
GESTÃO DO SUAS E SERVIÇO SOCIAL
INFORMAÇÕES GERAIS

APRESENTAÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

Código Disciplina
Carga

Horária

74 Ética Profissional 30

APRESENTAÇÃO

Conceitos de ética e moral, sua dimensão nos fundamentos ontológicos na vida social e seus rebatimentos na ética
profissional. O processo de construção do ethos profissional: valores e implicações no exercício profissional.

OBJETIVO GERAL

Compreender a natureza, importância e possibilidades da Ética profissional na visão social em que vivemos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Refletir sobre as possibilidades e limites na Ética profissional.
Compreender as concepções e evolução histórica da Ética profissional.
Reconhecer a importância da atitude positiva e pró-ativana  Ética profissional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A ÉTICA E AS QUESTÕES FILOSÓFICAS LEITURA COMPLEMENTAR – TEXTO Nº 01 É A ÉTICA UMA CIÊNCIA?
A ÉTICA E A CIDADANIA LEITURA COMPLEMENTAR – TEXTO Nº 02 ÉTICA E DIREITOS HUMANOS A ÉTICA E A
EDUCAÇÃO LEITURA COMPLEMENTAR – TEXTO Nº. 03 ÉTICA NA ESCOLA: FAÇA O QUE EU DIGO, MAS NÃO
FAÇA O QUE EU FAÇO ÉTICA PROFISSIONAL, O GRANDE DESAFIO NO MERCADO DE TRABALHO LEITURA
COMPLEMENTAR – TEXTO N. 04 ÉTICA PROFISSIONAL É COMPROMISSO SOCIAL ESTUDO DE CASOS:
ÉTICA PROFISSIONAL CASO 1 - UM GESTOR TEMPERAMENTAL CASO 2 - ÉTICA E CHOQUE CULTURAL NA
EMPRESA CASO 3 - RESPEITO PELAS PESSOAS CASO 4 - CONSIDERAÇÕES PROVENIENTES DO COMITÊ DE
ÉTICA A URGÊNCIA DE ATITUDES ÉTICAS EM SALA DE AULA

REFERÊNCIA BÁSICA
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HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano. Tradução André Campos Mesquita. São Paulo: Escala
Educacional, 2006.

NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 7.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

PAIVA, Beatriz Augusto. Algumas considerações sobre ética e valor. In: BONETTI, Dilséa Adeodata et al. (Org.).
Serviço social e ética: convite a uma nova práxis. 6.ed. São Paulo.

 

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais – Brasília: MEC/SEF, 1998. 436 p.

CHALITA, Gabriel. Os dez mandamentos da ética. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1997. COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e
religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia da Letras, 2006.

DOWBOR, Ladislau. A reprodução social: propostas para um gestão descentralizada. Petrópolis: Vozes, 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

PERIÓDICOS

BRASIL. Ministério da Educação do. Disponível em: . Acesso em: 10 dez.2011.

APRESENTAÇÃO

Linhas básicas da História do Serviço Social No Brasil; Memória: 80 Anos do Serviço Social No Brasil: O III CBAS "O
Congresso da Virada" 1979; O Serviço Social - Contextualização Histórica; Antecedentes do congresso da virada; O
"Congresso da Virada" - III CBAS – 1979; 80 anos do Serviço Social Brasileiro: Conquistas históricas e desafios na
atual conjuntura; Breve reflexão sobre a conjuntura em curso; Conquistas Históricas e Desafios na Atual Conjuntura;
Fundamentos Históricos do Serviço Social no Brasil: os Caminhos da Renovação; 80 Anos do Serviço Social no
Brasil: Marcos Históricos Balizados nos Códigos de Ética da Profissão; A Profissão de Serviço Social no Capitalismo
Contemporâneo: Reflexões Sobre os Marcos Fundantes e a Gênese da Profissão no Brasil; As Transformações; O
Serviço Social aos 80 anos diante de um Novo Brasil; Projeto Ético-Político do Serviço Social: sua Caracterização;
Serviço Social e Dona Ivone Lara: o lado negro e laico da nossa História Profissional; Uma Reflexão Sobre as
Protoformas Laicas do Serviço Social; Serviço Social, Feminismo e Percepções da Sua Primeira Geração; Dona Ivone
Lara: o Cuidar Particularidades dos Códigos de Ética Profissional na Trajetória do Serviço Social Brasileiro: de 1947 a
1993; O Serviço Social Brasileiro Na Entrada do Século XXI: Considerações Sobre o Trabalho Profissional;
Problematização Inicial; O Trabalho do Assistente Social na Entrada do Século XXI: Dilemas, Desafios e Tendências;
Algumas Considerações e Recomendações.

OBJETIVO GERAL

Especializar em História do Serviço Social No Brasil.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Analisar os aspectos da História do Serviço Social No Brasil; Conceituar a complexidade das conquistas históricas e
dos desafios na atual conjuntura; Relacionar os estudos acerca do Serviço Social aos 80 anos diante de um Novo
Brasil; Projeto Ético-Político do Serviço Social: sua Caracterização.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

História do Serviço Social No Brasil; Memória: 80 Anos do Serviço Social No Brasil: O III CBAS "O Congresso da
Virada" 1979; O Serviço Social - Contextualização Histórica; Antecedentes do congresso da virada; O "Congresso da
Virada" - III CBAS – 1979; 80 anos do Serviço Social Brasileiro: Conquistas históricas e desafios na atual conjuntura;
Breve reflexão sobre a conjuntura em curso; Conquistas Históricas e Desafios na Atual Conjuntura; Fundamentos
Históricos do Serviço Social no Brasil: os Caminhos da Renovação; 80 Anos do Serviço Social no Brasil: Marcos
Históricos Balizados nos Códigos de Ética da Profissão; A Profissão de Serviço Social no Capitalismo
Contemporâneo: Reflexões Sobre os Marcos Fundantes e a Gênese da Profissão no Brasil; As Transformações; O
Serviço Social aos 80 anos diante de um Novo Brasil; Projeto Ético-Político do Serviço Social: sua Caracterização;
Serviço Social e Dona Ivone Lara: o lado negro e laico da nossa História Profissional; Uma Reflexão Sobre as
Protoformas Laicas do Serviço Social; Serviço Social, Feminismo e Percepções da Sua Primeira Geração; Dona Ivone
Lara: o Cuidar Particularidades dos Códigos de Ética Profissional na Trajetória do Serviço Social Brasileiro: de 1947 a
1993; O Serviço Social Brasileiro Na Entrada do Século XXI: Considerações Sobre o Trabalho Profissional;
Problematização Inicial; O Trabalho do Assistente Social na Entrada do Século XXI: Dilemas, Desafios e Tendências;
Algumas Considerações e Recomendações.

REFERÊNCIA BÁSICA

AROUZO, M. Entrevista Maria Amélia Arouzo. In: LABELLE, I. G. Memória dos pioneiros do Serviço Social no Brasil:
gerações formadas na década de 30 a 50 [Relatório parcial de pesquisa]. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE SERVIÇO SOCIAL (ABESS). O processo de formação profissional do
assistente social. Cadernos ABESS, São Paulo, Cortez, n. 1, 2012. ______; CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
PESQUISA EM POLÍTICAS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL (CEDEPSS). Formação profissional: trajetórias e desafios.
Cadernos ABESS, São Paulo, Cortez, n. 7, edição especial, 2013. BACKX, S. Serviço Social: reexaminando sua
história. Rio de Janeiro: AS, 2014. LIMA, A. A. Serviço Social no Brasil: a ideologia de uma época. São Paulo: Cortez,
2013. LIMA, L. G. Penitentes e solicitantes: gênero, etnia e poder no Brasil colonial. In: SILVA, G. V. et al. (Orgs.).
História, mulher e poder. Vitória: Edufes, 2010. LIMA, R. de L. de. Formação profissional em Serviço Social e gênero:
algumas considerações. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 117, p. 45-68, jan./mar. 2014.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

ABREU, M. H. E; MELIM, J. I; SANTOS, C. M. dos. As entidades do Serviço Social brasileiro na defesa da formação
profissional e do projeto ético-politico. Serviço Social &Sociedade, São Paulo, n. 108, p. 785-802, out./dez, 2011.
ABREU, M. M. A dimensão pedagógica do Serviço Social: bases histórico-conceituais e expressões particulares na
sociedade brasileira. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, ano XXV, n. 79, especial 2014. AGUIAR, A. G. Serviço
Social e filosofia: das origens a Araxá. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2011. ALMEIDA, J. S. Os paradigmas da submissão:
mulheres, educação e ideologia religiosa - perspectiva histórica. In: SILVA, G. V. et al. (Orgs.). História, mulher e
poder. Vitória: Edufes, 2014. ALMEIDA, N. L. T. de A; RODRIGUES, M. C. P. O campo da educação na formação
profissional em Serviço Social. In: Pereira, L. D & ALMEIDA, N. L. T. Serviço Social e Educação. Coletânea nova de
Serviço Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. ANUNCIAÇÃO DE SOUZA, J. M. Tendências ideológicas do
conservadorismo. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.
BARATA, J. T. Da Barbárie ao paraíso. Revista Inscrita, Brasília, não 8, n.12, 2009. BARROCO, M. L. Ética e Serviço
Social: fundamentos ontológicos. São Paulo: Cortez, 2011. BARROCO, M. L. Os fundamentos sócio-históricos da
ética. Capacitação em Serviço Social e política social: crise contemporânea, questão social e Serviço Social, Módulo
2. Brasília: Cead/UnB-CFESS-ABEPSS, 2009. BURNS, M. Nasci para sonhar e cantar. Rio de Janeiro: Record, 2009.
CASTELO, Rodrigo. O social-liberalismo: auge e crise da supremacia burguesa na era neoliberal. São Paulo:
Expressão Popular, 2013. CASTRO, M. M. História do Serviço Social na América Latina. 12 ed. São Paulo: Cortez,
2011. CFESS. Assistentes sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil profissional. CFESS, Brasília, maio
2015. CHAUI, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2012. CORRÊA,
M. A cidade dos menores: uma utopia dos anos 30. In: FREITAS, M. C. História social da infância no Brasil. São
Paulo: Cortez. 2009. CYTRYNOWICZ, R. A serviço da pátria: a mobilização das enfermeiras no Brasil durante a
Segunda Guerra Mundial. História, Ciências, Saúde, Manguinhos, v. VII, n. 1, p. 73-91, mar./jun. 2011. FALEIROS, V.
de P. Globalização, correlação de forças e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2013. FERREIRA, M. G. L. N. In:
CPDOC/MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Secretaria de Estado de Assistente Social. Rio de
Janeiro, 2012. Disponível em: . Acesso em: 2 maio 2018. FIGUEIREDO, A.; LIMONGE, F. As bases do
presidencialismo de coalizão. Lua Nova, São Paulo, n. 44, 2010. FORTI, V. Ética, crime e loucura: reflexões sobre a
dimensão ética no trabalho profissional. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
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PERIÓDICOS

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). Código de ética profissional dos assistentes sociais 2015.
Brasília: CFESS. Disponível em: . Acesso em: 2 maio 2018.

APRESENTAÇÃO

A relação do ensino-aprendizagem na ação didática e no contexto da Educação a Distância no Brasil; EAD e a
formação profissional; Ambiente virtual / moodle: conceito, funções e uso; Redes Sociais; Letramento Digital; Inclusão
digital; Inovação pedagógica a partir do currículo e da sociedade de informação; Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC); As TIC abrindo caminho a um novo paradigma educacional; Cidadania, Ética e Valores Sociais;
Pesquisas web.

OBJETIVO GERAL

Compreender a natureza, importância e possibilidades da Educação a distância no contexto sócio educacional em que
vivemos. Analisar a importância do emprego das novas mídias e tecnologias para a formação profissional.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Refletir sobre as possibilidades e limites da educação a distância (EaD).
Compreender as concepções de educação a distância de acordo com sua evolução histórica.
Reconhecer a importância da atitude positiva e proativa do aluno da educação a distância. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

RELAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 1. OS PILARES DO
ENSINO UNIVERSITÁRIO 2. ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA A RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM NAS IES 3.
LEI Nº 5.540/68 E AS IES EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS PARA AS IES 1. PAPEL
DO PROFESSOR FRENTE ÀS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 2. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO E OS CURSOS EAD 3. AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM - 3.1 CIBERCULTURA OU
CULTURAL DIGITAL - 3.2 O CIBERESPAÇO - 3.3 AS TIC COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM - 3.4 MOODLE -
3.5 REDES E INTERNET LETRAMENTO E INCLUSÃO DIGITAL 1. INCLUSÃO DIGITAL 2. TIC E NOVOS
PARADIGMAS EDUCACIONAIS 3. CIDADANIA, ÉTICA E VALORES SOCIAIS METODOLOGIA CIENTÍFICA 1. A
PEQUISA E SEUS ELEMENTOS - 1.1 ETAPAS DA PESQUISA 2. CLASSIFICAÇÃO 3. MÉTODO DE PESQUISA: 4.
TIPOS DE DADOS 5. FASES DO PROCESSO METODOLÓGICO 6. PESQUISA E PROCEDIMENTOS ÉTICOS 7.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

REFERÊNCIA BÁSICA

LEMKE, J. L. Educação, Ciberespaço e Mudança. Em: The Arachnet Electronic Journal on Virtual Culture. 22. 22 de
Março de 1993. Vol 1. Nº 1. LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática.
Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. _______. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

LÉVY, P. O que é virtual? Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org). Pesquisa Social:
teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. PAPERT, Saymour. A máquina das crianças: repensando a
escola na era da informática. Tradução de Sandra Costa. Porto Alegre, Rio Grande do Sul: Artmed, 1993. RAMAL,
Andrea Cecília. Educação na cibercultura – Hipertextualidade, Leitura, Escrita e Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed,
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2002. RICARDO, Stella Maris Bortoni. O professor pesquisador. Introdução à pesquisa qualitativa. São Paulo:
Parábola Editora, 2008.

PERIÓDICOS

LEMKE, J. L. Educação, Ciberespaço e Mudança. Em: The Arachnet Electronic Journal on Virtual Culture. 22. 22 de
Março de 1993. Vol 1. Nº 1.

APRESENTAÇÃO

O desafio da gestão: a dicotomia entre o social e o administrativo/lógica e racionalidade das organizações;
aprendendo com as funções gerenciais; o gestor: desenvolvimento de competências; gestão de mudanças;
fundamentos da gestão de projetos; gestão social: conceito; as funções gestoras: planejamento, organização,
coordenação, direção e controle; a relação entre a gestão do projeto e a gestão da instituição; gerenciamento dos
programas e projetos sociais.

OBJETIVO GERAL

Reconhecer que a gestão social se refere a algo que se elabora num espaço público, seja ele estatal ou societário, ou
mesmo, na confluência entre eles, representado na articulação entre Estado e sociedade.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Estabelecer redes locais, nacionais ou mundiais e, por meio delas, constituir fóruns de escuta e vocalização de
demandas, introduzindo-as na agenda política; Analisar a parceria com o Estado na gestão de políticas e programas
públicos; Diferenciar a gestão social na virada do século: entre a política pública e a estratégia de mercado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DEFININDO GESTÃO SOCIAL A GESTÃO SOCIAL: UM CONCEITO A DESCONSTRUIR UM CONCEITO
COMPLEXO A GESTÃO SOCIAL COMO UMA PROBLEMÁTICA DE SOCIEDADE A GESTÃO SOCIAL COMO UMA
MODALIDADE ESPECÍFICA DE GESTÃO (UM MODUS OPERANDI) INTRODUÇÃO À TEMÁTICA DA GESTÃO
SOCIAL A GESTÃO SOCIAL NA VIRADA DO SÉCULO:ENTRE A POLÍTICA PÚBLICA E A ESTRATÉGIA DE
MERCADO O MUNDO EM MUDANÇA:OS NOVOS PARADIGMAS DA AÇÃO ORGANIZACIONAL
CONSIDERAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE DAS ORGANIZAÇÕES: DINÂMICA E AMBIENTE DE ATUAÇÃO O
MUNDO EM MUDANÇA ACCOUNTABILITY: UMA QUESTÃO DE RESPEITO AO SER HUMANO DINÂMICA
ORGANIZACIONAL Ação gerencial Liderança Motivação Reforço ao desempenho Hierarquia de necessidades de
Maslow Teoria de higiene-motivação de Herzberg O desafio dos 3 Es Qualidade total: a via da sobrevivência
CAPACITAÇÃO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO EM UM CONTEXTO DE TURBULÊNCIA A organização
aprendiz O capital humano da organização MARKETING – CONSTRUINDO AS BASES DA SABEDORIA
RELACIONAL O conceito de marketing Comportamentos relacionais de excelência Marketing institucional e marketing
social (RE)VISITANDO O CONCEITO DE GESTÃO SOCIAL CIDADANIA DELIBERATIVA PARTICIPAÇÃO

REFERÊNCIA BÁSICA

CURTY, Ana Luisa. Administração em organizações de produto social: articulações possíveis. In: ÁVILA, Célia M. de.
Gestão de Projetos Sociais. 3ª. ed. rev. São Paulo: AAPCS – Associação de Apoio ao Programa Capacitação
Solidária, 2001 – Coleção Gestores Sociais. TENÓRIO. Fernando G. (Re) visitando o conceito de gestão social. In:
JÚNIOR, Jeová Torres S, MÂSIH, Rogério Teixeira et al. (organizadores). Gestão social: práticas em debate, teorias
em construção. 1ª Ed. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2008. SILVA: Ademir Alves da. A gestão social na virada do
século: entre a política pública e a estratégia de mercado. In: A gestão da seguridade social brasileira: entre a política
pública e o mercado. São Paulo: Cortez, 2004. p.31-53.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR
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LARA, C. R. D. A atual gestão do conhecimento: a importância de avaliar e identificar o capital intelectual nas
organizações. São Paulo:Nobel, 2004. NEWSTROM, J. W. Comportamento organizacional: o comportamento humano
no trabalho. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. PEREIRA, R. S.; MORAES, F. C. C.; MATTOS JÚNIOR, A. B.;
PALMISANO, A. Especificidades da Gestão no Terceiro Setor. Revista Organizações em Contexto, v. 9, n. 18, p. 167-
195, 2013. SGRÓ, Margarita. Educação pós-filosófica da histórica: racionalidade e emancipação. São Paulo: Cortez,
2007. SILVA, Boaz Rios da. A sustentabilidade das ong´s de assistência social: examinando experiências no
município de Vitória da Conquista. 122p. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2004. SILVA JR, Jeová Torres; MÂISH, Rogério Teixeira; CANÇADO, Airton Cardoso; SCHOMMER, Paula
Chies. Gestão Social: Práticas em debate, teorias em construção. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2008a.

PERIÓDICOS

SOUZA, Washington José de Souza; SERAFIM, Lia Sales; DIAS, Thiago Ferreira. Representações sociais do papel
de gestores de organizações não-governamentais.Organizações & Sociedade, v. 17, n.53, p.363-378,Abr./Jun., 2010.

APRESENTAÇÃO

A trajetória do sistema único de assistência social – suas. O suas: antes e depois. – NOB/SUAS. Níveis e
instrumentos de Gestão. Serviços de Proteção Social Básica para idosos e/ou crianças. Benefícios Assistenciais.
Noções Básicas de Serviço Social: LOAS, PNAS, SUAS. Capacitação e Monitoramento do SUAS.

OBJETIVO GERAL

Conhecer a importância da Introdução ao Sistema Único de Assistência Social.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar os tipos e níveis de gestão do sistema único de assistência social;
Definir instâncias de articulação, pactuação e deliberação;
Saber a importância do programa BPC na escola.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

JUSTIFICATIVA DA NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SUAS CARÁTER DA NORMA OPERACIONAL BÁSICA
DO SUAS CARÁTER DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS FUNÇÕES DA POLÍTICA PÚBLICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EXTENSÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRA DEFESA SOCIAL E
INSTITUCIONAL VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL REDE SOCIOASSISTENCIAL GESTÃO COMPARTILHADA
DE SERVIÇOS TIPOS E NÍVEIS DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTRUMENTOS
DE GESTÃO INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO FINANCIAMENTO PROGRAMA
BPC NA ESCOLA.

REFERÊNCIA BÁSICA

BARBOSA, Lívia, DINIZ, Débora, SANTOS, Wederson. Diversidade Corporal e Perícia Médica no Benefício de
Prestação Continuada. In: DINIZ, Débora, MEDEIROS, Marcelo BARBOSA, Lívia (organizadores). Deficiência e
Igualdade. Brasília: Letras Livres:Editora Universidade de Brasilia, 2010.

COHN, A. A questão social no novo milênio. In: VIII CONGRESSO LUSOBRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS.
Coimbra, 2004.
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CORTES, S. Policy Community defensora de direitos e a transformação do Conselho Nacional de Assistência Social.
Sociologias. Porto Alegre, ano 17, n. 38, jan/abr 2015.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

BICHIR, R. M. Mecanismos federais de coordenação de políticas sociais e capacidades institucionais locais: o caso do
Programa Bolsa Família. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2011.
FLEURY, S. Dilemas da coesão social. Nueva Sociedad, especial em português, Buenos Aires, outubro de 2007, p. 4-
23, 200.

FREITAS, Maria José de et al. O Benefício de Prestação Continuada – BPC: direito socioassistencial. In: CRUZ, José
Ferreira da et al. (org.). Coletânea de Artigos Comemorativos dos 20 anos da Lei Orgânica de Assistência Social. 1.
ed. Brasília: MDS,2013.

MENDOSA, D. Gênese da política de assistência social no governo Lula. Tese deDoutorado. Departamento de
Sociologia. Universidade de São Paulo, 2012.

PERIÓDICOS

MESTRINER, M. L. O Estado entre a filantropia e a assistência social. São Paulo: Cortez,2011 4 ed. [1a ed. 2001].

APRESENTAÇÃO

A função sociocultural do currículo na organização do planejamento: temas geradores, projetos de trabalho, áreas de
conhecimento. Analise dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Inovação curricular: metodologia
de projetos e a interdisciplinaridade na organização curricular; Implicações didático-pedagógicas para a integração
das tecnologias de informação e comunicação na educação.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar uma reflexão sobre a atuação do professor como agente de formação de cidadãos críticos e
colaborativos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aprimorar conceitos ligados a educação contemporânea;
Reconhecer a importância do planejamento;
Discutir o currículo escolar na educação de hoje;
Analisar a Universidade, suas funções e as metodologias e didáticas que estão sendo empregadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DOCÊNCIA SUPERIOR — UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA BREVE HISTÓRICO SOBRE O ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRO FUNÇÃO DOCENTE NA SOCIEDADE CAPITALISTA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO: POSSIBILIDADES E OS LIMITES QUE COMPROMETEM UMA PRÁTICA REFLEXIVA A
DIDÁTICA E O ENSINO SUPERIOR A DIDÁTICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO/TÉCNICO/OPERACIONAL
OS DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O ENSINO UNIVERSITÁRIO QUESTÕES DE
METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR – A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL DA ATIVIDADE DE
APRENDIZAGEM O ENSINO E O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO – O ENSINO DESENVOLVIMENTAL
PLANO INTERIOR DAS AÇÕES PROCEDIMENTO METODOLÓGICO GERAL (EXPLICITAÇÃO) INTERNALIZAÇÃO
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DOS CONCEITOS REQUISITOS PARA O PLANEJAMENTO DO ENSINO ETAPAS DO PROCESSO DE
ASSIMILAÇÃO DE GALPERIN MOMENTOS OU ETAPAS DA ATIVIDADE COGNOSCITIVA HUMANA
PLANEJAMENTO DE ENSINO: PECULIARIDADES SIGNIFICATIVAS ESTRUTURA DE PLANO DE CURSO

REFERÊNCIA BÁSICA

ANDRÉ, Marli (org). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas: Papirus, 2001.
(Prática Pedagógica). p. 55-68. CARVALHO, A. D. Novas metodologias em educação, Coleção Educação, São Paulo,
Porto Editora, 1995. GARCIA, M. M.ª: A didática do ensino superior, Campinas, Papirus, 1994.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da Educação Brasileira. 4ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2009. GODOY: A didática
do ensino superior, São Paulo, Iglu, 1998. LEITE, D., y MOROSINI, M. (orgs.): Universidade futurante: Produção do
ensino e inovação, Campinas, Papirus, 1997. LIBÂNEO, José Carlos: Didática, São Paulo, Cortez, 1994. MASETTO,
Marcos Tarciso (Org.) Docência na universidade. 9ª. ed. Campinas: Papirus, 2008.

PERIÓDICOS

PACHANE, Graziela Giusti. Educação superior e universidade: algumas considerações terminológicas e históricas de
seu sentido e suas finalidades. In: Anais do VI Congresso Luso-brasileiro de História da Educação, 2006, p. 5227.

APRESENTAÇÃO

A natureza do conhecimento e do método científico. Planejamento, organização e sistematização de protocolos de
pesquisa. Identificação dos diferentes métodos de investigação científica. Organização do estudo e da atividade
acadêmica como condição de pesquisa. A documentação como método de estudo. Estrutura, apresentação e roteiro
dos trabalhos acadêmicos. A normatização da ABNT.

OBJETIVO GERAL

Compreender os aspectos teóricos e práticos referentes à elaboração de trabalhos científicos, enfatizando a
importância do saber científico no processo de produção do conhecimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Utilizar diferentes métodos de estudo e pesquisa;
Ter capacidade de planejamento e execução de trabalhos científicos;
Conhecer as etapas formais de elaboração e apresentação de trabalhos científicos;
Saber usar as Normas Técnicas de Trabalhos Científicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. INTRODUÇÃO 2 CONHECIMENTO E SEUS NÍVEIS 2.1 O QUE É CONHECIMENTO? / 2.2 TIPOS DE
CONHECIMENTOS 2.3 CONHECIMENTO EMPÍRICO / 2.4 CONHECIMENTO FILOSÓFICO 2.5 CONHECIMENTO
TEOLÓGICO / 2.6 CONHECIMENTO CIENTÍFICO 3 CIÊNCIA 3.1 CARACTERÍSTICAS DA CIÊNCIA / 3.2 DIVISÃO
DA CIÊNCIA 3.3 ASPECTOS LÓGICOS DA CIÊNCIA / 3.4 CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS 4 MÉTODO
CIENTÍFICO 4.1 MÉTODO CIENTÍFICO E CIÊNCIA / 4.2 MÉTODO DEDUTIVO 4.3 MÉTODO INDUTIVO 5
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PROJETO DE PESQUISA 5.1 O QUE OBSERVAR EM PESQUISA / 5.2 TIPOS DE PESQUISA 5.3 PESQUISA
EXPLORATÓRIA/ BIBLIOGRÁFICA / 5.4 PESQUISA DESCRITIVA 5.5 PESQUISA EXPERIMENTAL 6 FASES DA
PESQUISA 6.1 QUANTO À ESCOLHA DO TEMA / 6.2 HIPÓTESE DE PESQUISA 6.3 OBJETIVO DE PESQUISA /
6.4 ESTUDOS QUANTITATIVOS 6.5 ESTUDOS QUALITATIVOS / 6.6 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 6.7
FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS / 6.8 AMOSTRAGEM DE PESQUISA 6.9 ELABORAÇÃO DOS DADOS /
6.10 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 6.11 RELATÓRIO DE PESQUISA 7 ARTIGO CIENTÍFICO 8
MONOGRAFIA 8.1 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 8.2 DETALHANDO OS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 8.3
ELEMENTOS TEXTUAIS 8.4 REFERÊNCIAS 8.5 APÊNDICE 8.6 ANEXO 9 CITAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS
CITAÇÕES INDIRETAS OU LIVRES CITAÇÃO DA CITAÇÃO 10 FORMATO DO TRABALHO ACADÊMICO 11
TRABALHOS ACADÊMICOS 11.1 FICHAMENTO 11.2 RESUMO 11.3 RESENHA 12 RECOMENDAÇÕES PARA
EVITAR O PLÁGIO

REFERÊNCIA BÁSICA

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 3.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1993.

GALLIANO, A. G. (Org.). O método científico: teoria e prática. São Paulo: Harper &Row do Brasil, 1999.

KOCHE, José Carlos. Fundamento de metodologia científica. 3. ed. Caxias do Sul:UCS; Porto Alegre: EST, 1994.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e documentação — Referências —
Elaboração. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: Informação e documentação — Sumário —
Apresentação. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos
acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 

LEHFEL, Neide Aparecida de Souza. Projeto de Pesquisa: propostas metodológicas. Rio de Janeiro: Vozes, 1990.

PERIÓDICOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas de apresentação tabular. 2003. Disponível em:
. Acesso em: 20 jun. 2008.

APRESENTAÇÃO

O Serviço Social e a atuação profissional; Serviço Social e Desastres: Campo para o Conhecimento e a Atuação
Profissional; A Abordagem dos Desastres; Estratégias de Gestão dos Desastres; Serviço Social e Desastres; Serviço
Social e Saúde; Crise do Capital e Desmonte da Seguridade Social: Desafios (Im)Postos ao Serviço Social; Crise do
Capital, Reestruturação Produtiva e suas inflexões no mundo do trabalho: como beber dessa bebida amarga?; Os
Governos Lula e Dilma; O Governo Temer e a aplicação do receituário neoliberal: vimos emergir o monstro da lagoa;
Desafios (Im)postos ao serviço social: atordoado eu permaneço atento!; Crise do capital, exército industrial de reserva
e precariado no Brasil contemporâneo; O Precariado: um Convite ao Debate; A Atuação da/o assistente social nos
casos de alienação parental; Estado, questão social, políticas sociais: as bases de legitimação e a dimensão teórico-
metodológica da profissão; A Construção de um projeto ético-político da profissão e a ultrapassagem do
conservadorismo; O Exercício profissional, o estudo ou perícia social em casos de alienação parental e a dimensão
técnico-operativa da profissão; Criminalização das classes subalternas no espaço urbano e ações profissionais do
serviço social; Penalização e criminalização das classes subalternas e de seus processos político-organizativos no
contexto da crise do capital; Planejamento Estratégico: a Cidade Como Mercadoria; A Cidade em disputa:
organizações e movimentos sociais das classes subalternas e o projeto profissional do serviço social.



OBJETIVO GERAL

Especializar em serviço social e a atuação profissional.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Analisar os aspectos do Serviço Social e da Atuação Profissional; Conceituar a complexidade do Serviço Social e
Saúde; Crise do Capital e Desmonte da Seguridade Social: Desafios (Im)Postos ao Serviço Social; Relacionar os
estudos acerca da atuação da/o assistente social nos casos de alienação parental; Estado, questão social, políticas
sociais: as bases de legitimação e a dimensão teórico-metodológica da profissão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O Serviço Social e a Atuação Profissional; Serviço Social e Desastres: Campo para o Conhecimento e a Atuação
Profissional; A Abordagem dos Desastres; Estratégias de Gestão dos Desastres; Serviço Social e Desastres; Serviço
Social e Saúde; Crise do Capital e Desmonte da Seguridade Social: Desafios (Im)Postos ao Serviço Social; Crise do
Capital, Reestruturação Produtiva e suas inflexões no mundo do trabalho: como beber dessa bebida amarga?; Os
Governos Lula e Dilma; O Governo Temer e a aplicação do receituário neoliberal: vimos emergir o monstro da lagoa;
Desafios (Im)postos ao serviço social: atordoado eu permaneço atento!; Crise do capital, exército industrial de reserva
e precariado no Brasil contemporâneo; O Precariado: um Convite ao Debate; A Atuação da/o assistente social nos
casos de alienação parental; Estado, questão social, políticas sociais: as bases de legitimação e a dimensão teórico-
metodológica da profissão; A Construção de um projeto ético-político da profissão e a ultrapassagem do
conservadorismo; O Exercício profissional, o estudo ou perícia social em casos de alienação parental e a dimensão
técnico-operativa da profissão; Criminalização das classes subalternas no espaço urbano e ações profissionais do
serviço social; Penalização e criminalização das classes subalternas e de seus processos político-organizativos no
contexto da crise do capital; Planejamento Estratégico: a Cidade Como Mercadoria; A Cidade em disputa:
organizações e movimentos sociais das classes subalternas e o projeto profissional do serviço social.

REFERÊNCIA BÁSICA

BRASIL. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Texto da Resolução n. 109 de 11 nov. 2009, publicada
no Diário Oficial da União em 25 nov. 2009, Brasília. BRAVO, Maria Inês Souza. Política de saúde no Brasil. In:
MOTA, Ana Elizabete Simões da et al. Serviço Social e saúde: formação e trabalho profissional. 2. ed. São Paulo:
Cortez, Opas, OMS, Ministério da Saúde, 2007. BRAZ, Marcelo. Marx, 1848-1864: a unidade e o internacionalismo
proletários. Novos Temas. Revista de debates e cultura marxista, São Paulo, n. 11, 2014a. ______. As formas atuais
das lutas de classe e a questão do mediador universalizante. Revista de Políticas Públicas, São Luís, número
especial, 2014b.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

AYSAN, Y. "Os pisos no âmbito do vulnerável": redução de desastres como uma estratégia para reduzir a pobreza.
Apresentado no Banco Mundial, Grupo Consultivo para a Redução de Desastres Globais. Reunião: 1-2/6/1999, Paris.
Disponível em: . Acesso em: 11 fev. 2018. BARROCO, M. L. S.; TERRA, S. H. Código de ética do/a assistente social
comentado. São Paulo: Cortez, 2012. BEAUD, Stéphane; PIALOUX, Michel. Retorno à condição operária:
investigação em fábricas da Peugeot na França. São Paulo: Boitempo, 2012. (Mundo do trabalho). BEHRING, Elaine
R. Acumulação capitalista, fundo público e política social. In: BOSCHETTI, Ivanete et al. Política social no capitalismo:
tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008. ______. Brasil em contrarreforma: desestruturação do Estado
e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003. BORJA, J. As cidades e o planejamento estratégico: uma reflexão
europeia e latino-americana. In: FISCHER, T. (Org.). Gestão contemporânea: cidades estratégicas e organizações
locais. Rio de Janeiro: FGV, 1997. BOSCHETTI, Ivanete; SALVADOR, Evilásio. O financiamento da Seguridade Social
no Brasil no período 1999 a 2004: quem paga a conta? In: MOTA, Ana Elizabete Simões da et al. Serviço Social e
saúde: formação e trabalho profissional. 2. ed. São Paulo: Cortez, Opas, OMS, Ministério da Saúde, 2007. BRAGA,
Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo, 2012. (Mundo do trabalho).
______. A pulsão plebeia: trabalho, precariedade e rebeliões sociais. São Paulo: Alameda, 2015. BRESSER-
PEREIRA, L. C. A reforma do estado dos anos 90. Cadernos Mare, n. 1, Brasília, 1997. ______. Desenvolvimento e
crise no Brasil: 1930 - 1967. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968. BUHL, K.; KOROL, C. Criminalização dos
protestos e dos movimentos sociais. São Paulo: Instituto Rosa Luxemburg, 2008.

PERIÓDICOS
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CFESS Manifesta. Seminário Nacional de Serviço Social e a questão urbana no capitalismo contemporâneo. Brasília,
out. 2011. Disponível em: . Acesso em: 10 mar. 2018.

APRESENTAÇÃO

Globalização da economia e as mudanças no mundo do trabalho; questão social; estado brasileiro e tendências na
gestão de políticas públicas; ação social na contemporaneidade: novas perspectivas do serviço social, emergência do
terceiro setor e responsabilidade social corporativa.

OBJETIVO GERAL

Contribuir para a globalização econômica, o neoliberalismo e as transformações no mundo do trabalho.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreender a gestão de políticas públicas e os mecanismos de participação, tal como a presença e importância do
terceiro setor, do voluntariado e da responsabilidade social empresarial no desenvolvimento de políticas públicas;
Analisar a importância do serviço Social setor com mediador nas relações sociais no contexto da questão social.
Transformar a informação em conhecimento por meio da Interdisciplinaridade com as diversas áreas do saber, para
apreender a situação da desigualdade social nos espaços institucionalizados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA, O NEOLIBERALISMO E AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO.
A GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA NEOLIBERALISMO. MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO. OS IMPACTOS
DA GLOBALIZAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO. A ATUALIDADE DA CATEGORIA TRABALHO.
NEOLIBERALISMO, GLOBALIZAÇÃO E ALGUMAS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO. SERVIÇO SOCIAL,
QUESTÃO SOCIAL E GLOBALIZAÇÃO: APORTES PARA O DEBATE. QUESTÃO SOCIAL NUM MUNDO
GLOBALIZADO AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: HERANÇAS, TENDÊNCIAS E DESAFIOS. NOVAS
TENDÊNCIAS NA ECONOMIA MUNDIAL E SUAS REPERCUSSÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS.
AMEAÇAS E OPORTUNIDADES PARA O MOVIMENTO POPULAR O SERVIÇO SOCIAL NA
CONTEMPORANEIDADE: DEMANDAS E . O SERVIÇO SOCIAL E A CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO ÉTICO-
POLÍTICO FRENTE ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS DO SÉCULO XXI. A FORMAÇÃO PROFISSIONAL: DO
ENSINO À PESQUISA. O PROJETO NEOLIBERAL DE RESPOSTA À “QUESTÃO SOCIAL” E A FUNCIONALIDADE
DO “TERCEIRO SETOR”. O NOVO TRATO À “QUESTÃO SOCIAL” NO CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO A
INSTRUMENTALIZAÇÃO E A FUNCIONALIDADE DO “TERCEIRO SETOR” PARA PROJETO NEOLIBERAL.

REFERÊNCIA BÁSICA

ANTUNES, Ricardo (1999). Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo,
Boitempo. BRESSER Pereira, Luiz Carlos (1998). Reforma do Estado para a Cidadania. A reforma gerencial brasileira
na perspectiva internacional. São Paulo, Editora 34. GUERRA, Yolanda (2000). “Instrumentalidade do processo de
trabalho e Serviço Social”. Serviço Social & Sociedade, nº 62. São Paulo, Cortez. HARVEY, David (1993). A condição
pós-moderna. Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Parte II. São Paulo, Loyola.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

NETTO, José Paulo (1992). Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo, Cortez. PETRAS, James (1999).
Neoliberalismo: América Latina, Estados Unidos e Europa. Blumenau, FURB. YAZBEK, Maria Carmelita (1995). “A
política social brasileira dos anos 90: a refilantropização da questão social”. Cadernos Abong, nº 3. São Paulo,
ABONG.

PERIÓDICOS

CARLOS e. Montaño doutor em serviço social. Prof. Da ufrj. Autor dos livros la naturaleza del servicio social. Un
ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción (1998) e microempresa na era da globalização (1999).
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Coordenador da biblioteca latinoamericana de servicio social (cortez).
Http://www.pucsp.br/neils/downloads/v8_carlos_montano.pdf

APRESENTAÇÃO

A profissão de Serviço Social é demandada pela sociedade capitalista na era dos monopólios para a intervenção na
vida da família trabalhadora de modo a implementar políticas sociais que façam o enfrentamento das sequelas da
“questão social”, materializando os direitos do cidadão, promovendo a coesão social. A força da prática social está no
desenvolvimento do processo aberto, mobilizador de relações, reflexões e ação intergrupos.

OBJETIVO GERAL

Conhecer o cotidiano profissional do assistente social: o locus do exercício profissional enquanto esfera singular
vinculada à totalidade histórica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar o serviço social e o exercício profissional do assistente social: as expressões da dimensão
interventiva;
Garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no
enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos;
Explicar e compreender como, na particularidade prático-social de cada profissão, se traduz o impacto
das transformações societárias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

COTIDIANO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: O LOCUS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ENQUANTO
ESFERA SINGULAR VINCULADA À TOTALIDADE HISTÓRICA A PRÁXIS SOCIAL DO ASSISTENTE SOCIAL
PRÁXIS SOCIAL DO ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA AO PROJETO ÉTICO POLÍTICO DE EMANCIPAÇÃO
HUMANA O SERVIÇO SOCIAL E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: AS EXPRESSÕES DA
DIMENSÃO INTERVENTIVA A CONCEPÇÃO DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO

REFERÊNCIA BÁSICA

BARROCO, M. L. S. Ética e serviço social: fundamentos ontológicos. 2. ed. São Paulo:Cortez, 2003.

FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 5. ed. São Paulo: Globo, 2005.
HELLER, A. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

LUKÁCS, G. Introdução a uma estética marxista: sobre a categoria da particularidade.Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978. IASI, M. L. Processo de consciência. São Paulo: CPV, 1999.

MARINI, R. M. Dialética da dependência. In: TRASPADINI, R.; STEDILE, J. P.(Orgs.).Ruy Mauro Marini: vida e obra.
São Paulo: Expressão Popular, 2005.

 

PERIÓDICOS
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MARTINELLI, M. L. Serviço Social: identidade e alienação. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez,1991. NETTO, J. P.
Capitalismo monopolista e serviço social. São Paulo: Cortez, 2007.

APRESENTAÇÃO

Este Módulo reúne os tópicos da disciplina Gestão dos serviços de proteção e atendimento integral às famílias, em
que se pretende traçar as linhas básicas da gestão dos serviços de proteção e atendimento integral às famílias:
PNAS, SUAS, CRES, PAIF, CRAS; A gestão territorial no processo de articulação entre os serviços; Esclarecendo as
diferenças; Oficinas com famílias no PAIF e grupos do SCFV; Oficina no SCFV; Equipes de referência; Unidades
executoras; Unidade executora do PAIF; Fluxo de encaminhamentos de usuários; O trabalho com grupos no PAIF: um
diálogo interdisciplinar com a oficina de intervenção psicossocial; A oficina de intervenção psicossocial: uma proposta
de articulação; A organização do trabalho com grupos na OIP; O trabalho com grupos na proteção social básica:
contribuições a partir da OIP; A formação e os direitos sociais das famílias de diferentes grupos populacionais
tradicionais e específicos; Famílias quilombolas; A identificação dos territórios quilombolas; O programa Brasil
quilombola (PBQ); Famílias ciganas; Famílias indígenas; Os direitos dos povos indígenas no Brasil e as terras
indígenas (TI); Proteção social; A política nacional de assistência social: matricialidade sociofamiliar, descentralização
e territorialização; Pessoas em situação de rua; O serviço especializado para pessoas em situação de rua; Programa
de erradicação do trabalho infantil (PETI); As principais consequências do trabalho infantil.

OBJETIVO GERAL

Especializar em Gestão dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral às Famílias.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Analisar os aspectos da gestão dos serviços de proteção e atendimento integral às famílias; Conceituar a
complexidade das ações das oficinas com famílias no PAIF e grupos do SCFV, oficinas de esporte, lazer, arte e
cultura, equipes de referência, unidades executoras e fluxo de encaminhamentos de usuários; Relacionar os estudos
acerca dos grupos na proteção social básica: contribuições a partir da OIP.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A gestão dos serviços de proteção e atendimento integral às famílias; Proteção e atendimento integral à família
(PAIF); Os serviços de proteção e atendimento integral às famílias: PNAS, SUAS, CRES, PAIF, CRAS; A cartilha PAIF
2016 - articulação necessária na proteção social básica; A gestão territorial no processo de articulação entre os
serviços; Esclarecendo as diferenças; Oficinas com famílias no PAIF e grupos do SCFV; Oficina no SCFV; Oficinas de
esporte, lazer, arte e cultura (SCFV); Equipes de referência; Unidades executoras; Unidade executora do PAIF; Fluxo
de encaminhamentos de usuários; O trabalho com grupos no PAIF: um diálogo interdisciplinar com a oficina de
intervenção psicossocial; O PAIF e o trabalho com grupos no território; Um diálogo com a intervenção psicossocial; A
pesquisa-ação e o grupo operativo; A oficina de intervenção psicossocial: uma proposta de articulação; A organização
do trabalho com grupos na OIP; O trabalho com grupos na proteção social básica: contribuições a partir da OIP; Os
formulários do cadastro único e o preenchimento do formulário do PAIF; A formação e os direitos sociais das famílias
de diferentes grupos populacionais tradicionais e específicos; Famílias quilombolas; A identificação de origem
quilombola; A identificação dos territórios quilombolas; O cadastramento das famílias quilombolas; O programa Brasil
quilombola (PBQ); Famílias ciganas; Famílias indígenas; Os direitos dos povos indígenas no Brasil e as terras
indígenas (TI); Proteção social; O cadastramento das famílias indígenas; Identificação de famílias de grupos
específicos no cadastro único; Política nacional de assistência social: matricialidade sociofamiliar, descentralização e
territorialização; Pessoas em situação de rua; O serviço especializado para pessoas em situação de rua; Programa de
erradicação do trabalho infantil (PETI); As principais consequências do trabalho infantil.

REFERÊNCIA BÁSICA

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2018. BRASIL. Capacitação:
gestores sociais que mudam vidas pelo Brasil. Brasília: MDS, 2009. BRASIL. Desenvolvimento Social. Guia de
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políticas e programas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Brasília: MDS, 2008.
BRASIL. Guia de cadastramento de famílias indígenas. 2 ed. rev. Brasília: MDS/SENARC, 2010. BRASIL. Guia de
cadastramento de famílias quilombolas. 2 ed. rev. Brasília: MDS/SENARC, 2010. BRASIL. Guia de cadastramento de
pessoas em situação de rua. 2 ed. rev. Brasília: MDS/SENARC, 2010.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

BARROCO, Maria Lúcia Silva; TERRA, Sylvia Helena e Conselho Federal de Serviço Social (Organizador). Código de
Ética do/a Assistente Social comentado. São Paulo: Cortez, 2012. BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-
modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 1998. BEHRING, Elaine Rossetti. Política Social no Contexto da Crise Capitalista. In:
CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.
BRASIL. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional: 2012/2015. Brasília, DF: CAISAN, 2011. BRASIL. Como implantar. Serviço Especializado para Pessoas
em Situação de Rua. Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2018. BRASIL. Comunidades quilombolas (2011).
Disponível em: . Acesso em: 18 abr. 2018. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em
05 de outubro de 1988. BRASIL. Lei n 8.742 de 07 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social.
BRASIL. Manual de preenchimento do formulário suplementar 1 – vinculação a programas e serviços. Brasília:
MDS/SENARC, 2009. BRASIL. MDS/SNAS. Caderno de Orientações Técnicas Gestão do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil no SUAS. Brasília: MDS, 2010.

PERIÓDICOS

BRASIL. Tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Res. 109/09. DOU 25 de novembro de 2009. Disponível
em: . Acesso em: 18 abr. 2018.

APRESENTAÇÃO

Orientação específica para o desenvolvimento dos projetos de conclusão de curso. Elaboração e apresentação de
trabalho de conclusão de curso.

OBJETIVO GERAL

Pesquisar e dissertar sobre um tema relacionado à sua formação no curso de pós-graduação.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Construir, mediante a orientação de um docente, o Trabalho de Conclusão de Curso tendo em vista a
temática escolhida e o cumprimento das etapas necessárias.
Apresentar e argumentar sobre o referido trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. DELIMITAÇÃO DA PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS E LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO; CONSTRUÇÃO DA
MATRIZ ANALÍTICA (PROJETO DE TCC); 2. DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA A SER EMPREGADA
NO ESTUDO; 3. MONTAGEM DO PROJETO DE TCC; 4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO; 5. COLETA E ANÁLISE
DE DADOS; 6. REDAÇÃO DA DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS; 7. MONTAGEM
FINAL DO TCC; 8. APRESENTAÇÃO DO TCC; 9. AVALIAÇÃO DO TCC; 10. CORREÇÃO E ENTREGA DA VERSÃO
FINAL DO TCC.

REFERÊNCIA BÁSICA



DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 2.ed. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1991.

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2008.

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: ATLAS, 1988.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa. Petrópolis: Vozes,
1997 SÁ, Elizabeth S. (Coord.). Manual de normalização de trabalhos técnicos, científicos e culturais. Petrópolis:
Vozes, 1994.

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto
Alegre: Artmed, 1999.

PERIÓDICOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas de apresentação tabular. 2003. Disponível em:
. Acesso em: 20 jun. 2008.

Avaliação será processual, onde o aluno obterá aprovação, através de exercícios propostos e, atividades
programadas, para posterior. O aproveitamento das atividades realizadas deverá ser igual ou superior a 7,0
(sete) pontos, ou seja, 70% de aproveitamento.

SUA PROFISSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

A atuação profissional faz-se, prioritariamente, por meio de instituições que prestam serviços públicos
destinados a atender pessoas e comunidades que buscam apoio para desenvolver sua autonomia,
participação, exercício de cidadania e acesso aos direitos sociais e humanos. Podem ser da rede do
Estado, privada e ONGs. A formação profissional é generalista, permitindo apreender as questões sociais e
psicossociais com uma base teórico-metodológica direcionada à compreensão dos processos relacionados
à economia e política da realidade brasileira, contexto onde se gestam as políticas sociais para
atendimento às mazelas da sociedade.
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