a population. 
KEYWORDS: Social Issues, Social Policies, Neoliberalism.

1 |  INTRODUÇÃO
Na sua gênese, o Serviço social se insere como profissão através da igreja católica, 

realizando o trabalho filantrópico e numa perspectiva de ajustamento com a finalidade de 
realizar um paliativo junto a classe trabalhadora, a serviço da classe dominante, por não 
ser um profissional que não produz mais valia, ela se caracteriza por ser uma profissão 
liberal, socialmente necessária na organização das relações sociais. O modo de produção 
capitalista a partir do seu surgimento, crises e reestruturação, vem construindo múltiplas 
transformações nas relações sociais na medida em que cerceia a liberdade do ser social 
e o transforma também em mercadoria. A experiência cotidiana de compra e venda 
submete os indivíduos a um fenômeno que se apresenta como a forma mais simples e 
natural das relações humanas, o acúmulo de riquezas, oriundo do sistema capitalista, 
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por isso, faz-se necessário analisar alguns elementos teóricos e históricos para desvelar 
o que historicamente vem sendo naturalizado. As determinações da sociabilidade que 
contribuíram para o surgimento do Serviço Social conduzem para a análise da conjuntura 
que demanda o profissional assistente social na contemporaneidade, reconhecendo que 
esse trabalhador também está inserido na divisão sociotécnica do trabalho.

2 |  QUESTÃO SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL E O SERVIÇO SOCIAL
O capital como relação social, de acordo com Iamamoto, (2013), tende a se expandir 

através do trabalho não pago dos trabalhadores. “Seu ciclo expansionista realiza-se por 
meio da ampliação da parcela do capital investida em meios de produção capital constante 
aumentando a produtividade do trabalho e reduzindo relativamente aquela investida em 
força de trabalho – capital variável.” 

Outro resultado desse processo é o aumento da superpopulação relativa para 
manter as necessidades do capital ampliando o desemprego e as condições precárias de 
trabalho. 

As relações contraditórias deste modo de produção ampliam as múltiplas 
desigualdades, ”mediadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-
raciais, relações com o  meio ambiente e formações regionais, colocando em causa amplos 
segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização” (IAMAMOTO, p. 330, 
2013). Com isso, a reprodução das

relações sociais se dá em todo o cenário da vida cotidiana do ser humano, para 
além do trabalho e dos meios de produção.

Através das manifestações dessas relações sociais se caracteriza a questão social, 
no que diz respeito às contradições entre o capital e trabalho e vai se expressar em 
todas as esferas da vida social. Sendo assim, “O serviço social se gesta e se desenvolve 
como profissão reconhecida na divisão social do trabalho, tendo por pano de fundo o 
desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana”. (IAMAMOTO, 2014, pág. 83). 
Diante do aumento significativo das expressões da questão social, as práticas caritativas 
não estavam dando as respostas que o Estado e a sociedade necessitavam, surge então 
no século XX a emergência do Serviço Social enquanto profissão para intervir frente 
às expressões da questão social, com caráter conservador até a ruptura que, em seu 
embasamento, teórico ocorreu em 1990 com o Projeto Ético Político da profissão.

No que concerne as políticas sociais das primeiras décadas doo século XXI, mais 
especificamente nos governos Lula e Dilma, foram compensatórias e cumpriram um 
importante papel político ideológico e material-concreto de legitimação do governo mediante 
a população mais empobrecida, contribuindo para a consolidação da hegemonia burguesa 
no Brasil. O apoio obtido por parte das frações mais miseráveis, bem como do grande capital 
financeiro e das principais organizações dos trabalhadores permitiu ao PT a construção 
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de um pacto social fundado em um desarme das condições políticas e organizativas da 
consciência de classe, o que lhe garantiu um longo período de estabilidade política. Através 
deste pacto social, que promoveu a conciliação de interesses contraditórios, o PT conseguiu 
articular um jogo político inédito na história do país, garantindo o lucro dos empresários 
e banqueiros, 12 aumentando o emprego e a capacidade de consumo e melhorando a 
condição material de vida dos indivíduos mais pauperizados.

É neste contexto que a situação político-institucional fica fragilizada a ponto de 
o país sofrer um golpe de Estado, que tem acarretado significativas transformações no 
sentido da restrição do Estado para com as Políticas Sociais e voltada de modo mais 
intenso para o econômico, onde se ver o retorno do modelo liberal. A partir do golpe, Michel 
Temer assume a presidência, período onde se vivenciou o aprofundamento dos desmontes 
dos direitos iniciado na fase neoliberal dos Governos Collor, Itamar e FHC, freado pelo 
neodesenvolvimentismo e que se retornou agora fortemente, tentando esmagar a classe 
trabalhadora a pressões do mercado e de seus agentes, que defende os privilégios das 
elites brasileiras que utilizam do velho argumento de que as desigualdades sociais e as 
injustiças se resolvem unicamente pelo crescimento econômico, que a solução para os 
problemas sociais é a criação de novos postos de trabalhos, como se o desemprego não 
fosse estrutural à lógica do sistema capitalista. Em meio a tantos retrocessos, verifica-se 
que as estratégias de resistência da força de trabalho estão fragilizadas.

Atualmente com o governo Bolsonaro que está claramente a serviço do capital, 
vem utilizando os poderes e o orçamento do Estado contra seus supostos “inimigos”, 
dentre suas pautas de atuação está a perseguição aos direitos e às instituições de 
defesa dos assalariados e dos beneficiários da seguridade social, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 06/2019, têm o propósito de retirar direitos ou prejudicar os mais 
vulneráveis. A PEC trata da reforma da Previdência e as MPs cuidam, respectivamente: 
da reestrutura dos ministérios, com a extinção do Ministério do Trabalho; do cerceamento 
ao acesso a benefícios previdenciários, especialmente auxílio-doença, auxílio-reclusão e 
aposentadoria rural; e da asfixia financeira dos sindicatos de trabalhadores e servidores, 
proibindo, inclusive, o desconto em folha da mensalidade associativa.

As primeiras medidas governamentais, bem como da ideia de propor a desvinculação 
e retirar o caráter obrigatório das despesas previstas no orçamento da União, como saúde, 
educação, pessoal, previdência, assistência e outras, está em curso uma verdadeira 
operação desmonte, representada, de um lado, pelo desmantelamento do aparelho de 
Estado e venda do patrimônio público, e, de outro, pela redução ou eliminação de direitos, 
que inclui também acabar com as instituições, públicas e privadas, encarregadas da defesa 
dos interesses dos mais vulneráveis. É preciso denunciar e resistir ao desmonte.
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3 |  CONCLUSÃO
Por meio de transformações societárias, surgem novas expressões da Questão 

Social através da reestruturação do modelo de desenvolvimento capitalista. Diante disto 
verifica-se a necessidade do/a Assistente social desenvolver sua prática através de um 
viés crítico, de acordo com a Lei de Regulamentação do Serviço Social e pelo Código de 
ética. É necessário também que o profissional esteja sempre atualizando-se e aprimorando 
cada vez a sua dimensão Teórico – metodológico, Ético-político e Técnico-operativo. 
Segundo Iamamoto (2015), exige-se um profissional qualificado, que reforce e amplie a 
sua competência crítica: não só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a 
realidade. Alimentando por uma atitude investigativa, o exercício profissional cotidiano tem 
ampliadas as possibilidades de vislumbrar novas alternativas de trabalho nesse momento 
de profundas alterações na vida em sociedade. Um dos principais desafios da profissão é 
o profissional manter-se sempre afinado, buscando estar em estudo contínuo frente aos 
processos sociais, e atuando de maneira propositiva e criativa, entendendo o indivíduo e as 
novas expressões da Questão Social a fim de viabilizar o acesso aos direitos aos indivíduos 
e “(...) contribuindo, também, para moldar os rumos de sua história.” (IAMAMOTO, p.49, 
2015).
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