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SERVIÇO SOCIAL

ANEXO I
DESENHO CURRICULAR

NÚCLEO / EIXO ÁREA / DIMENSÃO ATIVIDADES CURRICULARES C.H

Fundamentos Teóricos
e Metodológicos da

Vida Social

Teoria e Medotologia
da Vida Social

Economia Política 60
Introdução à Antropologia 60

Introdução à Filosofia 60
Introdução à Psicologia 60
Introdução à Sociologia 60

Oficina de Indicadores Sociais 60
Política Social 60

Português Instrumental 60
TOTAL DO NÚCLEO 480

Fundamentos da
Formação

Sócio-histórica da
Sociedade

Formação 
Sócio-histórica da

Sociedade

Formação Socioeconômica e Política
do Brasil e da Amazônia 60

Formação Socioeconômica e Política
do Marajó 60

Legislação Social Aplicada ao
Serviço Social 60

Movimentos Sociais no Brasil e na
Amazônia 60

Questão Urbana e Rural na
Amazônia 60

Relações de Gênero e Etnia 60
TOTAL DO NÚCLEO 360

 Fundamentos do

Estágio Supervisionado I 160
Estágio Supervisionado II 160
Estágio Supervisionado III 160

Ética Profissional 60
Família e Serviço Social 60

Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social I 60

Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social II 60

Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social III 60

Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social IV 60

Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social V 60

Laboratório de Instrumentos e
Técnicas do Serviço Social I 60

Laboratório de Instrumentos e
Técnicas do Serviço Social II 60

Laboratório de Instrumentos e
Técnicas do Serviço Social III 60
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NÚCLEO / EIXO ÁREA / DIMENSÃO ATIVIDADES CURRICULARES C.H
Trabalho Profissional Formação Profissional Laboratório de Políticas Sociais 60

Oficina de Elaboração de Projetos
sociais 60

Oficina de Métodos e Técnicas da
Pesquisa Social 60

Pesquisa Social em Serviço Social I 60
Pesquisa Social em Serviço Social II 60

Planejamento e Gestão Social no
Serviço Social 60

Processos de Trabalho e Serviço
Social 60

Seguridade Social I - Saúde 60
Seguridade Social II - Previdência 60
Seguridade Social III - Assistência

Social 60

Seminário Temático de Serviço
Social e Educação 60

Supervisão de Estágio I 60
Supervisão de Estágio II 60
Supervisão de Estágio III 60

Trabalho de Conclusão de Curso 60
TOTAL DO NÚCLEO 1980
TOTAL DO NÚCLEO  

2



ANEXO II
CONTABILIDADE ACADÊMICA POR PERÍODO LETIVO

TURNO:INTEGRAL

PERÍODO
LETIVO

UNIDADE DE
OFERTA ATIVIDADE CURRICULAR CH

TEÓRICA
CH

PRÁTICA
CH

EXTENSÃO
CH

DISTÂNCIA
CH

TOTAL

1 Período

BREVES Formação Socioeconômica e
Política do Brasil e da Amazônia 60 0 0 0 60

BREVES
Fundamentos Históricos,

Teóricos e Metodológicos do
Serviço Social I

60 0 0 0 60

BREVES Introdução à Antropologia 60 0 0 0 60
BREVES Introdução à Sociologia 30 15 15 0 60
BREVES Política Social 60 0 0 0 60
BREVES Português Instrumental 60 0 0 0 60

CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 330 15 15  360

2 Período

BREVES Economia Política 60 0 0 0 60

BREVES Formação Socioeconômica e
Política do Marajó 60 0 0 0 60

BREVES
Fundamentos Históricos,

Teóricos e Metodológicos do
Serviço Social II

60 0 0 0 60

BREVES Introdução à Filosofia 60 0 0 0 60

BREVES Legislação Social Aplicada ao
Serviço Social 60 0 0 0 60

BREVES Seguridade Social I - Saúde 60 0 0 0 60
CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 360    360

3 Período

BREVES
Fundamentos Históricos,

Teóricos e Metodológicos do
Serviço Social III

60 0 0 0 60

BREVES Laboratório de Instrumentos e
Técnicas do Serviço Social I 30 30 0 0 60

BREVES Movimentos Sociais no Brasil e
na Amazônia 60 0 0 0 60

BREVES Pesquisa Social em Serviço
Social I 30 30 0 0 60

3



PERÍODO
LETIVO

UNIDADE DE
OFERTA ATIVIDADE CURRICULAR CH

TEÓRICA
CH

PRÁTICA
CH

EXTENSÃO
CH

DISTÂNCIA
CH

TOTAL
BREVES Questão Urbana e Rural na

Amazônia
30 15 15 0 60

BREVES Seguridade Social II -
Previdência 60 0 0 0 60

CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 270 75 15  360

4 Período

BREVES
Fundamentos Históricos,

Teóricos e Metodológicos do
Serviço Social IV

60 0 0 0 60

BREVES Introdução à Psicologia 60 0 0 0 60

BREVES Laboratório de Instrumentos e
Técnicas do Serviço Social II 30 30 0 0 60

BREVES Pesquisa Social em Serviço
Social II 30 30 0 0 60

BREVES Processos de Trabalho e Serviço
Social 60 0 0 0 60

BREVES Seguridade Social III -
Assistência Social 60 0 0 0 60

CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 300 60   360

5 Período

BREVES Ética Profissional 60 0 0 0 60

BREVES
Fundamentos Históricos,

Teóricos e Metodológicos do
Serviço Social V

60 0 0 0 60

BREVES Laboratório de Instrumentos e
Técnicas do Serviço Social III 30 30 0 0 60

BREVES Oficina de Métodos e Técnicas da
Pesquisa Social 30 30 0 0 60

BREVES Planejamento e Gestão Social no
Serviço Social 60 0 0 0 60

CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 240 60   300

6 Período

BREVES Estágio Supervisionado I 0 80 80 0 160
BREVES Laboratório de Políticas Sociais 30 15 15 0 60

BREVES Seminário Temático de Serviço
Social e Educação 30 15 15 0 60

BREVES Supervisão de Estágio I 30 30 0 0 60
CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 90 140 110  340

BREVES Estágio Supervisionado II 0 80 80 0 160
BREVES Família e Serviço Social 60 0 0 0 60
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PERÍODO
LETIVO

UNIDADE DE
OFERTA ATIVIDADE CURRICULAR CH

TEÓRICA
CH

PRÁTICA
CH

EXTENSÃO
CH

DISTÂNCIA
CH

TOTAL
7 Período BREVES Oficina de Elaboração de

Projetos sociais
30 15 15 0 60

BREVES Supervisão de Estágio II 30 30 0 0 60
CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 120 125 95  340

8 Período

BREVES Estágio Supervisionado III 0 80 80 0 160
BREVES Oficina de Indicadores Sociais 30 30 0 0 60
BREVES Relações de Gênero e Etnia 60 0 0 0 60
BREVES Supervisão de Estágio III 30 30 0 0 60

CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 120 140 80  340
9 Período BREVES Trabalho de Conclusão de Curso 60 0 0 0 60

CH TOTAL DO PERIODO LETIVO 60    60
CH TOTAL 1890 615 315  2820
CH TOTAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO 330

CH TOTAL DO CURSO 3150
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ANEXO III
DISCIPLINAS OPTATIVAS

Atividades Curriculares CH
Teórica

CH
Prática

CH
Extensão

CH
Distância

CH Total

Dinâmica de Grupo e Relações
Humanas

30 30 0 0 60

Direitos Humanos e Cidadania 60 0 0 0 60
Estado, Sociedade Civil e Lutas

Sociais
60 0 0 0 60

Laboratório de Informática 20 40 0 0 60
Língua Brasileira de Sinais -

LIBRAS
20 40 0 0 60

Oficina de Metodologia do
Trabalho com Famílias no

Serviço Social

30 15 15 0 60

Oficina de Prática I 30 15 15 0 60
Oficina de Prática II 30 15 15 0 60

Política de Atendimento à
Criança e ao Adolescente

60 0 0 0 60

Seminário de Política Social I ?
Saúde Mental

60 0 0 0 60

Seminário de Política Social II ?
Educação Inclusiva

60 0 0 0 60

Seminário de Política Social III ?
Gênero, Orientação

Afetivo-Sexual e Etnia

60 0 0 0 60

Seminário História do Serviço
Social na Região Amazônica

60 0 0 0 60

Sistemas de Proteção Social na
América Latina

60 0 0 0 60

Sociedade e Envelhecimento
Humano

60 0 0 0 60

Trabalho e ?Questão Social? na
Amazônia

60 0 0 0 60

Visitas Monitoradas 30 30 0 0 60
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ANEXO IV
EQUIVALÊNCIA

ATIVIDADE CURRICULAR CODIGO ATIVIDADE EQUIVALENTE CH.
TOTAL

Economia Política SS1003 ECONOMIA POLÍTICA E
SERVIÇO SOCIAL 60

Estágio Supervisionado I SS0046 Estágio Supervisionado I 90
Estágio Supervisionado II SS0050 Estágio Supervisionado II 120
Estágio Supervisionado III SS0053 Estágio Supervisionado III 120

Formação Socioeconômica e Política
do Brasil e da Amazônia SS1004 Formação socioeconômica e política

do Brasil e da Amazônia 60

Fundamentos Históricos, Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social I

SS10013 Fundamentos Históricos Teóricos e
Metodológicos do Serviço Social I 60

SS10004 Introdução ao Serviço Social 60
Introdução à Antropologia SS10010 Antropologia Cultural 60

Introdução à Filosofia SS10008 Filosofia e Serviço Social 60

Introdução à Sociologia SS1002 TEORIAS SOCIOLÓGICAS E
SERVIÇO SOCIAL 60

Laboratório de Instrumentos e
Técnicas do Serviço Social I SS10016 Laboratório de Instrumentos e

Técnicas do Serviço Social I 60

Legislação Social Aplicada ao
Serviço Social SS10024 Legislação Social 60

Movimentos Sociais no Brasil e na
Amazônia SS10018 Movimentos Sociais no Brasil e na

Amazônia 60

Oficina de Indicadores Sociais SS10027 Estatística Aplicada ao Serviço
Social 60

SS10054 Oficina de Indicadores Sociais 60

Pesquisa Social em Serviço Social II SS10058 Pesquisa em Serviço Social II 60
SS10056 Seminário temático III 90
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ANEXO V
EMENTÁRIO

Atividade: Dinâmica de Grupo e Relações Humanas
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Marcos históricos, teóricos, metodológicos e ideológicos na origem e evolução das relações
humanas e da dinâmica de grupo. Principais contribuições teóricas, metodológicas e técnicas
para o desenvolvimento dos grupos e das relações humanas, no processo de articulação das
vivenciais interpessoais, ao longo da dinâmica civilizatória e sócio-histórico.
Bibliografia Básica:
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: manual de técnicas. 4. ed. São Paulo: Atlas,
1987.
ANDREOLA, Balduino A. Dinâmica de grupo: jogo da vida e didática do futuro. 24. ed.
Petrópolis: Vozes, 2004.
PICHON-RIVIERE, Enrique. O Processo grupal. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
ZIMERMAN, David E. (org). Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre: Artes Médicas,
1997.
Bibliografia Complementar:
RODRIGUES, Maria Lucia. Medos e incertezas no exercício da pratica profissional.
Cadernos de Serviço Social, PUC Campinas, Ano IX, N. 17, 2000.
SERRÂO, Margarida & BALEEIRO, Maria Clarice. Aprendendo a ser e a conviver. 2. ed.
São Paulo: FTD, 1999.
RODRIGUES, Maria Lúcia. O trabalho com grupos e Serviço Social. 3. ed, São Paulo:
Moraes, 1981;
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2002.
PAGÈS, M. (1976). A vida afetiva dos grupos. Petrópolis: Vozes. 

Atividade: Direitos Humanos e Cidadania
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Compreensão dos direitos humanos e a formação para a cidadania, bases conceituais e
históricas dos Direitos Humanos, da reconstrução histórica no processo de afirmação dos
Direitos Humanos na sociedade brasileira, contribuindo para o interesse dos alunos no
debate dos direitos humanos no Brasil e na participação em questões afetas à cidadania e à
vivência global dos direitos.
Bibliografia Básica:
ALVES, J. Os direitos humanos como tema global. S. Paulo, Perspectiva, 1994. 
BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus, 1992. 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: editora moderna.
2004.
Bibliografia Complementar:
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ALVES, J. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva, 1994.
CALADO, Alder Júlio Ferreira. Direitos Humanos x Capital: potencializando a intervenção
dos movimentos e organizações sociais de base. João Pessoa: Idéia, 2003.
DORNELLES, J. R. W. O que são direitos humanos. S. Paulo, Brasiliense, 1988.
GOFFREDO, G. (org.). Direitos humanos: um debate necessário. S. Paulo, Brasiliense,
1989.
LESBAUPIN, I. As classes populares e os direitos humanos. Petrópolis, Vozes, 1984.

Atividade: Economia Política
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Modos de produção. Liberalismo. Crítica de Marx à economia política. Teoria do valor
trabalho e lei geral da acumulação capitalista. Keynesianismo. Neoliberalismo. 
Características e tendências do capitalismo contemporâneo.
Bibliografia Básica:
HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras, 1999.
LESSA, Sergio; TONET, Ivo. Introdução à filosofia de Marx. Expressão Popular: 2008.
(Coleção Debates & Perspectivas). p. 53-84. 
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar:
FIALHO NASCIMENTO, Nádia Socorro. Desenvolvimento capitalista e a ?questão social?:
notas para o debate. Praia Vermelha, Rio de janeiro, n. 10, 2004.
HUNT, E.K. História do pensamento econômico. Tradução de José Ricardo Brandão
Azevedo. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
PINHO, D. B. et alii. Manual de Economia: Equipe de Professores da USP. 5º edição. São
Paulo: Saraiva, 2006.
SOARES, F. A. R. Economia Brasileira: da Primeira República ao Plano Real. Rio de
Janeiro: Campus, 2010. 
SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias. Nº 16 Porto Alegre.
Jul/Dez. 2006.www.scielo.br/pdf/soc.n16/a03n16.pdf

Atividade: Estado, Sociedade Civil e Lutas Sociais
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Estado e sociedade civil. Democracia, participação popular e luta de classes. Classes sociais
e sujeitos coletivos: partidos, sindicatos, movimentos e organizações populares.
Bibliografia Básica:
COUTINHO, Carlos N. Notas sobre cidadania e modernidade. Revista Agora: Políticas
Públicas e Serviço Social, Ano 2, nº 3, dezembro de 2005. 
GOHN Maria da Gloria. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e
contemporâneos. São Paulo: Ed. Loyola, 1997.
MONTAÑO, C. ?Das ?lógicas do Estado? às ?lógicas da sociedade civil?: Estado e ?terceiro
setor? em questão?. Serviço Social & Sociedade. S. Paulo, Cortez, nº 59, 1999.
Bibliografia Complementar:
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GOHN, M. G. Movimentos Sociais e Lutas pela Moradia. São Paulo: Loyola, 1991.
GOHN, M. G. As Relações Sociedade Civil e Estado nos Anos 90: Perspectivas sobre a
Participação.  Serviço Social e Sociedade n.º 36. São Paulo: Cortez, 1991.
GRAMSCI, A. Obras Escolhidas. Trad. Manoel Cruz. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
LOPES, Josefa Batista. A relação Serviço Social e Movimento Social: indicações para um
estudo. In: Revista Serviço Social e Movimento Social. São Luís. v.1, n°.1, p.1-126, Jul/Dez,
1999. 
MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, Classe e Movimento Social. São
Paulo: Cortez, 2010.

Atividade: Estágio Supervisionado I
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 0 CH. Prática: 80 CH. Extensão: 80 CH. Distância: 0 CH Total: 160
Descrição:
Introdução ao exercício da prática profissional através do estudo da instituição. Identificação
da organização, dinâmica de funcionamento, demandas, serviços oferecidos, perfil dos
usuários, levando em consideração a questão social e a política social na qual está inserida.
Bibliografia Básica:
BURIOLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. São Paulo: Cortez, 2009.
FACSS. Diretrizes para o Estágio Supervisionado FACSS. Breves: FACSS, 2013.
FALEIROS, Vicente de Paula. O saber profissional e o poder institucional. São Paulo:
Cortez,1987. 
Bibliografia Complementar:
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1997. 
LEWGOY, Alzira. Supervisão de Estágio no Serviço Social: desafios para a formação e o
exercício profissional. São Paulo: Editora Cortez, 2009.
SOUZA, M. L. Questões Teórico-Práticas do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1989.
SOUZA, M. L. Serviço Social e as Instituições. São Paulo: Cortez, 1982.
TOUCHELOVITCH, M. O Processo de Descentralização e Municipalização no Brasil.
Serviço Social e Sociedade n.º 56. São Paulo: Cortez,  1998.

Atividade: Estágio Supervisionado II
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 0 CH. Prática: 80 CH. Extensão: 80 CH. Distância: 0 CH Total: 160
Descrição:
Aprofundamento do conhecimento das demandas, serviços oferecidos, caracterização dos
usuários, modelo de gestão institucional e a ação profissional. Elaboração e implementação
de projeto de intervenção profissional. Desenvolvimento de atividades teórico práticas em
espaço sócio ocupacional com supervisão sistemática no campo de estágio e na unidade de
ensino.
Bibliografia Básica:
BURIOLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. São Paulo: Cortez, 2009.
FACSS. Diretrizes para o Estágio Supervisionado FACSS. Breves: FACSS, 2013.
FALEIROS, Vicente de Paula. O saber profissional e o poder institucional. São Paulo:
Cortez,1987. 
Bibliografia Complementar:
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ALVES, J. M. A Questão da Competência Técnica para o Assistente Social. SEMINA.
Cl.SOC/ HUM. Londrina, 1992
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1997. 
LEWGOY, Alzira. Supervisão de Estágio no Serviço Social: desafios para a formação e o
exercício profissional. São Paulo: Editora Cortez, 2009.
SOUZA, M. L. Serviço Social e as Instituições. São Paulo: Cortez, 1982.
TOUCHELOVITCH, M. O Processo de Descentralização e Municipalização no Brasil.
Serviço Social e Sociedade n.º 56. São Paulo: Cortez,  1998.

Atividade: Estágio Supervisionado III
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 0 CH. Prática: 80 CH. Extensão: 80 CH. Distância: 0 CH Total: 160
Descrição:
Execução e avaliação do projeto de intervenção e da experiência do estágio. Sistematização e
síntese do exercício profissional na Instituição. Elaboração do relatório final de estágio.
Desenvolvimento de atividades teórico práticas em espaço sócio ocupacional, com
supervisão sistemática no campo de estágio e na Unidade de Ensino. 
Bibliografia Básica:
BURIOLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. São Paulo: Cortez, 2009.
FACSS. Diretrizes para o Estágio Supervisionado FACSS. Breves: FACSS, 2013.
FALEIROS, Vicente de Paula. O saber profissional e o poder institucional. São Paulo:
Cortez,1987. 
Bibliografia Complementar:
CADERNOS ABESS. Ensino em Serviço Social: Pluralismo e Formação Profissional. São
Paulo: Cortez/ ABESS, nº 6, 1991.
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1997. 
LEWGOY, Alzira. Supervisão de Estágio no Serviço Social: desafios para a formação e o
exercício profissional. São Paulo: Editora Cortez, 2009.
LOURAN, R. Análise Institucional. Petrópolis: Vozes, 1982.
MINAYO, M. C. Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes, 2000.

Atividade: Ética Profissional
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O processo de construção do ethos profissional. Fundamentos filosóficos nos diferentes
códigos de ética: neotomismo, personalismo e ontologia social. O Código de Ética
Profissional de 1993, seus valores e princípios. Os dilemas éticos contemporâneos no
cotidiano da profissão.
Bibliografia Básica:
BARROCO, Maria Lúcia S. Ética: fundamentos sócio-históricos. São Paulo: Cortez, 2008. 
BARROCO, Maria Lúcia S. Bases Filosóficas para uma Reflexão sobre Ética e Serviço
Social. Serviço Social e Sociedade, São Paulo: Cortez, a. 13, n. 39, 1992.
BONETII, Dilséa Adeodato et al. Serviço Social e Ética: Convite a uma Práxis. São Paulo:
Cortez, CFESS, 1996. 
Bibliografia Complementar:
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BRITES, M.C. BARROCO, L. A Centralidade da Ética na Formação Profissional.
Temporalis. Brasília, ABEPSS, no 2, 2000. 
BUSSINNGER, Vanda Valadão. Fundamentos dos direitos humanos. Serviço Social e
Sociedade São Paulo: Cortez, n. 53, 1997.
BARROCO, Maria Lúcia S. Os fundamentos sócio-históricos da ética. In: capacitação em
Serviço Social e política social: reprodução social, trabalho e Serviço Social. Módulo 2.
Brasília: CEAD/UNB/CFESS/ABEPSS, 1999. 
CFESS(Conselho Federal de Serviço Social). Código de Ética Profissional do Assistente
Social,1993.
NETTO, José Paulo. A construção do projeto ético-político do Serviço Social frente à crise
contemporânea. In: Capacitação em Serviço Social e política social: crise contemporânea,
questão social e Serviço Social. Módulo 1, Brasília,CEAD/UNB/CFESS/ABPSS,1999.

Atividade: Família e Serviço Social
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Percurso histórico da família na sociabilidade burguesa. A família no contexto das relações
sociais contemporâneas. Relações familiares e sua importância na constituição dos sujeitos.
Inclusão nas políticas sociais. Desafios colocados para profissionais na abordagem com
famílias na atualidade. Metodologias de atendimento das famílias.
Bibliografia Básica:
TEIXEIRA, Solange M. A Família na Política de Assistência Social: concepções e
tendências do trabalho social com família nos CRAS de Teresina/PI. Teresina: EDUFPI,
2013.
CARVALHO, Maria do Carmo B. de, (Org.). A família contemporânea em debate. São
Paulo: Cortez Editora, 1995. 
SALES, M. et al. (orgs.). Política social, família e juventude: uma questão de direitos. 2. ed.
São Paulo: Cortez, 2006.
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Clara. Gênero, Família e Trabalho No Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
CASTRO, Mary Garcia. Marxismo, feminismos e feminismo marxista - mais que um gênero
em tempos neoliberais. Crítica Marxista, São Paulo: Boitempo, n. 11, 2000.
FÁVERO, Eunice T. Questão social e perda do poder familiar. São Paulo: Veras, 2007.
MIOTO, Regina C. T.; CAMPOS, Marta S.; CARLOTO, Cássia M. (orgs.). Familismo,
direitos e cidadania: contradições da Política Social. São Paulo: Cortez, 2015.
TEIXEIRA, Solange M. A família na trajetória do sistema de proteção social brasileiro: do
enfoque difuso à centralidade na política de Assistência Social. Emancipação, Ponta Grossa,
n. 10, v. 2, 2010, p.535-549.

Atividade: Formação Socioeconômica e Política do Brasil e da Amazônia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
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Trajetória histórica brasileira: herança colonial, estado nacional, crise da república velha e o
colapso do estado novo. A constituição do capitalismo no Brasil: desenvolvimentismo, golpe
militar e modernização conservadora no pós-64. Transição democrática e neoliberalismo. O
processo de ocupação e formação da sociedade amazônica. Ciclos econômicos: borracha,
grande projetos, perspectivas atuais.
Bibliografia Básica:
BECKER, B. K. Amazônia: Geopolítica na Virada do III Milênio. Rio de Janeiro: Editora
Garamond, 2004.
COSTA, Francisco A. Grande Capital e Agricultura na Amazônia. Belém: EDUFPA, 1993.
FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente: e classes sociais na América Latina. Rio
de Janeiro: Zahar Editora, 1973.

Bibliografia Complementar:
FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação
sociológica. Rio de Janeiro: Globo, 2004.
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo, Nacional, 1995.
HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985.
IANNI, Otávio. Origens Agrárias do Estado Brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1985.
PRADO, Caio Jr. & FERNANDES, Florestan. Clássicos sobre a revolução brasileira. São
Paulo: Expressão popular, 2005.

Atividade: Formação Socioeconômica e Política do Marajó
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O processo de ocupação e formação da sociedade Amazônica e Marajoara. Ciclos
econômicos, relações de trabalho e migração no Marajó. Diversidade e construções
identitárias. Campesinato, acesso à terra e recursos naturais. A ?questão social? no Marajó.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, David F. Acumulação de Capital e Agricultura na Amazônia. Belém,
NAEA/UFPA.Tese de Mestrado, 1982.
PACHECO, Agenor. Identidades, Saberes e Religiosidades no Regime das águas
Marajoaras. PUC,São Paulo, Tese Doutorado, 2009.
PACHECO, Agenor S. A Conquista do ocidente marajoara: índios, portugueses e religiosos
em reinvenções históricas. In: SCHAAN, Denise P.; MARTINS, Cristiane P. Muito além
dos campos: arqueologia e história na Amazônia Marajoara. p. 11-30.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó.
2007.
BRITO, Daniel Chaves de. Modernização da superfície: Estado e Desenvolvimento na
Amazônia. Belém: UFPA/NAEA, 2001.
CARVALHO, David F. Globalização Financeira, Estabilização e Crescimento da Economia
Brasileira nos anos 90. Papers do NAEA. Belém, NAEA/UFPA. 1997.
MAHAR, Dennis J. (1978) Desenvolvimento econômico da Amazônia: uma análise das
políticas governamentais. Rio de Janeiro: IPEA/INPES.
SOARES, Eliane C. L. A ilha dos nheengaíbas: alianças e conflitos nas vilas do Marajó:
séculos XVIII e XIX. In: COELHO, Mauro C. et al (org.). Meadros da História: trabalho e
poder no Grão-Pará e Maranhão ? séculos XVIII e XIX. Belém: UNAMAZ, 2005. p. 85-104.
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Atividade: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social I
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O Serviço Social no mundo contemporâneo (capitalismo monopolista), natureza e
significado sócio histórico do serviço social. Aportes teórico-metodológicos do Serviço
Social Europeu e Norte-Americano. O SS na América Latina e As primeiras Escolas sobre
influencia do Tomismo, do Pragmatismo, do Positivismo, do Funcionalismo e do
Estruturalismo. O processo de institucionalização do SS no Brasil. As protoformas do
Serviço Social e sua crítica.
Bibliografia Básica:
BARTLET, Harrett. A Base do Serviço Social. São Paulo: Biblioteca Pioneira de Ciências
Sociais, 1979.  
IAMAMOTO, Marilda Vilela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no
Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 27. ed. São Paulo; Lima; Peru:
Cortez; CELATS, 2009.
SANTOS, Josiane Sores. ?Questão social?: particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez,
2012.
Bibliografia Complementar:
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Tradução de
Iraci D. Poleti. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
COMTE. A  Discurso sobre o Espírito Positivo. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
COMTE, A. Textos Escolhidos. São Paulo: Abril, 1978.
DEWEY, J. Os Pensadores. São Paulo: ed. Abril, 1985. 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. 16. ed. São Paulo:
Cortez, 2011.

Atividade: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social II
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
As elaborações históricas, teóricas e metodológicas do Serviço Social nas décadas de 1940 a
1950. Analise crítica da produção teórico-metodológica: Serviço Social de Caso, de Grupo e
de Comunidade. O Serviço Social no Pará: Contextualização e implantação.
Bibliografia Básica:
AMMANN, Safira. Ideologia do Desenvolvimento de Comunidade no Brasil. 10. ed. São
Paulo: Cortez, 2003.
ANAIS. História do Serviço Social no Pará. VI Seminário avançado de Serviço Social.
Belém: EDUFPA, 2000.
HAMILTON, G. Teoria e Prática do Serviço Social de Casos. Rio de Janeiro: Agir, 1985.
Bibliografia Complementar:
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CASTRO, M. M. História do Serviço Social na América Latina. São Paulo:
Cortez/CELATS, 2000.
KONOPKA, G. Serviço Social de Grupo. Rio de janeiro: Agir, 1980
MARITAIN, J. Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1985.  
RICHMOND, M. O Diagnóstico Social. Lisboa: Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo
Jorge, 1950.
SKIDMORE, T. De Getúlio a Castelo. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

Atividade: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social III
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina e no Brasil no
período de 1960 a 1980. Seminários de Teorização do Serviço Social. O Pensamento
Modernizador e a intenção de ruptura com o conservadorismo: A Fenomenologia, o Método
BH e o Materialismo Histórico e Dialético. III CBAS (Congresso da Virada).
Bibliografia Básica:
AGUIAR, A. G. Serviço Social e Filosofia: das Origens à Araxá. São Paulo: Cortez, 1989.
Belém-Pa, 1999.
ALMEIDA, A. A. Possibilidades e Limites da Teoria do Serviço Social. Rio de Janeiro: F.
Alves, 1980.
CENTRO Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social. Teorização do Serviço
Social. Documento de Araxá, Teresópolis e Sumaré. Rio de Janeiro: Agir, 1986.
Bibliografia Complementar:
DARTIGUES, André. O que é fenomenologia? São Paulo: Editora Moraes, 1982.
MANDEL, Ernest. O Lugar do Marxismo na História. São Paulo: Xamã, 2001.
MARTINELLI, M. L . Serviço Social: Identidade e Alienação. São Paulo: Cortez, 1989.
MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. 4. ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
SANTOS, Josiane Sores. ?Questão social?: particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez,
2012.

Atividade: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social IV
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O Serviço Social na década de 1990. A contemporaneidade e a diversidade
teórica-metodológica do pensamento crítico. A Constituição do Projeto Ético Político
Profissional.
Bibliografia Básica:
FALEIROS, Vicente de Paulo. Globalização, Correlação de Forças e Serviço Social. São
Paulo: Cortez, 2015.
GUERRA, Y. D. Instrumentalidade e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1995.
IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação
profissional. 20. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
Bibliografia Complementar:
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ANGLER, A. J. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Rideel, 2002.
CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. São Paulo: Papirus Editora, 1998.
CFESS. Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social.
Brasília: CFESS, 2009. (Série Trabalho e projeto profissional nas políticas sociais).
MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. 4. ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
SANTOS, Josiane Sores. ?Questão social?: particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez,
2012.

Atividade: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social V
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O Serviço Social no século XXI (2000 até os dias atuais). O Serviço Social na divisão
sociotécnica do trabalho: Objeto e objetivos da ação profissional. Identidade e perfil
profissional. As novas demandas e áreas do exercício profissional. A relação entre teoria e
prática. 
Bibliografia Básica:
CFESS. Serviço Social: direitos e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS,
2009.
HARVEY, David. O Novo Imperialismo. São Paulo: Edições Loiyola, 2013.
IAMAMOTO, Marilda V. Serviço social em tempo de capital fetiche. 3. ed. São Paulo:
Cortez, 2008.
Bibliografia Complementar:
DIAS, Edmundo Fernandes. Introdução ao Pensamento Sociológico. São Paulo; Editora
Moraes, 1992.
REVISTA SERVIÇO SOCIAL e Sociedade nº 122,123, 124, 125. São Paulo: Cortez.
MOTTA, Ana Elizabete. Desenvolvimentismo e Construção de Hegemonia. São Paulo;
Cortez, 2015.  
MEZÁROS, Istaván. O Século XXI socialismo ou barbárie? São Paulo: Boimtempo, 2009.
SCHUTRUMPF, Jorn (Org). Rosa Luxemburgo ou o preço da liberdade. São Paulo:
Expressão Popular, 2006.

Atividade: Introdução à Antropologia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Diversidade cultural e variabilidade humana das populações: Etnocentrismo, Relativismo e
Alteridade. Contexto social e relações sociais: sentido e poder na Amazônia Contemporânea.

Bibliografia Básica:
BRANDÃO, C. Identidade e Etnia: Construção da Pessoa e Resistência Cultural. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
DAMATTA, Roberto. Revitalizando uma Introdução à Antropologia Social. Petrópolis:
Vozes, 1981.
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2006.
Bibliografia Complementar:
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AZEVEDO, E. Raça, Conceito e Preconceito. São Paulo: Ática, 1990.
DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
OLIVEN, Ruben George. A antropologia de grupos urbanos. Rio de Janeiro: Vozes, 1985.
SEGATO, Laura Rita. Antropologia e direitos humanos: alteridade e ética no movimento de
expansão dos direitos universais. Revista Mana, UFRJ, Rio de Janeiro:  12(1):
207-236,2006.
VENTURA e MAIO, Marcos Chor. Qual ?retrato do brasil?? raça, biologia, identidades e
política na era da genômica. MANA, Rio de Janeiro: UFRJ, 10(1):61-95, 2004.

Atividade: Introdução à Filosofia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Relevância da filosofia para o Serviço Social. Questões filosóficas e incidência no Serviço
Social: neotomismo, pragmatismo, positivismo, fenomenologia e marxismo.
Bibliografia Básica:
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1987.
DARTIGUES, A. O que é fenomenologia. Rio de Janeiro: Eldorado, 1973.
MARX, Karl. Glosas críticas ao artigo ?O rei da Prússia e a reforma social?: de um
prussiano. Belo Horizonte: Projeto Joaquim de Oliveira, 1983.
Bibliografia Complementar:
KONDER, Leandro. Filosofia e Educação: de Sócrates a Habermas. São Paulo: Forma e
Ação, 2006.
MARCUSE, Herbert. Razão e Revolução. 5ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra: 2004.
PRADO, Caio Jr. O que é filosofia. 25ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1997.
TELES, Antônio Xavier. Introdução ao Estudo de Filosofia. 34.ed. São Paulo: Atica, 2006. 
VÁZQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. São Paulo: CLACSO/Expressão Popular, 2007.

Atividade: Introdução à Psicologia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Relação indivíduo-sociedade na perspectiva da psicologia social. Grupos e instituições como
instâncias mediadoras das relações indivíduo-sociedade. Práticas interdisciplinares em
diferentes áreas e organizações sociais. Relações intergrupais e conflitos. Esteriótipos,
estigma e Preconceito. 
Bibliografia Básica:
ÁLVARO, J.J.; GARRIDO, A. Psicologia Social: perspectivas psicológicas e sociológicas.
São Paulo: MacGraw Hill, 2006.
FARR, R. Raízes da Psicologia Social Moderna. Petrópolis, R.J.: Vozes, 2001.
REIS, José Roberto Tozoni. Família, emoção e ideologia. In: LANE, Sílvia; 
Bibliografia Complementar:
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BOCK, Ana M. Bahia (Org.) Psicologia e compromisso social. São Paulo, Cortez, 2003.
CODO, W. (orgs.). Psicologia Social: o homem em movimento. 7. ed. São Paulo:
Brasiliense,  1989.
SANTANA, Juliana Prates. Instituições de atendimento a crianças e adolescentes em
situação de rua: objetivos atribuídos por seus dirigentes e pelos jovens atendidos. 
Dissertação (mestrado). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.
SAWAIA, Bader Burihan (Org.) As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da
desigualdade social. Rio de Janeiro, Petrópolis, Vozes, 2002.
WAYNE, W. Introdução à Psicologia: temas e variações. São Paulo: Pioneira Thomson,
2002.

Atividade: Introdução à Sociologia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
A constituição do campo sociológico: modos de operação do conhecimento científico, o
contexto histórico da formação da sociologia, capitalismo e moderna teoria social e a
produção do conhecimento clássico da sociologia. A interpretação durkheimiana da
sociedade moderna. A interpretação weberiana da sociedade moderna. O pensamento de
Marx e o surgimento do marxismo. Serviço Social e reflexões sociológicas na
contemporaneidade. Meio ambiente e as questões sociais.
Bibliografia Básica:
ANDERY, Maria Amália et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 15.
ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
LÖWY, Michael. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. São
Paulo: Cortez, 1985.
SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica: Marx, Durkheim e Weber. 2. ed. Petrópolis:
Vozes, 2014.
Bibliografia Complementar:
FREITAS, Barbara. A teoria critica: ontem e hoje. São Paulo, Brasiliense, 1986.
TONET, Ivo; LESSA, Sérgio. Introdução à filosofia de Marx. São Paulo: Expressão Popular,
2008.
LATOUR, B.; SCHWARTZ, C.; CHARVOLIN, F., Crises dos meios ambientes: desafios às
ciências humanas, in: Araújo, H.R. (org.)-Tecnociência e Cultura: ensaios sobre o tempo
presente , São Paulo, Estação Liberdade, 1998.
GIDEENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento social
clássico e contemporâneo. São Paulo, UNESP, 1998.
ORTIZ, R. A procura de uma sociologia da prática. In: ORTIZ, R. (Org.). Pierre Bourdieu.
São Paulo: Ática, 1994 (Coleção Grandes Cientistas Sociais).

Atividade: Laboratório de Informática
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 20 CH. Prática: 40 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
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Noções básicas de informática. Aspectos de hardware. Aspectos de software. Sistema
Operacional. Manipular e conhecer Softwares de Edição de Texto, Planilha Eletrônica e de
Apresentação Eletrônica. Compreender o uso da informática no serviço social e a
importância da internet no mundo contemporâneo.
Bibliografia Básica:
Chiqueto, M. J., Microcomputadores - Conceitos e Aplicações, Editora Scipione.
Kochan, S. e Wood, P., Explorando o Sistema UNIX.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática.
Rio de
Janeiro, Ed. 34, 1998.
Bibliografia Complementar:
MORIMOTO, Carlos. Hardware: guia definitivo. São Paulo: GDH Press e Sul Editores,
2007.
OLIVEIRA, R. Informática Educativa.. São Paulo: Papirus: Campinas, 1997
Sachs, J., IBM PC e seus compatíveis - Guia do usuário, Editora Mc Graw Hill.
SANTOS, Maria Lúcia Ramos. Do Giz à Era Digital. São Paulo: Zouk, 2003.
VALENTE, José in VALENTE, Carlos. MATTAR, João. Second Life e Web 2.0 na
EDUCAÇÃO: o potencial revolucionário das novas tecnologias. São Paulo: Novatec, 2007.

Atividade: Laboratório de Instrumentos e Técnicas do Serviço Social I
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Experimento de instrumentos e técnicas utilizados nos processos de trabalho do Serviço
Social com ênfase para atribuições e práticas do Assistente Social.
Bibliografia Básica:
CFESS. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos: contribuição ao debate no
Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
GUERRA, Y. A Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1995.
MAGALHÃES, Selma M. Avaliação e linguagem: relatórios, laudos e pareceres. 3. ed. São
Paulo: Veras Editora, 2011.
Bibliografia Complementar:
BAREMBLITT, G. Grupos: Teoria e Técnica. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
CRUZ, C. R. R. Cadernos de Textos de Serviço Social. Belém: UNAMA, 1998.
VASCONCELOS, A. Maria. Intenção: Ação no Trabalho Social. São Paulo: Cortez, 1985.
ESTÁGIO E SUPERVISÃO: um desafio ao ensino teórico-prático do Serviço Social,
PUC/SP, NEMESS, 1997
SARMENTO, H. B. M. Os Instrumentos e Técnicas em Serviço Social. Tese de Mestrado.
São Paulo: PUC, 1993. 

Atividade: Laboratório de Instrumentos e Técnicas do Serviço Social II
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Exercícios de instrumentos e técnicas utilizados nos processos de trabalho do Serviço Social
com ênfase para elaboração de documentos.
Bibliografia Básica:
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CFESS. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos: contribuição ao debate no
Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
CRUZ, C. R. R. Cadernos de Textos de Serviço Social. Belém: UNAMA, 1998. 
GARRETT, A. A Entrevista: seus princípios e métodos. Rio de Janeiro: Agir, 1964.
Bibliografia Complementar:
CRUZ, C. R. R.Parecer Social. Cadernos de Textos de Serviço Social. Belém: UNAMA,
1998.
FALKEBACH, E. M. F. Diário de Campo. Um Instrumento de Reflexão. Contexto e
Educação nº7. Anu li, Unijui. RS, 1987.
MAGALHÃES, Selma M. Avaliação e linguagem: relatórios, laudos e pareceres. 3. ed. São
Paulo: Veras Editora, 2011.
PITARELLO, M. & YASBECK, M. C. Repensando a Entrevista. São Paulo: PUC.
SANTOS, A. G. A Prática do Serviço Social nas Instituições. São Paulo: Serviço Social e
Sociedade. 

Atividade: Laboratório de Instrumentos e Técnicas do Serviço Social III
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Exercício de instrumentos e técnicas utilizados nos processos de trabalho do Serviço Social
com destaque para observação, abordagem, entrevista, visita domiciliar e relacionamento.
Bibliografia Básica:
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
SARMENTO, H. B. M. Os Instrumentos e Técnicas em Serviço Social. Tese de Mestrado.
São Paulo: PUC, 1993.
VASCONCELOS, Ana Maria. Intenção: Ação no Trabalho Social. São Paulo: Cortez, 1985. 
Bibliografia Complementar:
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1974.
GARRETT, A. A Entrevista: seus princípios e métodos. Rio de Janeiro: Agir, 1964.
NOGUEIRA, O. Pesquisa Social: Introdução às suas Técnicas. São Paulo: Nacional, 1975.
TORRES, Z. Grupos. Instrumentos de Serviço Social. Petrópolis: Vozes, 1978.
VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social, cotidiano, formação e
alternativas na área da saúde. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2003.

Atividade: Laboratório de Políticas Sociais
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Política de Atendimento às Crianças e Adolescentes. Política de Atendimento às Mulheres.
Política de Atendimento ao Idoso. Políticas de Acessibilidade. Políticas de Inclusão Social.
Bibliografia Básica:
BRAVO, M I. S. & PEREIRA, P. A. P. Política social e democracia. São Paulo: Cortez,
2001.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro, Zahar, 1967.
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social. 3ª ed., São Paulo: Cortez, 2005.
Bibliografia Complementar:
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NETTO, José Paulo. Crise do socialismo e ofensiva neoliberal. (Coleção Questões de Nossa
Época, vol. 20), 3ª edição, São Paulo: Cortez, 2001.
MOTA, Ana Elizabete et al. (orgs.). Serviço Social e saúde: formação e trabalho
profissional. São Paulo: Cortez/ABEPSS, 2006.
RAICHELIS, R. Esfera pública e conselhos de assistência social: caminhos da construção
democrática. S. Paulo, Cortez, 1998. 
SADER, E., GENTILE, P. (orgs.). Pós-neoliberalismo. 7ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2007.
TAVARES, Laura S. Ajuste neoliberal e desajuste social na América Latina. Petrópolis:
Vozes, 2001.

Atividade: Legislação Social Aplicada ao Serviço Social
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Conquistas contemporâneas no campo dos direitos sociais. Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e direitos trabalhistas. A Lei Orgânica da Saúde e Sistema Único de Saúde
(SUS). A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Estatuto do Idoso. A Lei Maria da Penha.
Bibliografia Básica:
BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus, 1992.
CAPELLA, Juan Ramón. Fruto proibido: uma aproximação histórico-teórica ao estudo do
direito e do Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
SIMÕES, Carlos. Curso de direito do Serviço Social. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Amador Paes. CLT comentada. 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2008.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988.
VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política social. São Paulo: Cortez, 2004.
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 25ª Ed.,São Paulo: Atlas, 2008.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. São Paulo, Saraiva, 2000.

Atividade: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 20 CH. Prática: 40 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Introdução à língua de sinais. Alfabeto manual. Diálogos com estruturas afirmativas,
negativas e interrogativas. Expressões de quantificação e intensidade. Descrição: narrativa
básica. 
Bibliografia Básica:
CAPOVILLA, F. Dicionário trilíngue de libras. São Paulo: USP, 2001. 
KARNOPP, Lodenir Becker; QUADROS, Ronice Muller. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos. Porto alegre: Artimed, 2004.
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. São Paulo: Mediação, 2008
Bibliografia Complementar:
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CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: O
Mundo do Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo; 2004 a. v.1. [Sinais da Libras e o universo da educação; e Como avaliar o
desenvolvimento da competência de leitura de palavras (processos de reconhecimento e
decodificação) em escolares surdos do Ensino Fundamenta l ao Médio].
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: SEESP, 1998
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP,
1997.
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Departamento
de Educação especial. Falando com as Mãos: LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).
Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998.
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos ? A aquisição da linguagem. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1997.

Atividade: Movimentos Sociais no Brasil e na Amazônia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Classes sociais, luta de classes e movimentos sociais. Ações Coletivas; Movimentos Sociais;
Sujeitos Coletivos; Movimentos Sociais no Brasil e na Amazônia. Movimentos sociais em
suas relações de classe, gênero e étnico-raciais. Emergência de Espaços Públicos Não
Estatais; Redes Sociais e Redes de Movimentos.
Bibliografia Básica:
ABRAMIDES, Maria B.; DURIGUETTO, Maria L. (orgs.). Movimentos sociais e Serviço
Social: uma relação necessária. São Paulo: Cortez, 2014.  
GOHN, Maria G. M. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e
contemporâneos. 11. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
GOHN, Maria G. M (org.). Movimentos sociais no início do século XXI. 7. ed. Petrópolis:
Vozes, 2015.  
Bibliografia Complementar:
JACOB, Pedro R. Movimentos Sociais e Políticas Públicas. São Paulo: Cortez, 1989.
KONDER, Leandro. História das idéias socialistas no Brasil. São Paulo: Expressão popular,
2003.
LEHER, Roberto & SETÚBAL, Mariana. Pensamento crítico e movimentos sociais -
Diálogos para uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 2005.
MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria L. Estado, classe e movimento social. São
Paulo: Cortez, 2010. 
SADER, Eder. Quando os Novos Personagens entram em Cena: experiências e lutas dos
trabalhadores da grande São Paulo 1970-1980. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Atividade: Oficina de Elaboração de Projetos sociais
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Exercícios de Elaboração e Avaliação de Projetos Sociais. Identificação de problemáticas
sociais, concepção, execução, monitoramento e avaliação. Noções de captação de recursos e
adequação aos editais.
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Bibliografia Básica:
BUARQUE, C. Avaliação econômica de projetos. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
CLEMENTE, A. et al. Projetos empresariais e públicos. São Paulo: Atlas, 1998.
GRACIANO, Maria Inês G. Estudo socioeconômico: um instrumento técnico-operativo. São
Paulo: Veras Editora, 2013.
Bibliografia Complementar:
COHEN, E., Franco, R. Avaliação de projetos sociais. 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
MARINO, Eduardo. Manual de Avaliação de projetos sociais. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
2003.
LEONE, G. S. G. Custos: planejamento, implantação e controles. São Paulo: Atlas, 2000.
MENEZES, Luis César de Moura. Gestão de projetos. São Paulo: Atlas, 2003.
WOILER, S.; MATHIAS, W. F. Projetos, planejamento, elaboração e análise. São Paulo:
Atlas, 1996.

Atividade: Oficina de Indicadores Sociais
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Breve revisão estatística. Apreensão do debate teórico-metodológico sobre os Indicadores
Sociais. Utilização e interpretação dos Indicadores Sociais pelas políticas públicas como
sistema de informação. Análise institucional.
Bibliografia Básica:
CRUZ, Flávio da; GLOCK, José Osvaldo. Controle Interno nos Municípios: orientação para
a implantação e relacionamento com os Tribunais de Contas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
JANNUZZI, Paulo. M. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e
aplicações. Campinas: Alínea, 2001.
POCHMANN, Márcio; AMORIM, Ricardo (orgs.). Atlas da exclusão social no Brasil. 3. ed.
São Paulo: Cortez, 2004.
Bibliografia Complementar:
DOWNING, Douglas; CLARK, JEFFREY. Estatística aplicada. 2. ed. Tradução de Alfredo
Alves de Farias. São Paulo: Saraiva, 2006.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis. Princípios de Estatística. 4. ed.  12.
reimpr. São Paulo: Atlas, 2010.
ROCHA, Sonia. A pobreza no Brasil: afinal de que se trata. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
SALAMA, Pierre. O tamanho da pobreza: economia política da distribuição de renda. Rio de
Janeiro: Garamond, 2001.
SCHRADER, Achim. Métodos de Pesquisa Social empírica e indicadores sociais. Porto
Alegre: Ed. UFRGS, 2002.

Atividade: Oficina de Metodologia do Trabalho com Famílias no Serviço Social
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Princípios ético-políticos e base legal do trabalho com famílias no Serviço Social. A
discussão crítica da relação entre as políticas públicas e a família. Propostas metodológicas
da ação profissional na perspectiva da transformação social.
Bibliografia Básica:
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NETTO, José Paulo.  Marxismo e Família: notas para uma discussão. In: AZEVEDO, Maria
Amélia e GUERRA, Viviane N. (org). Infância e violência doméstica: fronteiras do
conhecimento. São Paulo: Cortez, 2000.
WANDERLEY,  Mariangela Belfiore; OLIVEIRA, Isaura Isoldi de Mello Castanho (orgs.).
Trabalho com famílias: metodologia e monitoramento. São Paulo: IEE-PUC-SP; Secretaria
Municipal da Assistência Social, 2004.
WANDERLEY,  Mariangela Belfiore; OLIVEIRA, Isaura Isoldi de Mello Castanho (orgs.).
Trabalho com famílias 2: textos de apoio. São Paulo: IEE-PUC-SP; Secretaria Municipal da
Assistência Social, 2004.
Bibliografia Complementar:
ADORNO, T. W. e HORKHEIMER, M. Sociologia da Família. In: CANEVACCI, J. 	(org).
Dialética da Família: gênese, estrutura e dinâmica de uma estrutura 	repressiva. São Paulo:
Brasiliense, 1981.
BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Políticas Sociais. Metodologia de trabalho
social com família na assistência social. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Políticas
Sociais, 2007.
CORRÊA, Mariza. Repensando a família patriarcal brasileira. Cadernos de Pesquisa. São
Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1981, 37: p. 5-16.
DONZELOT, Jacques.  A polícia das famílias. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
SÃO PAULO. Secretaria de Desenvolvimento Social. Caderno de Orientações: Referências
Técnicas para Construção do Plano de Acompanhamento Familiar. São Paulo: Secretaria de
Desenvolvimento Social, 2013.

Atividade: Oficina de Métodos e Técnicas da Pesquisa Social
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Exercícios de construção de projetos de pesquisa.
Bibliografia Básica:
CAMPOS, M. C S. S. & DEMARTINI, Z. B. F. Metodologia de Pesquisa, Bibliografia. In:
Cadernos CERU. Série 2, n.o 7. São Paulo, 1996.
CADERNO DE PESQUISA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. n.o 96. São Paulo: Cortez,
1996.
KAUFMANN, F. Metodologia das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
Bibliografia Complementar:
NASCIMENTO, M. A. C. Anotações sobre o trabalho de campo: um mergulho no
conhecimento. In: Revista do Centro Sócio Econômico. a. 1, n. 2. Nov. de 1994.
NOGUEIRA, O. Pesquisa Social: Introdução as Suas Técnicas. SP. Ed. Nacional. 1997.
QUEIROZ, M. I. P. ; DEMARTINI, Z. B. F. et al. Experimentos com História de Vida.
Enciclopédia Aberta de Ciências Sociais. SP. Vértice. Ed. Revista dos Tribunais, 1988.
QUEIROZ, M. I. P. (org.). Roger Bastide. Ensaios e Pesquisas. In: Caderno CERU, n. 5.,  s.
2a. São Paulo, 1994.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez,
2000.

Atividade: Oficina de Prática I
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
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CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
As expressões da ?questão social? relacionadas ao campo de estágio. Reflexão
teórico-metodológica e prática acerca das questões vivenciadas no cotidiano do estágio.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Lei 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e
dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 172º da Independência e 107º da República.
CFESS. Resolução CFESS, 273/93 de 13 de março de 1993. Institui o Código de Ética
Profissional dos Assistentes Sociais e dá outras providências. Brasília, 1993.
LEWGOY. Maria Alzira Baptista. Supervisão de Estágio em Serviço Social: desafios para a
formação e o exercício profissional. São Paulo: Cortez. 2009.
Bibliografia Complementar:
BAPTISTA, Myriam Veras. A investigação em Serviço Social. Lisboa: Veras Editora, 2006.
CFESS/ABEPSS. Serviço Social : direitos sociais e competências profissionais ? Brasília :
CFESS/ABEPSS, 2009.
CFESS/ABEPSS. Serviço Social : direitos sociais e competências profissionais ? Brasília :
CFESS/ABEPSS, 2009.
NETTO, José Paulo, BRANT, Maria do Carmo. Cotidiano: conhecimento e critica. 2ª. ed.
São Paulo : Cortez, 1989
PONTES, R. N. Mediação e Serviço Social. 2ed. São Paulo: Cortez, 1997.

Atividade: Oficina de Prática II
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Aprofundamento temático dos objetos da intervenção. Processos de trabalho do Serviço
Social na instituição campo de estágio. Reflexão teórico-metodológica e prática acerca de
questões vivenciadas no cotidiano do estágio. 
Bibliografia Básica:
BRASIL. Lei 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e
dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 172º da Independência e 107º da República.
CFESS. Resolução CFESS, 273/93 de 13 de março de 1993. Institui o Código de Ética
Profissional dos Assistentes Sociais e dá outras providências. Brasília, 1993.
LEWGOY. Maria Alzira Baptista. Supervisão de Estágio em Serviço Social: desafios para a
formação e o exercício profissional. São Paulo: Cortez. 2009.
Bibliografia Complementar:
BAPTISTA, Myriam Veras. A investigação em Serviço Social. Lisboa: Veras Editora, 2006.
CFESS/ABEPSS. Serviço Social : direitos sociais e competências profissionais ? Brasília :
CFESS/ABEPSS, 2009.
CFESS/ABEPSS. Serviço Social : direitos sociais e competências profissionais ? Brasília :
CFESS/ABEPSS, 2009.
NETTO, José Paulo, BRANT, Maria do Carmo. Cotidiano: conhecimento e critica. 2ª. ed.
São Paulo : Cortez, 1989.
PONTES, R. N. Mediação e Serviço Social. 2ed. São Paulo: Cortez, 1997.

Atividade: Pesquisa Social em Serviço Social I
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
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CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Diferentes tipos, métodos e técnicas de pesquisa e suas aplicações ao Serviço Social,
identificando possibilidades e limites. Atividades investigativas como condição necessária à
formação e ao exercício da profissão. Planejamento da Pesquisa.
Bibliografia Básica:
CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Mc graw-Hill, 1977.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo:
Cortez, 1991.
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
Bibliografia Complementar:
DEMO, Pedro. Pesquisa e Construção do Conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1994.ECO, Umberto. Metodologia: como se faz uma tese. São Paulo: perspectiva, 1989.
EZPELETA, J. & ROCK, W. E. Pesquisa Participante. São Paulo: Cortez, 1986.
SETÚBAL, Aglair Alencar. Pesquisa em Serviço social: utopia e Realidade. 4. Ed. São
Paulo: Cortez, 2009.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez,
1985.
TRIVINOS, A. N.S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A Pesquisa Qualitativa em
Educação. São Paulo: Atlas, 1987.

Atividade: Pesquisa Social em Serviço Social II
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Concepção, elaboração, execução e avaliação de projetos de pesquisa. A pesquisa
quantitativa e qualitativa e seus procedimentos.
Bibliografia Básica:
BARROCO, Maria Lucia Silva. Considerações sobre a ética na pesquisa a partir do Código
de Ética Profissional do Assistente Social. Centro Português de Investigação em História e
Trabalho Social. Disponível em: www.cpihts.com.
BOURGUIGNON, Jussara Ayres. A Particularidade Histórica da Pesquisa no Serviço
Social. Revista Katálysis, v.10, nº espe. Florianópolis, 2007.
FALEIROS, Vicente de P. Alternativas Metodológicas de Pesquisas em Serviço Social. 
Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo: Cortez, n. 21. 
Bibliografia Complementar:
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1988.
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Etapas de Realização de uma Pesquisa Científica. In:
________. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp, 2005.
GÜNTHER, Hartmut.  Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: Esta É a
Questão?. In: Psicologia: Teoria e Pesquisa. UNB. Mai-Ago 2006, Vol. 22 n. 2, p. 201-210.
SETUBAL, A. A. Pesquisa em Serviço Social: Utopia ou Realidade. São Paulo:
Cortez,1995. 
SOUZA, M. C. M. (org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes,
1993.

Atividade: Planejamento e Gestão Social no Serviço Social
Categoria: Obrigatória
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Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Planejamento e gestão de políticas e serviços sociais: A experiência brasileira de
planejamento. Orçamento e financiamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias, Orçamento participativo). Planejamento Estratégico e avaliação democrática.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Paulo Roberto de. A experiência brasileira em planejamento econômico: uma
síntese histórica. Brasília, 2004. Disponível em: <www.pralmeida.org>. 
BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: Intencionalidade e Instrumentação. São Paulo:
Veras Editora, 2010.
BAPTISTA, M. V. Planejamento: Introdução à Metodologia do Planejamento do Serviço. 
Bibliografia Complementar:
FERNANDEZ, Ernesto G. Novos Instrumentos de Participação: Entre a Participação e a
Deliberação. In: SILVA, Eduardo Moreira. Experiências Internacionais de Participação. São
Paulo: Cortez, 2010.
OLIVEIRA. Hilda. Pacto Federativo e Assistência Social: O Papel do Estado e do
Município. In: Revista Foco, n. 05. RJ: Conselho Regional de Serviço Social/RJ, 2009.
RAICHELIS, Raquel (org). Gestão Social Uma Questão em Debate. São Paulo: EDUC,
1999. 
RONCONI, Luciana Francisco de. Os Dilemas Gerenciais do Serviço Social. Santa Catarina:
UFSC, 2004. 
SILVA, Eduardo Moreira. Experiências Internacionais de Participação. São Paulo: Cortez,
2010.

Atividade: Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Construção histórica da concepção de infância e adolescência. Sistema de direitos da
infância e da adolescência. Medidas socioeducativas, medidas de proteção básica e especial.
Intersetorialidade das políticas sociais e o Serviço Social na atenção a criança e ao
adolescente. Fóruns. Conselhos de Direitos. Conselhos Tutelares. Fundo da Infância e da
Adolescência. Protagonismo juvenil e Cultura. 
Bibliografia Básica:
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro, Editora Guanabara,
1981.
CORRAZA. Sandra Mara. História da Infância sem fim. Ijui: Ed. UNIJUI, 2000.
FALEIROS. V..; FALEIROS. E. T. (coord.). Circuitos e curtos-circuitos: atendimento,
defesas e responsabilização do abuso sexual contra crianças e adolescentes. São Paulo:
Veras, 2001.
Bibliografia Complementar:
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BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da criança e do
adolescente e dá outras providências. In: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
11ª REGIÃO. Coletânea de Legislações: direitos de cidadania. Curitiba: CRESS, 2003.
RIZZINI, Irma. Assistência à infância no Brasil: uma análise de sua construção. Rio de
Janeiro, EDUSU-CESPI/USU, 1993.
RIZZINI Irene. A criança e a lei no Brasil: revisitando a história (1822-2000). 2. ed. Brasília:
Unicef; Rio de Janeiro: USU/Universitária, 2002.
SARAIVA. João Batista Costa. Adolescente em conflito com a lei da indiferença à proteção
integral: uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto Alegre: Livraria dos
Advogados, 2003.

Atividade: Política Social
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
A institucionalização das políticas sociais no capitalismo monopolista. Conceitos e as teorias
interpretativas da Política Social e as relações Estado e Sociedade. Emergência e
Desenvolvimento do Welfare State. Estado e Política Social nos Países Desenvolvidos e
América Latina.
Bibliografia Básica:
BEHRING, Elaine R.; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. São
Paulo: Cortez, 2009.
BEHRING, Elaine R. Brasil em contra reforma: desestruturação do Estado e perda de
direitos. São Paulo: Cortez, 2003.
BOSCHETTI, Ivanete et al. Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. São
Paulo: Cortez, 2008.
Bibliografia Complementar:
MISHRA, R. O Estado-providência na sociedade capitalista. Lisboa/Oeiras: Celta, 1995.
PEREIRA, Potyara A. P. Política social: temas & questões. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
SPOSATI, A. et 13L. Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras. 10ª Ed., São
Paulo: Cortez, 2008.
SADER, Emir; GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado
democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política social. São Paulo: Cortez, 2004.

Atividade: Português Instrumental
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Organização e interpretação textual. Elaboração de textos, segundo padrões
técnico-científicos (resumo, fichamento, resenha, paper, artigo). Processo de redução textual:
síntese.
Bibliografia Básica:
ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004.
COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991.
Bibliografia Complementar:
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INÁCIO FILHO, Geraldo. A Monografia na Universidade. Campinas. São Paulo: Papirus,
1995.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 14. ed. São Paulo: Contexto, 2001.
MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental. 25. ed. São Paulo: 2004.
PENA, M. G. Elementos para Elaboração de Monografias. Belém: UFPA, 1989.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho Científico. 21 . ed. São Paulo:
Cortez, 2000.

Atividade: Processos de Trabalho e Serviço Social
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Trabalho e sociabilidade. Serviço Social no contexto do mercado de trabalho na sociedade
contemporânea. O Assistente Social como trabalhador nos espaços ocupacionais da profissão
na esfera pública e privada. Os elementos constitutivos do trabalho profissional nos dias
atuais.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho?: As Metamorfoses do Mundo do Trabalho. São
Paulo: Cortez, 1995. 
BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista: A Degradação do Trabalho no Século
XX. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança
cultural. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7. ed. São Paulo:
Loyola, 1998.
Bibliografia Complementar:
ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.
BRAGA, Ruy. Mercadoria Descartável. Sociologia Ciência & Vida, São Paulo, a.1, n. 3, p.
40 ? 47, 2007.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução de Marcos
Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
LESSA, Sergio. Trabalho e proletariado no capitalismo contemporâneo. São Paulo: Cortez,
2007.
MOTA, Ana Elizabete (org.). A Nova Fábrica de Consensos. São Paulo: Cortez, 1998.

Atividade: Questão Urbana e Rural na Amazônia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Desenvolvimento desigual e combinado das estruturas fundiária, industrial e do setor de
serviços na atualidade. A concentração de renda, da propriedade e da reprodução da pobreza
e da exclusão social nos contextos urbano e rural. Estado e desenvolvimento urbano e rural.
Os sujeitos sociais e suas lutas nos espaços urbanos e rurais. A perspectiva contemporânea
do desenvolvimento e suas implicações socioambientais. 
Bibliografia Básica:
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BRUM, A. Reforma Agrária e política agrícola. Lijuí: UNIJUÍ, 1998.
DIEGUES, José Carlos (1996), O mito do paraíso desabitado: as áreas naturais protegidas.
In: FERREIRA, Leila; VIOLA, Eduardo (org.). Incertezas da sustentabilidade na
globalização. Campinas: Editora da Unicamp. p. 279-318.
FIALHO NASCIMENTO, Nádia. S. Amazônia e Desenvolvimento Capitalista: Elementos
para uma Abordagem da ?Questão Social? na região. (Tese de Doutorado). Escola de
Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2006.
Bibliografia Complementar:
ARAUJO, Maria Celina. Amazônia e desenvolvimento à luz das políticas governamentais: a
experiência dos anos 50. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, ANPOCS, n.
19, jun1992. pp.40-55.
LOJKINE, J. O Estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
MARTINS, J. S. A militarização da questão agrária. In: Terra e poder: o problema da terra
na crise política. Petrópolis: Vozes, 1986.
SERRA, Maurício Aguiar e FERNÁNDEZ, Ramón García. Perspectivas de
desenvolvimento da Amazônia: motivos para o otimismo e para o pessimismo.
Economia e Sociedade, Campinas, v. 13, n. 2 (23), p. 107-131, jul./dez. 2004.
SILVA, Olinda Rodrigues da. Democratização e gestão pública na Amazônia: um modelo de
orçamento participativo. Jundiaí. Paco editorial. 2010.

Atividade: Relações de Gênero e Etnia
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Construção social das relações de gênero. Sexualidade, raça e etnia e classe social. Serviço
Social e relações de gênero. Gênero e Políticas Públicas. Reconhecimento da desigualdade
de gênero e etnia: o sistema de cotas como mecanismos de ações afirmativas. Desigualdades
étnico-raciais e estratégias de resistência.
Bibliografia Básica:
HALL. Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu da Silva
e. Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
GUIRALDELLI, Reginaldo, ENGLER, Helen Barbosa Raiz. As categorias gênero e
raça/etnia como evidências da questão social: uma reflexão no âmbito do serviço social.  
SAFFIOTI, H. I. B. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Petrópolis: Vozes,
1976., v. 17, n. 1, p. 248-267, 2008.
Bibliografia Complementar:
BRANDÃO, C. Identidade e Etnia. Construção da Pessoa e Resistência Cultural. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
CARDOSO DE OLIVEIRA, R. Identidade, etnia e estrutura social. S. Paulo, Pioneira,1976.
COSTA, A. & BRUSCHINI C. (org.) Uma Questão de Gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos
Ventos, 1992.
MUNANGA, K. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional Versus
Identidade Negra. Petrópolis: Vozes, 1999.
SALES, Augusto dos Santos. (Org). Ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas.
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade, 2005.

Atividade: Seguridade Social I ? Saúde
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Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
A origem e o desenvolvimento da seguridade social nos países do capitalismo central. As
políticas de saúde no contexto da Seguridade Social: interfaces com a Previdência e
Assistência Social. A questão do financiamento da saúde. A intervenção profissional no
âmbito da saúde. Planejamento e avaliação de ações em saúde.
Bibliografia Básica:
BEHRING, Elaine R.; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. São
Paulo: Cortez, 2009.
BRAVO, Maria Inês S. Serviço Social e Reforma Sanitária: lutas sociais e práticas
profissionais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
BRAVO, Maria Inês S.; MENEZES, Juliana S. B. (orgs.). Saúde, Serviço Social,
movimentos sociais e conselhos. São Paulo: Cortez, 2012.
Bibliografia Complementar:
BRAVO, Maria Inês S. et al (orgs.). Saúde e Serviço Social. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
HEIMMAN, Luiza. O público e o privado na saúde. São Paulo: HUCITEC, 2005.
MENICUCCI, Telma M. G. Política de saúde no Brasil: entraves para universalização e
igualdade da assistência no contexto de um sistema dual. In: Revista Serviço Social &
Sociedade, nº 87. São Paulo: Cortez, 2006.
SIMIONATTO, Ivete. Caminhos e descaminhos da política de saúde no Brasil. In: Inscrita,
nº 1. Revista do Conselho Federal de Serviço Social. Brasília: CFESS, 1997.
VASCONCELOS, Ana Maria de. A prática do Serviço Social: cotiano, formação e
alternativas na área de saúde. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

Atividade: Seguridade Social II ? Previdência
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
A trajetória histórica da previdência nas sociedades capitalistas. A relação entre previdência
social e trabalho. A trajetória histórica da previdência social no Brasil. Contextualização
crítica da reforma da previdência social no Brasil.
Bibliografia Básica:
GENTIL, Denise L. A política fiscal e a falsa crise da Seguridade Social brasileira: análise
financeira do período 1990-2005. Tese (Doutorado em Economia). Rio de Janeiro: UFRJ,
2006.
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social: um estudo sobre as tendências
da previdência e da assistência social brasileira nos anos 80 e 90. São Paulo: Cortez, 1995.
SALVADOR, Evilásio da S et al. (orgs.). Financeirização, fundo público e política social. 
São Paulo: Cortez, 2012.
Bibliografia Complementar:
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BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro R. (orgs.). O Serviço Social na previdência ?
trajetória, projetos profissionais e saberes. São Paulo: Cortez, 2007.
FALEIROS, Vicente de Paula. A questão da reforma da previdência social no Brasil. Revista
Ser Social, Brasília: UNB, n. 7, 2000.
GURGEL, J.B.S. Evolução histórica da Previdência Social. Brasília: FUNDAPREV, 2007.
SALVADOR, Evilásio da S. Fundo público no Brasil: financiamento e destino dos recursos
da seguridade social (2000 a 2007). Tese (Dourado em Política Social). Brasília: UnB, 2008.
SALVADOR, Evilásio; BOSCHETTI, Ivanete. A reforma da previdência social no Brasil e
os impactos sobre o mercado de trabalho. In: Revista Serviço Social e Sociedade, n. 70. São
Paulo: Cortez, 2000.

Atividade: Seguridade Social III ? Assistência Social 
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
A trajetória histórica da assistência nas sociedades capitalistas: caridade, humanismo,
filantropia, as estratégias de controle dos pobres. Constituição brasileira de 1988 e Política
de Assistência Social. LOAS, PNAS e SUAS. 
Bibliografia Básica:
COUTO ROJAS, Berenice; YASBEK, Maria Carmelita; SILVA, Maria Ozanira S.;
RAICHELIS, Raquel (orgs.). O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma
realidade em movimento. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
COUTO ROJAS, Berenice. O direito social e a assistência social na sociedade brasileira:
uma equação possível? 4. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. 4. ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Lei nº 8742, de 7 de dezembro de 1993. Estabelece a Lei Orgânica da Assistência
Social ? LOAS. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 1993.
BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
(MDS). CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNAS). Resolução nº
145, de 15 de outubro de 2004. Política Nacional Assistência Social ? PNAS. Brasília, 2004.
OLIVEIRA, Heloisa M. J. Cultura política e assistência social: uma análise das orientações
de gestores estaduais. São Paulo: Cortez, 2003.  
RAICHELIS, Raquel. Esfera pública e Conselhos de Assistência Social: caminhos da
construção democrática. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
SCHONS, Selma Maria. Assistência social entre a ordem e a ?des-ordem?: mistificação  dos
direitos sociais e da cidadania. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

Atividade: Seminário de Política Social I ? Saúde Mental
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Estudo de temáticas transversais que influenciam no processo saúde-doença da população. A
violência e sua influência na saúde individual e coletiva. Análise do papel da sociedade do
consumo e sua relação com comportamentos aditivos (drogadição, obesidade, etc) e
compulsões. Política de atendimento à saúde mental.
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Bibliografia Básica:
AMARANTE, P. D. C. (Org.). Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 1994.
BASAGLIA, F. A instituição negada. In: BASAGLIA, F. (Org.). A instituição negada.
Tradução de Heloisa Jahn. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p. 13-98. 
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set.
1990.
Bibliografia Complementar:
BENEVIDES, R. Saúde mental: a importância de se assegurarem direitos. In: RAUTER, C.;
PASSOS, E. e BENEVIDES, R. (org). Clínica e Política: subjetividade e violação dos
Direitos Humanos. Equipe Clínico ?  Grupal, Grupo Tortura Nunca Mais ? Rio de Janeiro.
Instituto Franco Basaglia: Te Cora, 2002, p. 171.
BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental. São Paulo: Cortez, 2007.
COUTO, Marilda. O Menino que Pulou o Muro: Atenção e Cuidado a Usuário de Drogas em
um CAPS AD. (Dissertação). Mestrado em Psicologia Clínica e Social do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, 2012.
DELGADO, Pedro Gabriel. Saúde Mental e Direitos Humanos: 10 anos da Lei 10.216/2001.
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 63, n. 2, 2011.
LANCETTI, A. (Org.). Saúde mental e cidadania. São Paulo: Mandacarú. Plenária dos
Trabalhadores em Saúde Mental, 1987.

Atividade: Seminário de Política Social II ? Educação Inclusiva
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Trajetória da Educação Especial: modelos de atendimento, paradigmas entre educação
especializada, integração e inclusão. As diferentes estratégias de ensino que norteiam uma
prática inclusiva, considerando os diferentes ambientes e a mudança de paradigmas. Papel
dos profissionais de Serviço Social em relação a temática.
Bibliografia Básica:
ALESSANDRINI, M. A inserção do assistente social na política educacional e na gestão da
escola pública. Debates Sociais. São Paulo, ano 36, n.59, p.61, 2001. 
AMARO, Sarita Teresinha Alves. Serviço Social na escola: o encontro da realidade com a
educação. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 
BRASIL. Declaração de Salamanca. Disponível em:
<Portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. 
Bibliografia Complementar:
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FERNANDES, E. M. Da Educação Segregada à Educação Inclusiva: uma breve reflexão
sobre os paradigmas educacionais no contexto da Educação Especial brasileira. Revista
Inclusão, Brasília: MEC/SEESP, v. 1, no 1, 2005.
FERNANDES, E. M. Educação para todos e saúde para todos: a urgência da adoção de um
paradigma multidisciplinar nas políticas públicas de atenção a pessoas portadoras de
deficiências. Revista Benjamin Constant. n. 14 , a. 5. Rio de Janeiro: MEC, 3-10, 1999. 
FERREIRA, J. R.; GLAT, R. Reformas educacionais pós-LDB: a inclusão do aluno com
necessidades especiais no contexto da municipalização. In: Souza, D. B.; Faria, L. C. M.
Descentralização, municipalização e financiamento da Educação no Brasil pós-LDB. Rio de
Janeiro: DP& A, 2003.
MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed Editora, 2003.
NASCIMENTO, Rafael Teixeira; INOUE, Marileia Marinho Franco. Educação Inclusiva:
Debatendo o Assunto Sob o Ponto de Vista Social.

Atividade: Seminário de Política Social III ? Gênero, Orientação Afetivo-Sexual e
Etnia
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Conceito e incidência nas políticas públicas e no contexto escolar. Racismo, preconceito,
discriminação e desigualdades. Sexualidades: interfaces com gênero, corpo, geração,
educação, religião, reprodução e saúde. A segregação racial e os avanços da lei nº 10.639/03.
Representações, construções indenitárias e mudanças; diversidade e homoafetividade.
Serviço Social e relações de gênero como expressões da ?questão social?.
Bibliografia Básica:
AUAD, D. Educar meninas e meninos: Relações de gênero na escola. São Paulo: Editora
Contexto, 2006. 
DAOLIO, J. Da cultura do corpo. 9. ed. Campinas: Papirus, 2005 (PUC). 
FISHER, H. Anatomia do amor. Rio de Janeiro: Eureka, 1995. 
Bibliografia Complementar:
CEPESQ. Gênero e diversidade na escola: formação de professores/as em gênero, orientação
sexual e relações étnico-raciais. Livro de Conteúdo. Versão 2009. Rio de Janeiro: CEPESQ;
Brasília: SPM, 2009. 
KOLONTAI, Alexandra. A nova mulher e a moral sexual. São Paulo: Expressão popular,
2000.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
1997
MARTA, Taís N.; MUNHOZ, Iriana M. A primeira grande vitória do direito homoafetivo:
um respeito à diversidade sexual e à dignidade humana. Revista de Direito Faculdade
Anhanguera, Bauru, vol. 13, n. 18, p. 139-156, 2010.
PARKER, R.; Barbosa, R. (orgs). Sexualidades Brasileiras. UERG, 1996. 

Atividade: Seminário História do Serviço Social na Região Amazônica
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
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A inserção do Serviço Social nos processos políticos, sociais e econômicos na da Amazônia.
Perfil e identidade profissional na Amazônia. Contexto de surgimento e implantação da
FACSS-Breves. Demandas locais e desafios postos para a consolidação desse projeto de
formação profissional. 
Bibliografia Básica:
ANAIS. História do Serviço Social no Pará. VI Seminário Avançado de Serviço Social.
Belém: Edufpa, 2000.
ASPAM: Revista Semestral, ano 1. 1° semestre, Belém, 1985.
ASPAM. Pioneiros de Serviço Social no Pará, ano2, Belém, 1986.
Bibliografia Complementar:
COELHO, Geraldo Mártires. História e identidade cultural na Amazônia. In: D? INCAO,
Maria DOCUMENTOS HISTÓRICOS - Série 1 publicações CRESS 1a Região, 1981.
CARVALHO, Elen Lúcia Marçal. Formação Profissional em Serviço Social no arquipélago
do Marajó-Breves-Pará.
TEIXEIRA, J. B. A organização dos Assistentes Sociais na Amazônia. 2000.
TEIXEIRA, J. B. Demandas Sociais E Desafios Para O Serviço Social Na Amazônia.
TEIXEIRA, J. B. Políticas Sociais e Questões Sociais na Amazônia. 2000.

Atividade: Seminário Temático de Serviço Social e Educação
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 15 CH. Extensão: 15 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Educação, Estado e Sociedade. Política Educacional Brasileira: fundamentos históricos e
bases legais. Dimensão social da Política Educacional. Interfaces entre Educação e Serviço
Social. O exercício profissional do assistente social na área da educação.
Bibliografia Básica:
AMARO, S. T. A.; BARBIANI, R.; OLIVEIRA, M. Serviço Social na escola: o encontro da
realidade com a educação. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 1997. 
AZEVEDO, Janete M. Lins. A Educação como Política Pública. Campinas, SP: Autores
Associados, 1997
ALMEIDA, N. L. T. Educação pública e Serviço Social. Serviço Social e sociedade. São
Paulo: Cortez, 2000.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, N. L. T. O Serviço Social na educação. Revista inscrita. Rio de Janeiro:
Conselho Federal de Serviço Social, 2000. CFESS. Serviço social na educação. Brasília:
Cfess, 2001. 
BRASIL, CRIANÇA URGENTE. A Lei 8.069/90: O que é preciso saber sobre os novos
direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Columbus, 1990.

Atividade: Sistemas de Proteção Social na América Latina
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Principais marcos históricos da Proteção Social nos países latino-americanos. Política Social
e o enfrentamento à pobreza na América Latina. Programas de transferência condicionada de
renda.
Bibliografia Básica:
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ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. Seguridade social na América Latina: trajetórias
recentes de reforma e contrarreforma (dissertação). Rio de Janeiro: rograma de
Pós-Graduação em Economia UFRJ, 2011. 
REPETTO, Fabian. Protección social em América Latina: la búsqueda de uma integraidade
cn enfoque de derechos. In: RevIsta Del CLAD Reforma y Democracia. n. 47, jun. 2010
Caracas.
VIANA, Ana L. D.; ELIAS, Paulo E. M.; IBAÑEZ, Nelson (orgs.). Proteção Social Dilemas
e Desafios. São Paulo: Hucitec, 2005. p. 09-57.
Bibliografia Complementar:
BOSCHETTI, Ivanete. A seguridade social na América Latina. In: Política Social no
Capitalismo ? Tendências Contemporâneas São Paulo: Cortez, 2008. 
FLEURY, S. Estado sem cidadãos: a seguridade social na América Latina. Rio de Janeiro,
FIOCRUZ, 1995.
ONU. Panorama Social da América Latina. CEPAL/ ONU. Documento Informativo, 2011. 
SOTO, Silvia Fernándes. El concepto de pobreza em la teoría marxista. Serviço Social &
Sociedade, São Paulo, Cortez, a. 24, n. 73, p. 5-22, mar. 2003.
TAVARES, Laura S. Ajuste neoliberal e desajuste social na América Latina. Petrópolis:
Vozes, 2001

Atividade: Sociedade e Envelhecimento Humano
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O envelhecimento humano como fenômeno mundial: A trajetória histórica da senescência e
a intergeracionalidade. A politica pública para o idoso e o exercício profissional do
Assistente Social.
Bibliografia Básica:
BEAVOIR, Simone de. A velhice: A realidade incômoda. Trad. Heloysa de L. Dantas. 2°.
Ed. Rio de Janeiro: Difel, 1976.
BOSI, E. Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos. São Paulo: T. A. Queiroz, 1979,
p.402.
CANOAS, Cilene. A Condição Humana do Velho. São Paulo: Cortez, 1985.
Bibliografia Complementar:
EVELIN, Eliana Baia. O Velho Shopenhauer e a Atualidade do Pessimismo. In: Anais, 8°
Seminário Avançado de Serviço Social. UFPA. Belém, 2002.
GRANDE, Izabela e SCERNE, Joana. Abuso, Violência e Maus Tratos a Idosos. In: Anais,
9° Seminário Avançado de Serviço Social. UFPA. Belém. 2003.
MACHADO, Maria de Nazaré dos S. Refletindo a Questão Social do Idoso na Região:
Direitos Sociais, Desigualdades, Exclusão/Inclusão Social Frente ao Modelo Neoliberal. In:
Anais 8° Seminário Avançado de Serviço Social. UFPA. Belém, 2000.
NERI, Anita L. e DBERT, Guita G. (Org). Velhice e Sociedade. (Coleção Vivacidade). São
Paulo: Parirus, 1999.
TORRES,Vera Lúcia Scaramuzzine. Velhice numa Cidade do Tópico. Belém: Imprensa
Oficial do Estado, 2000. 

Atividade: Supervisão de Estágio I
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
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CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Reconhecimento e análise do espaço sócio ocupacional. O assistente social como trabalhador
assalariado. Mercado de trabalho e as condições de trabalho. Conhecimento do exercício
profissional e suas dimensões ético-política, técnico-operativa e teórico-metodológica.
Orientação para elaboração de plano de estágio.
Bibliografia Básica:
ABEPSS. Política Nacional de estágio da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Serviço Social. ABEPSS, 2009.
ESTÁGIO E SUPERVISÃO: um desafio ao ensino teórico-prático do Serviço
Social, PUC/SP, NEMESS, 1997.
LEWGOY, Alzira. Supervisão de Estágio no Serviço Social: desafios para a formação e o
exercício profissional. São Paulo: Editora Cortez, 2009.
Bibliografia Complementar:
BURIOLA, Marta A. Feiten. Supervisão em Serviço Social: O Supervisor, sua relação e seus
papéis. São Paulo: Cortez, 1997.
CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL. Módulo 5.
Recomendações para elaboração do projeto de intervenção. UNB/CEAD, 2001.
FACSS. Diretrizes para o Estágio Supervisionado FACSS. Breves: FACSS, 2013.
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1997.
MORAES, Marilda Martins. Orientações para a elaboração do Plano de Estágio. Curso de
Serviço Social, Laboratório de Serviço Social. UNAMA, Belém, 2011.

Atividade: Supervisão de Estágio II
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
O exercício profissional, as demandas, os serviços oferecidos, a interface com as políticas
setoriais e o modelo de gestão institucional. Problematização e orientação do exercício
profissional em face do Projeto Ético Político profissional. Orientação para elaboração de
projeto de intervenção profissional.
Bibliografia Básica:
BURIOLA, Marta A. Feiten. Supervisão em Serviço Social: O Supervisor, sua relação e seus
papéis. São Paulo: Cortez, 1997.
FACSS. Diretrizes para o Estágio Supervisionado FACSS. Breves: FACSS, 2013.
FALEIROS, Vicente de Paula. O saber profissional e o poder institucional. São Paulo:
Cortez,1987. 
Bibliografia Complementar:
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ALMEIDA. Ney Luiz Teixeira de.Retomando a Temática da ?Sistematização da Prática? em
Serviço  
Social.Disponívelem:http://www.fnepas.org.br/pdf/serviço_social_saúde/texto3-PDF
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1997. 
KARSCH,Úrsula. O Serviço Social na era dos serviços.São Paulo:Cortez,2000.
LEWGOY, Alzira. Supervisão de Estágio no Serviço Social: desafios para a formação e o
exercício profissional. São Paulo: Editora Cortez, 2009.
SOUSA, Charles Toniolo de.A prática do assistente social: conhecimento, instrumentalidade
e intervenção profissional. Disponível em: Emancipação, Ponta Grossa, 8(1): 119-132, 2008.
Disponível em: http://www.uepg.br/emancipação.

Atividade: Supervisão de Estágio III
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Orientação e avaliação da experiência de estágio. Proposição de alternativas à intervenção
profissional e proposição de alternativas. Exercício profissional e supervisão de estágio.
Orientação à elaboração de relatório final de estágio.
Bibliografia Básica:
ABEPSS. Política  Nacional  de  estágio  da  Associação  Brasileira  de  Ensino  e  Pesquisa 
em  Serviço Social. ABEPSS, 2009.
BARROCO,  M.  Lúcia.  Os  fundamentos  sócio-históricos  da  Ética.  In: Capacitação  em 
Serviço  Social  e Política Social. Módulo 02: Reprodução social, trabalho e Serviço Social.
Brasília, CFESS/ABEPSS/CEAD, UNB, 1999.
GUERRA, Yolanda & BRAGA, Maria Elisa. Supervisão em Serviço Social. In: In:Serviço
Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CEFESS/ABEPSS,2009.
Bibliografia Complementar:
ABREU, M. Maciel; CARDOSO, F. Gomes. Mobilização social e práticas educativas. In:
Serviço Social:direitos sociais e competências profissionais: CFESS/ABPESS, Distrito
Federal, 2009.
DEGENSZAJN,Raquel Raichelis. A prática do Serviço Social nas instituições. São Paulo:
PUC ? SP, 1988.
SALES,  Mione  Apolinário.  Questão  social  e  defesa  de  direitos  no  horizonte  da  ética 
profissional  In: Capacitação  em  Serviço  Social  e  política  social:  Módulo  02: 
Reprodução  social, trabalho  e  Serviço Social . Brasília: CEAD, 1999. Acesso em 21 de Jan
de 2011.
MIOTO, R. Célia. Orientação e acompanhamento social a indivíduos, grupos e famílias. In:
Serviço Social: direitos Sociais e competências profissionais: CFESS/ABPESS, Distrito
Federal, 2009.
__________ . Estudos Socioeconômicos. In: Serviço Social: Direitos Sociais e
CompetênciasProfissionais: CFESS/ABPESS, Distrito Federal, 2009.

Atividade: Trabalho de Conclusão de Curso
Categoria: Obrigatória
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
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Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, considerando as exigências
teórico-metodológicas e relacionado com as respectivas linhas de pesquisa delineadas nas
diretrizes do TCC da FACSS-Breves, sob a orientação de professor. Preparação para a banca
de avaliação. Defesa do Trabalho de Conclusão do Curso.
Bibliografia Básica:
FACSS. Diretrizes para o Trabalho de Conclusão de Curso FACSS. Breves: FACSS, 2012.
MINAYO, M. C. Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: Vozes, 2000.
MARSIGLIA,  Regina  Maria  Giffone.  O  Projeto  de  Pesquisa  em  Serviço Social. In:
Programa de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais. Brasília:
UNBCEAD-CFESS-ABEPSS, 1999.
Bibliografia Complementar:
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
HUHNE, L. M. Metodologia Científica. Caderno de Textos e Técnicas. Rio de janeiro: Agir,
2001.
JANNUZZI, P. M. Indicadores Sociais no Brasil: Conceitos, Fontes de Dados e Aplicação.
São Paulo: Campinas, Alínea, 2001.
PRESTES,   Maria   Luci   de   Mesquita.   A   pesquisa   e   a  construção   do conhecimento
científico. 4ª ed. São Paulo. Rêspel.
SEVERINO, Antonio J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.

Atividade: Trabalho e ?Questão Social? na Amazônia
Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 60 CH. Prática: 0 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Fundamentos histórico-ontológicos da ?questão social? no modo de produção capitalista.
Produção e Reprodução das expressões da ?questão social?. Debate teórico contemporâneo
acerca da ?questão social?. Particularidades de expressões da ?questão social? na Amazônia.
Bibliografia Básica:
AMMANN, Safira B. Expressões da pobreza no Brasil: análise a partir das desigualdades
regionais. São Paulo: Cortez, 2013.
FIALHO NASCIMENTO, Nádia S. Amazônia e desenvolvimento capitalista: elementos
para uma compreensão da ?questão social? na região. (Tese). Doutorado em Serviço Social.
Rio de Janeiro, 2006, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.
NETTO, José Paulo. Cinco notas a propósito da ?questão social?. Revista Temporalis,
Brasília, ABEPSS/Grafline, a. 2, n. 3, jan./jun. 2001, p. 41-50.
Bibliografia Complementar:
PIMENTEL, Edlene. Uma ?nova questão social??: Raízes materiais e humano-sociais do
pauperismo de ontem e de hoje. 2. ed. rev. São Paulo: Instituto Lukács, 2012.
SANTOS, Josiane Soares. ?Questão social? particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez,
2012.
SILVA, José Fernando Siqueira. Serviço Social: resistência e emancipação? São Paulo:
Cortez, 2013.
SIMÕES, Maria Tereza. Couceiro e outros. O Assistente Social da Amazônia frente à
Política Social Regional. Belém, SUDAM, 1970.
TEIXEIRA, J. B. Assistência Social na Amazônia. In Revista Serviço Social e Sociedade,
nº56. São Paulo: Cortez, 1988.

Atividade: Visitas Monitoradas
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Categoria: Optativa
Cargas Horárias:
CH. Teórica: 30 CH. Prática: 30 CH. Extensão: 0 CH. Distância: 0 CH Total: 60
Descrição:
Inserção e observação do exercício profissional em diferentes espaços sócio-ocupacionais do
assistente social, em instituições públicas ou privadas, nas diversas áreas das políticas
sociais.
Bibliografia Básica:
AGUIAR, R. A. R. O Que é Justiça: Uma Abordagem Dialética. São Paulo: Cortez, 1983.
BRAGA, J. C. S. & PAULA, S. G. Saúde e Previdência: Estudo de Políticas Sociais. São
Paulo: Hucitec, 1981.
CFESS / ABEPSS / CEAD / UNB. Recomendações para elaboração do projeto de
intervenção, in:
Capacitação em Serviço Social, Módulo 05, Intervenção e Pesquisa em Serviço Social,
Editora UNB,
Brasília, 2001. 
Bibliografia Complementar:
KAMEYAMA, Nobuco. Concepção de Teoria e Metodologia. In: Cadernos ABESS nº 3.
São Paulo,
Cortez, 1999.
LEWGOY, Alzira Maria Baptista. Supervisão de estágio em Serviço Social. São Paulo:
Cortez, 2010.
MALHEIROS, P. O Serviço Social e Política Nacional de Saúde. Revista Serviço Social e
Sociedade n.º 2. São Paulo: 1980.
MENEZES, M. T. C. G. Em Busca da Teoria: Política de Assistência Pública. São Paulo:
Cortez,1993.
SPOSATI, A. & FALCÃO, M. C. A Assistência Social Brasileira: Descentralização e
Municipalização. SP. Educ. 1990.
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ANEXO VI
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE FORMAÇÃO

Turno:Integral

1 período 2 período 3 período 4 período 5 período 6 período 7 período 8 período 9 período

Formação
Socioeconômica
e Política do
Brasil e da
Amazônia CH:
60

Fundamentos
Históricos,
Teóricos e
Metodológicos
do Serviço Social
I CH: 60

Introdução à
Antropologia
CH: 60

Introdução à
Sociologia CH:
60

Política Social
CH: 60

Português
Instrumental CH:
60

Economia
Política CH: 60

Formação
Socioeconômica
e Política do
Marajó CH: 60

Fundamentos
Históricos,
Teóricos e
Metodológicos
do Serviço Social
II CH: 60

Introdução à
Filosofia CH: 60

Legislação
Social Aplicada
ao Serviço Social
CH: 60

 CH: 60

Fundamentos
Históricos,
Teóricos e
Metodológicos
do Serviço Social
III CH: 60

Laboratório de
Instrumentos e
Técnicas do
Serviço Social I
CH: 60

Movimentos
Sociais no Brasil
e na Amazônia
CH: 60

Pesquisa Social
em Serviço
Social I CH: 60

Questão Urbana
e Rural na
Amazônia CH:
60

 CH: 60

Fundamentos
Históricos,
Teóricos e
Metodológicos
do Serviço Social
IV CH: 60

Introdução à
Psicologia CH:
60

Laboratório de
Instrumentos e
Técnicas do
Serviço Social II
CH: 60

Pesquisa Social
em Serviço
Social II CH: 60

Processos de
Trabalho e
Serviço Social
CH: 60

 CH: 60

Ética
Profissional CH:
60

Fundamentos
Históricos,
Teóricos e
Metodológicos
do Serviço Social
V CH: 60

Laboratório de
Instrumentos e
Técnicas do
Serviço Social III
CH: 60

Oficina de
Métodos e
Técnicas da
Pesquisa Social
CH: 60

Planejamento e
Gestão Social no
Serviço Social
CH: 60

Estágio
Supervisionado I
CH: 160

Laboratório de
Políticas Sociais
CH: 60

Seminário
Temático de
Serviço Social e
Educação CH: 60

Supervisão de
Estágio I CH: 60

Estágio
Supervisionado
II CH: 160

Família e Serviço
Social CH: 60

Oficina de
Elaboração de
Projetos sociais
CH: 60

Supervisão de
Estágio II CH:
60

Estágio
Supervisionado
III CH: 160

Oficina de
Indicadores
Sociais CH: 60

Relações de
Gênero e Etnia
CH: 60

Supervisão de
Estágio III CH:
60

Trabalho de
Conclusão de
Curso CH: 60
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