
 

 

 

RESOLUÇÃO CAS Nº 09/2010  
 
 
DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES NO PROJETO 
PEDAGÓGIO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
DAS FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE 
ASSIS – FEMA. 

 

 

 

 
- Considerando as alterações no referencial bibliográfico e mudanças na lei de estágios; 
- Considerando Ata n. 031/2010 de 05 de maio de 2010, do Conselho da Administração 
Superior – CAS, baixa a seguinte: 

 

RESOLUÇÃO 
 

Art. 1o – Aprova as ALTERAÇÕES NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE SERVIÇO 
SOCIAL das Faculdades Integradas Machado de Assis - FEMA; 
 

Art. 2o – Fica incluído o estágio não obrigatório nos termos da LEI Nº 11.788, de 25 de setembro 
de 2008; 

 
Art. 3o – As alterações no referencial bibliográfico assim como também as respectivas relações 

de equivalência, apensas por cópia, são parte integrante desta resolução; 
 
Art. 3o – Esta Resolução entrará em vigor na presente data, revogadas todas as disposições em 

contrário. 
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 
 

Santa Rosa, RS, 05 de maio de 2010. 
 
 
 
 

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES 
Presidente do Conselho de Administração Superior 
Faculdades Integradas Machado de Assis - FEMA 

Mantida pela Fundação Educacional Machado de Assis 

 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERIOR face ao disposto no Artigo 5º do 
Regimento Unificado das Faculdades Integradas 
Machado de Assis, credenciada pela Portaria 
Ministerial nº 833 de 27/04/2001, publicado no 
Diário Oficial da União de 30 de abril de 2001 e, 
 



 

 

 
Relação de equivalências de bibliografias 

 

PPC 2007 PPC atualizado abril/2010 

Componente Curricular 

Introdução à Filosofia 

Referências Básicas: 

BRYAN Maggee - História da Filosofia. 
Loyola. 2000. 
CHAUI, Marilena de Souza. Convite à 
Filosofia. Ática, 2002. 
COTRIN, Gilberto. Fundamentos da 
Filosofia. Reformulado. Saraiva, 2002. 
LIMA, C. R. Cirne. Dialética para 
Participantes. Unisinos, 2003. 
MATURANA, Humberto R. A Árvore do 
Conhecimento. As Bases Biológicas 
da Compreensão Humana. Palas 
Athena, 2001. 
 
Referências Complementares: 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. 
Filosofando: Introdução à Filosofia. 
Moderna, 1995. 
MARCUSE, Herbet. Razão e Revolução.  
Paz e Terra, 2002. 
MORIN, Edgar. Ciência com 
Consciência. Europa América, 1999. 
MORIN, Edgar. Educação e 
Complexidade. Os Sete Saberes e 
outros Ensaios. Cortez, 2002. 
REALE, Miguel. Introdução a Filosofia, 
Saraiva, 2002. 

Referências Básicas: 

BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao 
pensar: o ser, o conhecimento, a 
linguagem. Petrópolis: Vozes, 2003. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 
São Paulo: Ática, 2002. 
COTRIM, Gilberto. Fundamentos de 
Filosofia: história e grandes temas. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
Referências Complementares: 
HABERMAS, Jürgen. Coleção os 
Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 
1988. 
GIRARDI, Leopoldo Justino; QUADROS, 
Odone José de. Filosofia. 17ªEd. Porto 
Alegre:  Sagra Luzzatto, 2001. 

Componente Curricular 

Introdução à Sociologia 

Referências Básicas: 
ARON, Raymond. As Etapas do 
Pensamento Sociológico. 7 ed. Martins 
Fontes, 2001. 
BOUDON, Raymond; BOURRICAUDO, 
François. Dicionário Crítico de 
Sociologia. 2. ed.  Atica, 2000.  

Referências Básicas: 
COSTA, Cristina. Sociologia: 
introdução à ciência da sociedade. 
2ªEd.  São Paulo: Moderna, 2005. 
OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à 
Sociologia. 24ªEd. São Paulo: Ática, 
2002. 



 

 

DEMO, Pedro. Introdução à Sociologia. 
Atlas, 2002. 
FONTOURA, Amaral. Introdução à 
Sociologia. Globo, 1970. 
SOUTO, Claúdio. O que é Pensar 
Sociologicamente? EPU 
VlLA NOVA, Sebastião. Introdução à 
Sociologia. Atlas, 2001. 
 
Referências Complementares: 
ARON, Raimundo. Etapas do 
Pensamento Sociológico. Martins 
Fontes, 2003. 
ÁVILA, Fernando Bastos. Introdução a 
Sociologia. Agir,  
COSTA, Maria Cristina Castilho. 
Sociologia: Introdução à Ciência da 
Sociedade. Moderna, 1987. 
GALLIANO, Alfredo Guilherme. 
Introdução à Sociologia. Harper Row 
do Brasil. 1981. 
TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Renovar, 2001. 

NOVA, Sebastião Vila. Introdução à 
Sociologia. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Referências Complementares: 
DEMO, Pedro. Introdução à Sociologia: 
complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social.  São Paulo: Atlas, 
2002. 
GUARESCHI, Pedrinho Alcides. 
Sociologia Crítica: Alternativas de 
Mudanças.  Porto Alegre: Edipucrs, 
2003. 

Componente Curricular 

Metodologia Científica 

Referências Básicas: 
BAUER, Martins W. Pesquisa 
Qualitativa com Textos, Imagem e 
Som. Vozes, 2002. 
CERVO, Amado  Luiz.  A. Metodologia 
Científica. Prentice-Hall, 2002. 
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas 
Técnicas para Trabalho Cientifico. 
LCL, 2002. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. 
Metodologia do Trabalho Científico. 
Cortez, 2002. 
VIANNA, Ilca  O . de Almeida. 
Metodologia do Trabalho Científico. 
EPU, 2001. 
 
Referências Complementares: 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa 
Participante. Brasiliense, 1999. 
COOK, SELLTZ, WRIGHTSMAN. 

Referências Básicas: 
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; 
SILVA, Roberto da. Metodologia 
científica. 5ªEd. São Paulo: Prentice Hall 
Brasil, 2002.  
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas 
Técnicas para o Trabalho Científico: 
elaboração e formatação. 14ªEd. Porto 
Alegre: s.n., 2008. 
VIANNA, Ilca de Oliveira de Almeida. 
Metodologia do trabalho científico: um 
enfoque didático da produção científica. 
São Paulo: EPU, 2001. 
 
Referências Complementares: 
SEVERINO, Antônio Joaquim. 
Metodologia do Trabalho Científico. 
22ªEd. São Paulo: Cortez, 2002. 
ZAMBONI, Dagmar Leila; MAZZARDO, 
Fátima. Norma FEMA 01/D. Santa Rosa: 



 

 

Métodos de Pesquisa nas Relações 
Sociais. Volume 1, 2, 3. 
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar 
Projetos de Pesquisa. Atlas, 2002. 
RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa 
Social: Métodos e Técnicas. Atlas, 3º Ed 
SALOMON, D. J. Como fazer uma 
Monografia. Martins Fontes, 1999. 

Kunde, 2008. 

Componente Curricular 

Introdução ao Serviço Social 

Referências Básicas: 
FALEIROS, Vicente de Paulo.  
Metodologia e Ideologia do Trabalho: 
Cortez, 1997. 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Relações 
Sociais e Serviços Sociais no Brasil. 
Cortez, 2000. 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Renovação 
e Conservadorismo no Serviço Social. 
Cortez, 1995. 
NETTO, José Paulo. Cotidiano 
Conhecimento e Critica. Cortez, 1996. 
SILVA E SILVA, Ozanira Maria. 
Formação Profissional do Serviço 
Social. Cortez, 2003. 
 
Referências Complementares: 
BONDER, Cíntia. Serviço Social e 
Qualidade de Vida. Edipuc, 1997. 
NETTO, José Paulo. O Serviço Social e 
a Tradição Marxista. Revista Serviço 
Social e Sociedade. Cortez, 1989. 
IAMAMOTO, Marilda Vilella . 
Capitalismo Monopolista e Serviço 
Social. Cortez, 2000. 

Referências Básicas: 
FALEIROS, Vicente de Paula. 
Estratégias em Serviço Social. São 
Paulo: Cortez, 2008. 
IAMAMOTO, Marilda Villela, Relações 
Sociais e Serviço Social no Brasil:  
esboço de uma interpretação 
histórico-metodológica. 23ªEd. São 
Paulo: Cortez; [Lima, Peru]: CELATS, 
2008. 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço 
Social: Identidade e alienação. São 
Paulo: Cortez, 2008. 
 
Referências Complementares: 
ESTEVÃO, Ana Maria R. O Que é 
Serviço Social. Coleção Primeiros 
Passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço 
Social na Contemporaneidade. 9ªEd. 
São Paulo: Cortez, 2008. 

Componente Curricular 

Economia Política I 

Referências Básicas: 
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da 
Política: A Filosofia e as Lições dos 
Clássicos. Campus, 2000. 
CARDOSO, Eliana. A Economia na 
América Latina. Ática, 1993. 
GALVES, Carlos.  Manual de Economia 

Referências Básicas: 
HARVEY, David. O neoliberalismo: 
história e implicações. São Paulo: 
Loyola, 2008.  
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. 
Economia Política: uma introdução 
crítica. 3ªEd. São Paulo: Cortez, 2007.  



 

 

Política Atual. Forense, 1996. 
SAMUELSON, Paul A. Introdução à 
Análise de conjuntura. 10ª ed. Vozes, 
1991. 
SINGER, Paul. Aprender Economia. 
Contexto, 2002. 
___________. Curso de Introdução à 
Economia Política. Campus, 2000. 
 
Referências Complementares: 
CARDOSO, Eliana. A Economia da 
América Latina. 1ª ed. Ática, 1993. 
GALVES, Carlos. Manual de Economia 
Política Atual. 14ª ed. Forense, 1996. 
SINGER, PAUL. Curso de Introdução a 
Economia Política. 13ª ed. Forense, 
1991. 

SINGER, Paul. Aprender Economia. 
24ªEd. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
Referências Complementares: 
CASTALDI, J. Petrilli. Elementos da 
economia política. 19ªEd. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
SINGER, Paul. Curso de Introdução a 
Economia Política. 17ªEd. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007. 

Componente Curricular 

Filosofia Contemporânea 

Referências Básicas: 
BEDIN, Gilmar Antônio. Direito do 
Homem e o Neoliberalismo. Unijui, 
2002. 
BOMBASSARO, Luiz Carlos. Ciência e 
Mudança Conceitual. Edipucrs, 1995. 
GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia. 
Campanhia das Letras, 1995. 
GIRARDI, Leopoldo Justino. Filosofia. 
Aprendendo a Pensar.  Sagra Luzzatto, 
2001 
HATELET, François. História da Razão. 
Jorge Zahar, 1994. 
LAFER, Celso. Reconstrução dos 
Direitos Humanos. Cia das Letras, 
1988. 
MATURANA, Humberto. Cognição, 
Ciência e Vida Cotidiana. UFMG, 2001. 
 
Referências Complementares: 
ARAGÃO, Lucia Maria de Carvalho. 
Razão Comunicativa e Teoria Social 
Crítica em Jürgen Habermas. Tempo 
Brasileiro, 1997. 
ARNALD, André Jean. Traído pela 
Filosofia, 1991. 

Referências Básicas: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, 

Maria Helena Pires. Filosofando: 

Introdução à filosofia. 3ªEd. São Paulo: 

Editora Moderna, 2003. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São 

Paulo: Editora Ática, 2002. 

COTRIM, Gilberto. Fundamentos de 
Filosofia: história e grandes temas. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
Referências Complementares: 
HABERMAS, Jürgen. Coleção os 
Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 
1988. 
MORIN, Edgar. Ciência com 
Consciência. 7ªEd. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 2003. 



 

 

FAORO, Raymundo. Os Donos do 
Poder. Formação do Patronato Político 
Brasileiro. Globo, 1995. 

Componente Curricular 

Sociologia Contemporânea 

Referências Básicas: 
BRUM, Argemiro. O Desenvolvimento 
Econômico Brasileiro, Vozes, 2003. 
DEMO, Pedro. Solidariedade como 
Efeito de Poder. Cortez, 2003. 
FERNANDES, Florestan. A contestação 
Necessária. Atica, 1995. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 
Atlas, 2002. 
SANTOS, Boaventura Souza . Pela Mão 
de Alice.  Cortez, 1996. 
 
Referências Complementares: 
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital 
Monopolista. Guanabara, 1995. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. 
Sociologia: Introdução a Ciência da 
sociedade. Moderna, 1997. 
DURKHEIN, Emile. Lições de 
Sociologia. Martins Fontes, 2002. 
NEDER, Gilzene. Discurso Jurídico e a 
Ordem Burguesa no Brasil. Sérgio 
Antônio Fabris, 1995. 
 

Referências Básicas: 
BRUM, Argemiro. O Desenvolvimento 
Econômico Brasileiro. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2002. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 
São Paulo: Atlas, 1999. 
LEMOS, André. Cibercultura - 
tecnologia e vida social na cultura 
contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 
2002. 
 
Referências Complementares: 
DURKHEIM, Émile. Lições de 
Sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 
FERNANDES, Florestan. A contestação 
Necessária. São Paulo: Ática, 1995. 

Componente Curricular 

Formação Sócio-Histórica do Brasil I 

Referências Básicas: 
CENTAURO, Luiz Ricardo. A Cidade 
Colonial do Brasil. Edipucrs, 1999. 
GAVER, Ruth M. Chittó; MOZART, 
Linhares. Tempo / História. Edupucrs, 
1998. 
MATOSO, Jorge. O Brasil 
Desempregado. Fundação Perseu, 
2000. 
PRADO, Junior. História Econômica do 
Brasil. Brasiliense, 2002. 
 
Referências Complementares: 

Referências Básicas: 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São 
Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2004. 
HOBSBAWM, Eric J. Nações e 
nacionalismos desde 1780. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1990.  
MAESTRI, Mario. Os senhores da serra: 
a colonização italiana do Rio Grande do 
Sul. Passo Fundo: Editora UPF, 2005. 
 
Referências Complementares: 
ROTTA, Edemar. A construção do 



 

 

DOWBOR, Ladislau. O que é Poder 
Local. Brasiliense, 1994. 
MARX,  Karl. O Capital. Civilização 
Brasileira,  2003. 
REZENDE, Antônio Paulo. História do 
Movimento Operário no Brasil. Ática, 
1994. 
 

desenvolvimento na grande Santa 
Rosa: um ‘modelo’ de interação entre 
regional e global. Ijuí: UNIJUÍ, 1999. 
ZARUR, George de Cerqueira Leite (org). 
Região e nação na América Latina. São 
Paulo: Editora Universidade de Brasília, 
2000. 

Componente Curricular 

Economia Política II 

Referências Básicas: 
BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento 
Econômico Brasileiro. Contratempo, 
2000. 
BOBBIO, Norberto. Dicionário de 
Política. UNB, 2002. 
DEMO, Pedro. Política Social, 
Educação e Cidadania. Campinas, 
Papirus, 1994. 
DURKEIM, Émile. Da Divisão do 
Trabalho Social. Abril Cultural, 1993. 
 
Referências Complementares: 
CARNEIRO, Ricardo. Os clássicos da 
Economia. Ática, 1997. 
HOBSBALNM, Eric. Era dos Extremos. 
O breve século XX, 1914 – 1991. 
Companhia das Letras, 2002. 
SINGER, Paul. Introdução à Economia 
Política. Forense, 2002. 

Referências Básicas: 
BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento 
Econômico Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Contratempo, 2000. 
DEMO, Pedro. Política Social, 
Educação e Cidadania. Campinas/SP: 
Papirus, 2003. 
DURKHEIM, Émile. Da Divisão do 
Trabalho Social. São Paulo: Abril 
Cultural, 1993. 
 
Referências Complementares: 
CARNEIRO, Ricardo. Os clássicos da 
Economia. São Paulo: Ática, 2004. 
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. 
O breve século XX, 1914 – 1991. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

Componente Curricular 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social I 

Referências Básicas: 
AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia do 
Desenvolvimento de Comunidade no 
Brasil. Cortez, 1995. 
CASTRO, Manoel Marrique. Historia do 
Serviço Social na América Latina. 
Cortez, 2000. 
LÕWY, Michael. Ideologias e Ciências 
Sociais. Cortez, 1998. 
MARTINELLI, Maria L. Uno e o Múltiplo 
nas Relações entre as Áreas do Saber. 
Cortez, 2003. 

Referências Básicas: 
CASTRO, Manuel Manrique. História do 
Serviço Social na América Latina. 9ªEd. 
São Paulo: Cortez, 2008. 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: 
identidade e alienação. 11ªEd. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

TORRES, Iraildes Caldas. As primeiras 
– damas e a assistência Social: Relações 
de gênero e poder. São Paulo: Cortez, 
2002. 
 



 

 

 
Referências Complementares: 
BARDAVID, Stella. Serviço Social, 
Tipologia de Dignóstico-Subsídios. 
Cortez, 1991. 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço 
Social na Contemporaneidade. 
Trabalho e Formação Profissional. 
Cortez, 2001. 
SANTOS, Leila Lima. Textos de Serviço 
Social. Cortez, 1999. 

Referências Complementares: 
ARAUJO, Jairo Mello. Voluntariado: na 
contramão dos direitos sociais. São Paulo: 
Cortez, 2008. 

NETTO, José Paulo. Capitalismo 
Monopolista e Serviço Social. 6ªEd. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

Componente Curricular 

Ética Profissional em Serviço Social 

Referências Básicas: 
BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética e 
Serviço Social. Cortez, 2003. 
BONETTI, Dislea etalei. Serviço Social 
um Convite  a cada Práxis. Cortez, 
1986. 
CAMARGO, Marculino. Fundamentos 
de Ética Geral e Profissional. Cortez, 
2001.  
GALLO, Zeli M.C. O Código de Ética 
Comentado. URI, 2003. 
SUNG, Mo Sung e Silva, Josué Candido 
da. Conversando sobre Ética e 
Sociedade. Vozes, 1995. 
WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia 
Política: Hegel e o Formalismo Kantiano. 
Edipucrs, 1999. 
 
Referências Complementares: 
COLETÂNEA DE LEIS CRESS /SER. 
1996. 
MARTINS, André; PALÁCIOS Marisa. 
Ética, Ciências e  Saúde – Desafios. 
Vozes, 
RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e 
Competência. Cortez, 2003. 

Referências Básicas: 
BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética e 
Serviço Social: fundamentos 
ontológicos. 6ªEd. São Paulo: Cortez, 
2008. 
BONETTI, Dilséa A; SILVA, Marlise V., et 
al. Serviço Social e Ética: convite a uma 
nova práxis. 9ªEd. São Paulo: Cortez, 
2008. 
CAMARGO, Marculino. Fundamentos 
de Ética geral e profissional. 7ªEd. São 
Paulo: Vozes, 2008. 
 
Referências Complementares: 
CRESS – Conselho Regional de Serviço 
Social. Coletânia de Leis. Porto Alegre: 
CRESS, 2005. 
RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e 
Competência. São Paulo: Cortez, 2002. 

Componente Curricular 

Pesquisa Social 

Referências Básicas: 
AGLAIR, Alencar Setubal. Pesquisa em 
Serviço Social. Utopia e realidade. 

Referências Básicas: 
CHIZZOTI, Antônio. Pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais . 9ªEd. 



 

 

Cortez, 1995. 
BARROS, Aidil de  J. P.  e LEHEFELD, 
Neide A.  S. Projeto de Pesquisa: 
Propostas Metodológicas. Vozes, 2000. 
HOSSNE, William Saad; VIEIRA, Sônia. 
Metodologia Científica para Área da 
Saúde. Campus, 2001. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina 
de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Cientifica. Atlas, 2003. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. 
Pesquisa Social Teoria e Método. 
Vozes, 2002. 
 
Referências Complementares: 
CARVALHO, Maria Cecília. Construindo 
o Saber. Metodologia Cientifica. 2 
volumes. Papirus. 2003. 
FAZENDA, Ivani. Metodologia da 
Pesquisa Educacional. Vozes, 2003. 
THIOLENT, Michel. Metodologia da 
Pesquisa Ação. Cortez. 1994. 

São Paulo: Cortez, 2008. 
FAZENDA, Ivani. Metodologia da 
Pesquisa Educacional. 11ªEd. São 
Paulo: Vozes, 2008. 
PÁDUA, Elisabete. Metodologia da 
Pesquisa: abordagem teórica-prática. 
Campinas/São Paulo: Papirus, 2000. 
 
Referências Complementares: 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio 
Científico e Educativo. 12ªEd. São 
Paulo: Cortez, 2006. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina 
de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Cientifica. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

Componente Curricular 

Psicologia Social 

Referências Básicas: 
BADER, Sawara. Novas Veredas da 
Psicologia Social. Brasiliense, 1995. 
DEJOURS, Christophe. A Loucura do 
Trabalho. Cortez, 1992. 
SAWAIA, Silvia T. Temas de Psicologia 
Social. Vozes, 2000. 
SOUZA, Ricardo Timm. Sujeito, Ética e 
História. Edipucrs, 1999. 
STRATTOW, Peter. Dicionário de 
Psicologia. Pioneira, 1994. 
 
Referências Complementares: 
KLOC, Ilgedore  Grunfel. Argumentação 
e Linguagem. Cortez, 2002. 
MINICUCCI, Agostinho. Relações 
Humanas. Psicologia das Relações 
Interpessoais. Atlas, 2001. 
ROBINS, Stephen Paul. 
Comportamento Organizacional. 
Pearson Education, 2002. 

Referências Básicas: 
ARONSON, Elliot; WILSON, Timothy D; 
AKERT, Robin M. Psicologia Social. 
3ªEd. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2002.  
LANE, Silvia T. Maurer. O que é 
Psicologia Social? São Paulo: Editora 
Brasiliense, 2006.  
BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologias: 
uma introdução ao estudo da 
psicologia. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
Referências Complementares: 
BUSCAGLIA, Leo. Vivendo, Amando e 
Aprendendo. Rio de Janeiro:  Nova Era, 
2009.  
DEJOURS, Christophe. A Loucura do 
Trabalho. São Paulo: Cortez, 1992. 



 

 

Componente Curricular 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social II 

Referências Básicas: 
FALEIROS, Vicente de Paula. 
Estratégias em Serviço Social, Cortez, 
2001. 
FREIRE. Lúcia M. B. Serviço Social e 
Reestruturação Produtiva.  Cortez, 
2003. 
GUERRA, Iolanda. Instrumentalidade 
do Serviço Social. Cortez, 2003. 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço 
Social - Identidade e Alienação. Cortez, 
2000. 
SILVA, Maria Ozanira. Serviço Social e 
o Popular. Cortez, 2003. 
 
Referências Complementares: 
ABREU, Marina Maciel. Serviço Social e 
a Organização da Cultura. Cortez, 
2003. 
BARDAVID, Stella. Serviço Social 
Tipologia e  Diagnóstico. Cortêz, 2003. 
GAYOTTO, Maria Leonor Cunha. 
Trabalho em Grupo Ferramenta para 
Mudanças. Vozes, 2001. 
IAMAMOTO, Marilda Vilella. O Serviço 
Social na Contemporaneidade. Cortez, 
2001. 
SOUZA, Maria Luíza. Serviço social e 
Instituição. Cortez, 2003. 

Referências Básicas: 
IAMAMOTO, Marilda Vilela; CARVALHO, 
Raul. Relações Sociais e Serviço 
Social no Brasil: esboço de uma 
interpretação histórico-metodológica. 
23. Ed. São Paulo: Cortez; [Lima, Peru]: 
CELATS, 2008. 
MARTINELLI, Maria Lucia. Serviço 
Social, Identidade e Alienação. São 
Paulo: Cortez, 2006. 
SILVA, Ivone Maria Ferreira da. Questão 
Social e Serviço Social no Brasil. 
Cuiabá:  UFMT, 2008. 
 
Referências Complementares: 
NETTO, José Paulo. Ditadura e serviço 
social: uma análise do serviço social 
no Brasil pós-64. 10ª Ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
SILVA, Maria Ozanira da Silva (org). O 
Serviço Social e o popular: resgate 
teórico-metodológico do projeto 
profissional de ruptura. 4ª Ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

Componente Curricular 

Formação Sócio-Histórica do Brasil II 

Referências Básicas: 
ALVES, Maria Helena M. Estado e 
Oposição no Brasil. Vozes. 1986 
BOYER. R. A  Teoria da 
Regulamentação. Nobel 1990 
BRUHHOFF, Suzanne de. Estado e 
Capital: Uma Análise da Política 
Econômica. Forense Universitária. 1985 
___________. A Hora do Mercado: 
Critica ao Neoliberalismo. UNESP. 1991 
CARDOSO, Adalberto M. O 

Referências Básicas: 
ARNS, Dom Paulo Evaristo. Brasil 
nunca mais. Petrópolis: Vozes, 1999. 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São 
Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2004. 
HOBSBAWM, Eric J. Nações e 
nacionalismos desde 1780. 3ªEd. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
 
Referências Complementares: 



 

 

Pragmatismo Impossível. CEBRAP. 
1992 
 
Referências Complementares: 
OFFFE, Claus . Capitalismo 
Desorganizado. Brasiliense. 1995 
DINIZ, Eli. Crise, Reforma do Estado e 
Governabilidade. Fundação Getúlio 
Vargas. 1997 
MARTIN, Hans – Peter. A Armadilha da 
Globalização. Globo. 1988 

CARVALHO, Haroldo Louguércio. A 
trama da integração: soberania e 
identidade do Conesul. Passo Fundo: 
UPF, 2005. 
VIZENTINI, Paulo Fagundes. História do 
século XX. Porto Alegre: Leitura XXI, 
2007. 

Componente Curricular 

Direito e Legislação Social 

Referências Básicas: 
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 
Malheiros. 10º Ed., 2003. 
BRAVO, Maria Inês S; PEREIRA, Potyara 
A P. Política Social e Democracia. CO-
ED. U.E., 2002. 
DEMO, Pedro. Política Social, 
Educação e Cidadania. Papirus, 1994. 
FREIRE, Paulo. Política e Educação. 
Cortez, 2003. 
SPOSATI, Aldaíza; FALCÃO, Maria do C 
e FLEURY, Sônia M.T. Os direito (dos 
desassistidos) Sociais. Cortez, 2003. 
 
Referências Complementares: 
Demo, Pedro. Participação é 
Conquista. Vozes, 2002. 
FREITAG, Bárbara. Sociedade e 
Consciência. Vozes, 2002. 
LAPA, José Roberto Amaral. História 
Política da República. Papirus, 1994. 

Referências Básicas: 
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de 
introdução à ciência do Direito. 15ªEd. 
São Paulo: Saraiva, 2003.  
FUHRER, Maximilianus Cláudio Américo;  
MILARÉ, Édis. Manual de direito 
público & privado. 15ªEd. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005.  
OLIVEIRA, Aristeu de. Manual prático 
da previdência social. 13ªEd. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
 
Referências Complementares: 
DELGADO, Maurício Godinho. Direito 
Coletivo do Trabalho. 3ªEd. São Paulo: 
LTr, 2008. 
DINIZ, José Bezerra. O direito e a 
justiça do trabalho diante da 
globalização. São Paulo: LTr, 1999. 

Componente Curricular 

Pesquisa em Serviço Social I 

Referências Básicas: 
BARROS, Aidi. Projeto de pesquisa 
Propriedades Metodológicas. Vozes, 
2003.  
DEMO, Pedro. Introdução à 
Metodologia da Ciência. Atlas, 1983. 
_____. Metodologia Cientifica em 
Ciências Sociais. Atlas, 1995. 

Referências Básicas: 
LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. 
Fundamentos da metodologia 
científica. São Paulo: Atlas, 2009. 
MINAYO, Maria. C. S. (org.). Pesquisa 
social: teoria, método, criatividade. 
26ªEd.  Petrópolis/RJ: Vozes, 2007. 
RICHARDSON, Roberto. J. Pesquisa 



 

 

 
Referências Complementares: 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais. Cortez, 
2003. 
COSTA, Marco Antônio F. De. 
Metodologia da Pesquisa Cientifica. 
Conceitos e Técnicas. Interciências, 
2001. 
DEMO, Pedro. Pesquisa principio 
Científico e Educativo. Cortez, 2002. 
PADUA, Elisabete M. M. Metodologia da 
Pesquisa – Abordagem Teórica-Prática. 
Papirus. 2000. 

social: métodos e técnicas. 3ªEd. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
 
Referências Complementares: 
MARTINELLI, M. L (org.). Pesquisa 
qualitativa: um instigante desafio. São 
Paulo: Veras Editora, 1999. 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da 
pesquisa-ação. 16ªEd. São Paulo: 
Cortez, 2008. 

Componente Curricular 

Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social III 

Referências Básicas: 
MARTINELLI, Maria Lucia. Serviço 
Social, Identidade e Alienação. Cortez, 
1989. 
NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço 
Social: Uma Análise do Serviço Social 
no Brasil pós 64.  Cortez, 1991. 
PEREIRA, Potyara A P. Necessidades 
Humanas. Subsídios a Critica dos 
Mínimos Sociais. Cortez, 2002. 
SANTOS, Leila Lima. Textos de Serviço 
Social. Cortez, 1999. 
TURK, Maria da Graça M. Gomes. Rede 
Interna e Rede Social. O Desafio 
Permanente na Teia da Relações 
Sociais. Edipucrs, 2002. 
 
Referências Complementares: 
FREIRE, Lúcia  M.B. Serviço Social e 
Reestruturação Produtiva. Cortez.2003. 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Renovação 
e Conservadorismo no Serviço Social. 
Cortez, 
SOUZA, Maria Luiza. Questões 
Teóricas e Práticas do Serviço Social. 
Cortez. 

Referências Básicas: 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço 
Social na Contemporaneidade. 14ª Ed. 
São Paulo: Cortez, 2008. 
NETTO, José Paulo. Ditadura e serviço 
social: uma análise do serviço social 
no Brasil pós-64. 10ª Ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
SILVA, Maria Ozanira da Silva (org). O 
Serviço Social e o popular: resgate 
teórico-metodológico do projeto 
profissional de ruptura. 4ª Ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 
Referências Complementares: 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Renovação 
e Conservadorismo no Serviço Social. 
9ª Ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
SIMIONATTO, Ivete. Gramsci, sua 
teoria. Incidência no Brasil, influência 
no Serviço Social. São Paulo 
Cortez,/UFSC Florianópolis: 2004. 

Componente Curricular 

Antropologia Cultural 



 

 

Referências Básicas: 
FOUCAUT, M. Microfísica do Poder. 
Graal, 1979. 
GAETANO, Eduardo. As Veias Abertas 
da América Latina. Paz e Terra, 1996. 
SOUZA, Maria Luiza. Serviço Social e 
Instituição. Cortez, 1995. 
VAZ, Henrique C.L. Antropologia 
Filosófica. Loyola, 1992. 
 
Referências Complementares: 
IAMAMOTO, Marilda Vilella. Renovação 
e Conservadorismo do Serviço Social. 
Cortez, 1998. 
SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE. Nº 
73, 74, 75, 76, 
SPOSATI, Aldaíza. Renda Mínima e 
Crise Mundial. Cortez, 2003. 

Referências Básicas: 
GEERTZ, Clifford. O saber local: novos 
ensaios em antropologia 
interpretativa. Tradução Vera Mello 
Joscelyne. Petrópolis/RJ: Vozes, 1997. 
LAZAROTTO, Danilo. Antropologia: uma 

teoria da evolução cultural. 2ºEd. Porto 

Alegre: Sulina, 1976. 

TITIEV, Mischa. Introdução à 
antropologia cultural. 9ºEd. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
 
Referências Complementares: 
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas 
ciências sociais. Tradução Viviane 
Ribeiro. 2ºEd. Bauru: EDUSC, 2002. 
SARTI, Cynthia Andersen. A família 
como espelho: um estudo sobre a 
moral dos pobres. 4ºEd. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

Componente Curricular 

Ciência Política 

Referências Básicas: 
COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e 
Sociedade no Brasil: ensaios sobre 
idéias e formas. Oficina Livros,1990. 
FRIGOTTO, Gaudêncio et GENTILI 
Pablo. A Cidadania Negada.Cortez, 
2001. 
REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM POLÍTICA SOCIAL. 
Ser Social 5.UNB.1999. 
FEURY, Sonia. Estado sem Cidadãos. 
Fiocruz,1994. 
TOURANE, Alain. Igualdade e 
Diversidade. EDUSC,1997. 
 
Referências Complementares: 
LIPIETZ, ª Miragens e milagres. 
Nobel,1988. 
REVISTA SERVIÇO SOCIAL E 
SOCIEDADE NO.43.Cortez,1996. 
DEMO, Pedro. Pobreza Política. 
Autores Associados, 1996. 

Referências Básicas: 
FILOMENO, José Geraldo Brito. Teoria 
Geral do Estado e Ciência Política. 
2ªEd. Rio de Janeiro: Forense, 1997.  
MAQUIAVEL, Niccoló. Ciência Política: 
uma introdução. São Paulo: Atlas, 2004. 
WEBER, Max. Ciência e Política: duas 
vocações. São Paulo: Cultrix, 1998. 
 
Referências Complementares: 
CARDOSO, Fernando Henrique. O 
Modelo Político Brasileiro e outros 
ensaios. São Paulo: Bertrand, 1993. 
OLIVEIRA, Charles Soares De. A 
Representação Política ao longo da 
história. Brasília/Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras: Gráfica 
Positiva, 2000. 



 

 

Componente Curricular 

Política Social I 

Referências Básicas: 
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 
10ª ed. Malheiros Editores, 2003. 
BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 
2ª ed. Malheiros Editores, 2003.  
CANOY, Martin. Estado e Teoria 
Política. Papirus, 1998. 
DOWBOR, Ladislau. O que é Poder 
Local. Brasiliense, 1994. 
LAFFER, Celso. Reconstrução dos 
Direitos Humanos. Cia. das Letras, 
1988. 
 
Referências Complementares: 
ANDRADE, Regis Castro. Política Social 
e normalização no Brasil. In: América-
Latina: Novas Estratégias de Dominação. 
Vozes, 1980. 
DURHAM, Eunice Ribeiro. Movimentos 
Sociais: a Construção da Ciadadania. 
In: Novos Estudos. CEBRAP, 1984. 
DURKHEIM, Eunice. A Divisão do 
Trabalho Social.  Presença, 1977. 

Referências Básicas: 
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI 
Ivanete. Política Social: fundamentos e 
história. 4ªEd. São Paulo: Cortez, 2008. 
BRAVO, Maria Inês Souza; PEREIRA, 
Potyara Amazoneida Pereira (orgs). 
Política social e democracia. 2ªEd. São 
Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 
2002. 
NETTO, José Paulo. Capitalismo 
Monopolista e Serviço Social. 6ªEd. 
São Paulo: Cortez, 2007. 
 
Referências Complementares: 
BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em 
Contra-reforma: desestruturação do 
Estado e perda de direitos. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
PEREIRA, Potyara A P. Necessidades 
Humanas: Subsídios a Critica dos 
Mínimos Sociais. 2ªEd. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

Componente Curricular 

Pesquisa em Serviço Social II 

Referências Básicas: 
BARROS, Aidi. Projeto de pesquisa 
Propriedades Metodológicas. Vozes, 
2003.  
DEMO, Pedro. Introdução à 
Metodologia da Ciência. Atlas, 1983. 
_____. Metodologia Cientifica em 
Ciências Sociais. Atlas, 1995. 
 
Referências Complementares: 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais. Cortez, 
2003. 
COSTA, Marco Antônio F. De. 
Metodologia da Pesquisa Cientifica. 
Conceitos e Técnicas. Interciências, 
2001. 

Referências Básicas: 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. 
Pesquisa Social: teoria, método e 
criatividade. 25ªEd. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2007. 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e 
Técnicas de Pesquisa Social. 5ªEd. 
São Paulo: Atlas, 1999. 
GASKELL, George; BAUER, Martins. 
Pesquisa Qualitativa, contexto, 
imagem e som: o manual prático. 7ªEd. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2008. 
 
Referências Complementares: 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria 
de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. 6ªEd. São 



 

 

Demo, Pedro. Pesquisa principio 
Científico e Educativo. Cortez, 2002. 
PADUA, Elisabete M. M. Metodologia da 
Pesquisa – Abordagem Teórica-
Prática. Papirus. 2000. 

Paulo: Atlas, 2009. 
FAZENDA, Ivani. Metodologia da 
Pesquisa Educacional. 11ªEd. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2008. 

Componente Curricular 

Trabalho e Sociabilidade 

Referências Básicas: 
IAMOTTO, Marilda V. Trabalho e 
Individuo Social . Um Estudo Sobre a 
Condição Operária na Agroindústria 
Canavieira Paulista. Cortez. 2001 
LUKACS, G. As bases Ontológicas da 
Atividade Humana. Cadernos do 
Núcleo de Estudos e 
Aprofundamentos Markista. Puc  1997 
MARK Karl. O capital. Civilização 
Brasileira. 2001 
________. O Capital Resultado do 
processo de Produção Imediata. 
Moraes 1969 
VAZQUEZ, Adolfo. Filosofia da Práxis. 
Paz e Terra, 1990. 
 
Referências Complementares: 
FREDERICO, Celso. O jovem Marx: As 
origens da Ontologia do Ser Social. 
Cortez. 1995. 
MARX, Karl. Manuscritos Econômicos 
e Filosóficos. Avante. 1993. 
SCHAFF, Adam. O Marxismo e o 
individuo. Civilização Brasileira. 1967. 

Referências Básicas: 
ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? 
Ensaio sobre as Metamorfoses e a 
Centralidade do mundo do trabalho. 
13ªEd. São Paulo: Cortez Editora; 
Campinas/SP: Editora da Unicamp, 2008. 
ARENDT, Hannah. A condição humana. 
Trad. Roberto Raposo; Introdução de 
Celso Lafer. 10ªEd. Rio de janeiro: 
Forense Universitária, 2009. 
LESSA, Sérgio. Mundo dos homens: 
trabalho e ser social. São Paulo: 
Boitempo, 2002. 
 
Referências Complementares: 
BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital 
Monopolista. 3ªEd. São Paulo: Zahara 
Editores, 1987. 
MARX, Karl. Manuscritos Econômicos 
e Filosóficos. São Paulo: Boitempo, 
2004. 

Componente Curricular 

Capitalismo e Questão Social 

Referências Básicas: 
FIORI, José Luis. TAVARES, Maria 
Conceição. Desajuste Global e 
Modernização Conservadora. Paz e 
Terra.1993 
HARVEY, David. A Condição Pós-
Moderna. Loyola. 1993 
JAMESON, Frederic. Pós Modernismo: 
A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. 
Atica. 1996. 

Referências Básicas: 
BUSNELLO, Ronaldo. Processo de 
Produção e Regulação Social. Ijuí: 
UNIJUÍ, 2005. 
JAMESON, Frederic. Pós Modernismo: 
A lógica cultural do Capitalismo 
Tardio. São Paulo: Ática, 2002. 
PASTORINI, Alejandra. A Categoria 
“Questão Social” em Debate. São 
Paulo: Cortez, 2004. 



 

 

KURZ, R. O Colapso da Modernidade. 
Campus. 1993 
LESSA, Carlos. TAVARES M. C. 
Desajuste Global e Modernização 
Conservadora. Paz e Terra. 1993 
Referências Complementares: 
ROSANVALLON, Pierre. A Crise do 
Estado de Providência. Editorial 
Inquieto. 1984 
DINIZ, Eli. Empresário, Estado e 
Capitalismo no Brasil. Paz e Terra. 
1978 
FALEIROS, Vicente de Paula. Cidadão 
Estado e Políticas do Brasil 
Contemporâneo. UNB. 1986 

 
Referências Complementares: 
HARVEY, David. Condição Pós 
Moderna. 17ªEd. São Paulo: Editora 
Loyola, 2008. 
NETTO, José Paulo. Capitalismo 
monopolista e serviço social. São 
Paulo: Cortez, 2005. 

Componente Curricular 

Movimentos Sociais e Serviço Social 

Referências Básicas: 
MARTIN, Hans –Peter. A Armadilha da 
Globalização. Globo. 1998 
TAVARES, Maria da Conceição. Poder e 
Dinheiro. Vozes. 1997 
DEMO, Pedro. Pobreza e Politica. 
Autores Associados. 1996 
GOHN , Maria da Glória. Teoria dos 
Movimentos Sociais. Loyola. 1997 
 
Referências Complementares: 
GIDDENS, Anthony. A Terceira Via- 
Reflexões  Sobre o Impasse Politico 
Atual ao Futuro da Social Democracia. 
Record. 1999 
IANNI, Octavioi. O Colapso do 
Popularismo no Brasil. Civilização 
Brasileira. 1968 
WAINWRGHT, Hilary. Uma Resposta ao 
Neoliberalismo. Argumentos Para Uma 
Nova Esquerda. Jorge Zahar. 1998 

Referências Básicas: 
AMMANN, Safira. Ideologia do 
desenvolvimento de comunidade no 
Brasil. 10ªEd. São Paulo: Cortez, 2003. 
GOHN, Maria da Glória. Teoria dos 
Movimentos Sociais: paradigmas 
clássicos e contemporâneos. São 
Paulo: Loyola, 1997. 
_______________.História dos 
movimentos e lutas sociais. 3ªEd. São 
Paulo: Loyola, 2003. 
 
Referências Complementares: 
GIDDENS, Anthony. A Terceira Via- 
Reflexões  Sobre o Impasse Político 
Atual ao Futuro da Social Democracia. 
5ªEd. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
GOHN. Maria. Os Sem-Terra, ONGs e 
Cidadania: a sociedade civil brasileira 
na era da globalização. 3ªEd. São 
Paulo: Cortez, 2003. 

Componente Curricular 

Serviço Social e Processos de Trabalho I 

Referências Básicas: 
AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia do 
Desenvolvimento de Comunidade no 
Brasil. 9ª ed. Cortez, 1997. 

Referências Básicas: 
AMMANN Safira Bezerra: Ideologia do 

Desenvolvimento de Comunidade no Brasil. 
10ª Ed. São Paulo: Cortez, 2003.  



 

 

FALCÃO, Maria do Carmo Brandt de 
Carvalho. Serviço Social: Uma nova 
Visão Teórica.  Cortez, 1978. 
GENTILLI, Raquel. Representações e 
Práticas. Veras, 1998. 
 
Referências Complementares: 
BAPTISTA, Myriam Veras. Introdução à 
Metodologia do Planejamento Social. 
Ed. Moraes, 1981. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. 
Sociologia: Introdução à Ciência da 
Sociedade. 2ª ed. Moderna, 1997.  
SANTOS, Leila Lima. Textos de Serviço 
Social. Cortez, 1993. 
 

FALEIROS, Vicente de Paula. 
Estratégias em Serviço Social. São 
Paulo: Cortez, 2008. 
TURCK,Maria da Graça M.G. Processo 
de Trabalho do assistente social: 
Elaboração de Documentação 
implementação e aplicabilidade. 2ªEd. 
Caderno Graturck 001, 2007. 
Referências Complementares: 
CASTEL, Robert. As Metamorfose da 
Questão Social: Uma crônica do 
salário. Petrópolis/RJ: Vozes, 2003.  
GENTILLI, Raquel  de Matos Lopes. 
Representações e Práticas – 
Identidades e Processo de Trabalho 
no Serviço Social. São Paulo: Editoras 
Veras, 1998. 

Componente Curricular 

Política Social II 

Referências Básicas: 
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 
10ª ed. Malheiros Editores, 2003. 
BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 
2ª ed. Malheiros Editores, 2003.  
CANOY, Martin. Estado e Teoria 
Política. Papirus, 1998. 
DOWBOR, Ladislau. O que é Poder 
Local. Brasiliense, 1994. 
LAFFER, Celso. Reconstrução dos 
Direitos Humanos. Cia. das Letras, 
1988. 
 
Referências Complementares: 
ANDRADE, Regis Castro. Política Social 
e normalização no Brasil. In: América-
Latina: Novas Estratégias de Dominação. 
Vozes, 1980. 
DURHAM, Eunice Ribeiro. Movimentos 
Sociais: a Construção da Ciadadania. In: 
Novos Estudos. CEBRAP, 1984. 
DURKHEIM, Eunice. A Divisão do 
Trabalho Social.  Presença, 1977. 

Referências Básicas: 
BEHRING, Elaine; BOSCHETTI, Ivanete. 
Política Social: fundamentos e 
história. 4ªEd. São Paulo: Cortez, 2008. 
PEREIRA, Potyara. Necessidades 
Humanas: subsídios à crítica dos 
mínimos sociais. 2ªEd. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
PEREIRA, Potyara; BRAVO, Maria 
(orgs.). Política Social e Democracia. 
São Paulo: Cortez, 2002. 
 
Referências Complementares: 
BEHRING, Elaine. Política Social no 
Capitalismo Tardio. 3ªEd. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política 
social. 2ªEd. São Paulo: Cortez, 2007. 

Componente Curricular 

Questão Social Regional e Serviço Social 



 

 

Referências Básicas: 
DEMO, Pedro. Charme da Educação 
Social. Autores Associados, 1998. 
DOWBOR, Ladislau. O que é Poder 
Local. Brasiliense, 1994. 
ROTTA, Edemar. A Construção do 
Desenvolvimento. Análise de um 
Modelo de Interação entre Regional e 
Global. ed. UNIJUÍ, 1999. 
BOBBIO, Norberto. Estado Governo 
Sociedade. Paz e Terra, 1990. 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e 
Serviço Social. Cortez, 1995. 
 
Referências Complementares: 
CANDAU, Vera Maria. (Org.) Rumo a 
uma Nova Didática. Vozes, 1991. 
CHAUÍ,  Marilena de Souza. Cultura e 
Democracia. O Discurso Competente e 
outras Falas. Moderna, 1980. 
IANNI, Octávio. O labirinto Latino-
Americano. Vozes, 1993. 
KARSCH, Úrsula M. Simon. O Serviço 
Social na Era dos Serviços. Cortez, 
1996. 
Yasbeck, Maria Carmelita. Classes 
subalternas e assistência Social. 
Cortez, 1993. 

Referências Básicas: 
CASTEL, Robert; WANDERLEY, Luiz 
Eduardo; BELFIORE, Mariângela.  A 
Desigualdade e a Questão Social. São 
Paulo: EDUC, 2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
KLIKSBERGERG, Bernardo. Falácias e 
Mitos do Desenvolvimento Social. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
SCHWARTZMAN, Simon.  As Causas 
da Pobreza. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2007. 
 
Referências Complementares: 
ROTTA, Edemar. A Construção do 
Desenvolvimento. Análise de um 
modelo de interação entre regional e 
global. Ijuí/RS: Editora UNIJUÍ, 1999. 
PERIN, Zeferino (Org). 
Desenvolvimento Regional: Um novo 
paradigma em construção. 
Erechim/RS: EDIFAPES, 2004. 

Componente Curricular 

Administração e Planejamento em Serviço Social 

Referências Básicas: 
BAPTISTA, Myriam Veras. Introdução à 
Metodologia do Planejamento Social. 
Moraes, 1981. 
OLIVEIRA, Heloisa Maria José de. 
Assistência Social: do Discurso do 
Estado à Prática do Serviço Social. ed. 
da UFSC, 1989. 
VIEIRA, Baldina Ottoni. Serviço Social – 
Política e Administração. Agir, 1978. 
 
Referências Complementares: 
BARBOSA, Mário de. Planejamento e 
Serviço Social.  Cortez, 1980. 
BIERRENBACH, Maria Ingnês R. S. 

Referências Básicas: 
BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento 
Social: Intencionalidade e 
instrumentação. São Paulo: 
Veras/Lisboa: CPHITS, 2000.  
CHIAVENATO, Idalberto. 
Empreendedorismo dando asas ao 
espírito empreendedor. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
HULBORN, Gilberto; LACOMBE, 
Francisco. Administração: princípios 
tendências. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
Referências Complementares: 
RAMOS, Marília Patta; WITTMANN, 



 

 

Política e Planejamento Social. Cortez, 
1981. 
CARVALHO, Horácio de Martins de. 
Introdução a Teoria do Planejamento. 
Brasileira, 1976. 
SOUZA, Maria Luiza. Serviço Social e 
Instituição. A Questão da Participação. 
Cortez, 1982. 

Milton Luiz (orgs). Desenvolvimento 
Regional: capital social, redes e 
planejamento. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2004. 
GANDIN, Danilo. A prática do 
planejamento participativo. 16ªEd. 
Petrópolis: Vozes, 2009. 

Componente Curricular 

Seminário de Prática Social I 

Referências Básicas: 
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao 
Trabalho: Ensaio  sobre as 
metamorfose e a Centralidade no 
Mundo do Trabalho. UNICAMP. 1995 
CARDOSO, Franci. A categoria 
Processo de Trabalho e o Trabalho do 
Assistente Social. Cortez. 1998 

FALEIROS, Vicente de P. 
Estratégias em Serviço Social. 

Cortez 1997 
 
Referências Complementares: 
BARDAVID, S. Serviço Social. Tipologia 
de Diagnóstico. Cortez, s.d 
SILVA, Jaqueline. Educação Processo 
de Trabalho e Serviço Social. Da Casa. 
1997 
 

Referências Básicas: 
BRASIL. Lei Nº11788/08: dispõe sobre o 
estágio de estudantes e dá outras 
providências. Brasília, 2008. 
CFESS – Conselho Federal Serviço 
Social. Resolução 533/08: dispõe sobre 
a regulamentação da supervisão direta 
de estágio no Serviço Social. Brasília, 
2008. 
LEWGOY, Alzira Maria Baptista. 
Supervisão de estágio em Serviço 
Social: desafios para a formação e 
exercício profissional. São Paulo: 
Cortez, 2009. 
 
Referências Complementares: 
FEMA. Regulamento de Estágio 
Supervisionado do Curso de Serviço 
Social. Santa Rosa, 2009. 
FALEIROS, Vicente de Paula. 
Estratégias em Serviço Social. 8ªEd. 
São Paulo: Cortez, 2008. 

Componente Curricular 

Estágio Supervisionado I 

Referências Básicas: 

Referências Complementares: 

Referências Básicas: 

Referências Complementares: 

Componente Curricular 

Política de Seguridade Social 

Referências Básicas: 
BRAGA, J.C.S.;  Paula, S. G. Saúde e 

Referências Básicas: 
BALERA, Wagner. Sistema de 



 

 

Previdência. Hucitec, 1986. 
CARVALHO, Antônio Ivo. Conselhos de 
Saúde no Brasil. Participação Cidadã.  
FASE  IBAM, 1995. 
CARVALHO, Guido I. e SANTOS, Lenir. 
Sistema Único de Saúde.  Hucitec, 
1992. 
DEMO, Pedro. Participação é 
conquista. Livraria Duas Cidades, 1979. 
LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – LOAS 
SOUZA SANTOS, Boaventura. Pela Mão 
de Alice. Cortez, 2000. 
 
Referências Complementares: 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA / 
GOVERNO FEDERAL 
FLEURY, Sônia. Participação Popular: 
Uma Prioridade a Ser Repensada. Radis, 
1988. 
LEITE, Márcia S. P. Políticas Sociais e 
cidadania. Pnysis, 1997.  
REVISTA DE SAÚDE COLETIVA. (S.I.) 
V.1, 1991. 
LOBO, Thereza. Descentralização: Uma 
Alternativa de Mudança. Revista 
Administração Pública. C. 1988. 

Seguridade Social. 5ªEd. São Paulo: 
LTr, 2009.  
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da 
Seguridade Social. 27ªEd. São Paulo: 
Atlas, 2009.  
NEVES, Gustavo Bregalda. Seguridade 
Social I. São Paulo: Editora Saraiva, 
2009.   
 
Referências Complementares: 
OLIVEIRA, Fátima Bayma; KASZNAR, 
Istvan Karoly. Saúde, Previdência e 
Assistência Social. 1ªEd. São Paulo: 
Editora Prentice Hall, 2007.  
SAVARIS, Jose Antônio; VAZ,  Paulo 
Afonso Brum. Direito da previdência e 
Assistência Social. São Paulo: Editora 
Conceito Editorial, 2009. 

Componente Curricular 

Gestão Social I 

Referências Básicas: 
BAPTISTA, Mirian Veras. Planejamento 
Social: Intencionalidade e 
Instrumentalização. Veras. 1998 
COHEN, E.& FRANCO, R. Avaliação de 
projetos Sociais. Vozes. 1994 
RICO, Elizabeth de Melo e 
DEGENSZAJN, Raquel Raichellis. 
Gestão Social: Uma Questão em 
Debate. EDUC. 1999 
SILVA. Maria Ozanira. Avaliação de 
Políticas e Programas Sociais. Veras. 
2000 
IPEA, Manual de Elaboração e Análise 
de Projetos Sociais. S. ed. S.d. 
 

Referências Básicas: 
BAPTISTA, Mirian Veras. Planejamento 
Social: Intencionalidade e 
Instrumentalização. São Paulo: Editora 
Veras, 2000. 
RICO, Elizabeth de Melo; DEGENSZAJN, 
Raquel Raichellis. Gestão Social: Uma 
Questão em Debate. São Paulo: EDUC, 
1999. 
SILVA. Maria Ozanira. Avaliação de Políticas e 
Programas Sociais. São Paulo: Editora Veras, 
2000. 

 
Referências Complementares: 
BARREIRA, Maria c R. Avaliação 
Participativa de Programas Sociais. São 
Paulo: Editora Veras, 2000. 
BRIGUENTI, Agenor. Metodologia para um 



 

 

Referências Complementares: 
BARREIRA, Maria c R. Avaliação 
Participativa de Programas Sociais. 
Veras s.d. 
BRIGUENTI, Agenor. Metodologia Para 
um Processo de Planejamento 
Participativo. Paulinas. 1988. 
FERREIRA, Francisco W. Planejamento 
Sim e Não. Paz e Terra. 1992 

processo de Planejamento Participativo. 
São Paulo: Paulinas, 1988. 

Componente Curricular 

Estratégias Operacionais no Serviço Social 

Referências Básicas: 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e 
Serviço Social. Cortez . 1995 
SPOSATI, Aldaisa. Vida Urbana e 
Gestão de Pobreza. Cortez. 1988 
YASBECK. Maria Carmelita. Classes 
Subalternas e Assistência Social. 
Cortez. 1993. 
MOTA, Ana Elizabete. O Feitiço da 
Ajuda. Cortez. 1987 
 
Referências Complementares: 
GENTILLI, Raquel. Representações e 
Práticas. Identidade e Processos de 
Trabalho no Serviço Social. Veras. 
1998 
DEMO, Pedro. Pobreza Política. Autores 
Associados. 1996. 
D`INCAO, Maria Ângela. (org) Mudanças 
Sociais: Após a Reconceituação. Cortez 
. 2001. 

Referências Básicas: 
ABREU, Marina Maciel. Serviço Social e 
a Organização da Cultura: perfis 
pedagógicos da prática profissional. 
São Paulo: Cortez, 2002.    
MOTA, Ana Elizabete. O Feitiço da 
Ajuda. 5ªEd. São Paulo: Cortez, 2008. 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e 
Serviço Social. 4ªEd. São Paulo: Cortez, 
2007. 
 
Referências Complementares: 
DEMO, Pedro. Pobreza Política. 
Campinas/SP: Autores Associados, 2006. 
YAZBEK. Maria Carmelita. Classes 
Subalternas e Assistência Social. 
5ºEd. São Paulo: Cortez, 2006. 

Componente Curricular 

Psicologia do Desenvolvimento 

Referências Básicas: 
ABERTURI, Arminda. Adolescência 
normal. Nova Fronteira, 1998 
ANDRADE, José E. Conselhos 
Tutelares: sem ou cem caminhos. 
Cortez. (s.d). 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, 1993. 
ERIKSON, Erick. Infância e 
Adolescência. Vozes. 1997. 

Referências Básicas: 
CALLIGARIS, Contardo. Adolescência. São 
Paulo: Editora da Folha de São Paulo, 2007. 
DAVIDOFF, Linda L. Introdução a 
Psicologia. 3ªEd. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2001. 

PAPALIA, D. E.,OLDF,S. W.; 
FÉLDMAN.R. S. Psicologia do 
Desenvolvimento. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2006. 



 

 

TOURAINE, Alain. Poderemos viver 
juntos? Iguais e diferentes. Vozes. 
1998. 
 
Referências Complementares: 
CARVALHO, Maria.C.B. Família 
Contemporânea em Debate. Cortez. 
1997. 
LEVISKI, David Leo et al. Adolescência 
e Violência. Artes Médicas, 1997. 
DIMESNTEIN, Gilberto. O cidadão e o 
papel: a infância, a adolescência e os 
direitos humanos no Brasil. Ática 1994.  

 
Referências Complementares: 
CRESS – Conselho Regional de Serviço 
Social. Coletânia de Leis (ECA - Estatuto da 
Criança e do Adolescente e Estatuto do 
Idoso). Porto Alegre: CRESS, 2005. 

ERIKSON, Erick. Infância e 
Adolescência. Petrópolis/RJ: Vozes, 
1997. 

Componente Curricular 

Seminário de Prática Social II 

Referências Básicas: 
ARIES, Phillipe. História Social da 
Infância e da Família. Guanabara. 1981. 
CARVALHO, Maria C. B. Família 
Contemporânea em Debate. Cortez. 
1997. 
DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de 
papel: A Infância, a Adolescência e os 
Direitos Humanos no Brasil. Atica. 1994 
GROISMANN, Moisés. A Família é 
Deus. Eldorado. 2000. 
LEVISKI, David Léo. Adolescência e 
Violência. Artes Médicas. 1997 
Referências Complementares: 
ANDRADE, José E. Conselhos 
Tutelares: Sem ou Cem caminhos. 
Cortez, s.d. 
ARENDT, Hannah. A Condição 
Humana. Forense. 1989 
CORREIA, Darcísio. A Construção da 
Cidadania: Reflexões Históricas 
Políticas. Unijui. 2000 
 

Referências Básicas: 
CFESS – Conselho Federal de Serviço 
Social. O Estudo Social em Perícias, 
Laudos e Pareces Técnicos: 
contribuição ao debate no Judiciário, 
Penitenciário e na Previdência Social. 
8ªEd. São Paulo: Cortez, 2008.  
FREIRE, Lúcia M. B.; FREIRE, Silene de 
Moraes; CASTRO, Alba Tereza Barroso 
de (orgs). Serviço Social, política social 
e trabalho: desafios e perspectivas para 
o século XXI. 2ªEd. São Paulo: Cortez, 
2008. 
GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade 
do Serviço Social. 7ªEd.  São Paulo: 
Cortez, 2009. 
 
Referências Complementares: 
PEREIRA, Potyara A P. Necessidades 
Humanas: Subsídios a Critica dos 
Mínimos Sociais. 2ªEd. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
SOUZA, Maria Luíza. Serviço social e 
Instituição. São Paulo: Cortez, 2003. 

Componente Curricular 

Estágio Supervisionado II 

Referências Básicas: Referências Básicas: 



 

 

Referências Complementares: Referências Complementares: 

Componente Curricular 

Tópicos Especiais de Políticas Sociais 

Referências Básicas: 
COLETÂNEA DE LEGILAÇÃO DO SUS. 
Descentralizando e Democratizando o 
Conhecimento. MS/ CES/ 
FAMURGS/ASSEDISA. Nova Prova, 
1990. 
FORATTINI, O. P. Epidemiologia Geral. 
Edgar Blucher Ltda, 1976. 
VICTORA C.G., BARROS F.C. e 
VAUGHAN  J.P. Epidemiologia da 
Desigualdade.  Hucitec, 1989. 
DUCAN B.B., SCHIMIDT M.I. e GIULIANI. 
Medicina Ambulatorial. Artes Médicas, 
1996. 
FOUCAULT,  Michel.  Microfísica do 
Poder. Graal, 1996. 
 
Referências Complementares: 
DONZELOT, Jacques. A polícia das 
famílias. Gral, 1980. 
DURKHEIM, E. O Suicídio. Lisboa. 
Editorial Presença, 1973. 
MOSQUERA, Juan. Educação para 
Saúde: Desafio para a Sociedade em 
Mudança. D.C. Luzzato Editores Ltda, 
1984. 
VIEIRA, Evaldo. Democracia e Política 
Social. Cortez Coleção Polêmica do 
Nosso Tempo. 1992. 

Referências Básicas: 
BOSCHETTI, Ivanete, et.al. Política 
Social no capitalismo: Tendências 
contemporâneas. São Paulo: Cortez, 
2008. 
VIEIRA, Evaldo. Democracia e Política 
Social. 2ªEd. São Paulo: Cortez, 2002. 
FAZENDA, Ivani. O que é 
interdisciplinaridade? São Paulo: 
Cortez, 2008. 
 
Referências Complementares: 
COUTO, Berenice Rojas. O Direito 
Social e a assistência social na 
sociedade brasileira: uma equação 
possível? 3ªEd. São Paulo: Cortez, 
2008. 
RICO, Elizabeth de Melo; DEGENSZAJN, 
Raquel Raichellis. Gestão Social: Uma 
Questão em Debate. São Paulo: EDUC, 
1999. 

Componente Curricular 

Gestão Social II 

Referências Básicas: 
Referências Complementares: 

Referências Básicas: 
MENDES, Jussara Maria Rosa; PRATES, 
Jane Cruz; AGUINSKY, Beatriz Gershenson.  
O Sistema Único de Assistência Social: as 
contribuições à fundamentação e os 
desafios à implantação. Porto Alegre: 
Edipucrs, 2009. 

FALEIROS, Vicente de Paula. 
Estratégias em Serviço Social. São 
Paulo: Cortez, 2008. 



 

 

PEREIRA, Potyara. A assistência social 
na perspectiva de direitos: critica aos 
padrões dominantes de proteção aos 
pobres no Brasil. Brasília: Thesaurus, 
1996. 
 
Referências Complementares: 
BRASIL. Constituição da República 
Federativa. Brasília, 1988 
_______. Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome – MDS. Guia de 
Políticas e Programas do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome. Brasília: MDS, 2008. 

Componente Curricular 

Oficinas de Texto I 

Referências Básicas: 
CEGALLA, Domingos Paschoal. 
Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. Nacional 1993 
________________ABNT. Assosciação 
Brasileira de Normas Técnicas 
INFANTE. Ulisses. Curso de Gramática 
Aplicada a Textos. Scipione. 1998. 
FERREIRA, Aurélio Buarque. Dicionário 
da Língua Portuguesa. Nova Fronteira. 
2000 
LAPA, M. Rodrigues.  Estilística da 
Língua Portuguesa. Martins Fonte. 1998 
 
Referências Complementares: 
Instituto Antônio HOUAISS. Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa. 
Objetiva. 2001 
MESQUITA, Roberto Melo. MARTOS, 
Cloder Rivas. Gramática Pedagógica. 
Saraiva. 1999. 

Referências Básicas: 
CEGALLA, Domingos Paschoal. 
Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. Nacional 2008. 
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: 
curso prático de leitura e redação. São 
Paulo: Scipione, 1998. 
MARTINS, Dileta da Silveira; 
ZILBERKNOP, LÚBIA. Português 
instrumental: de acordo com as atuais 
normas da ABNT. 28ªEd. Porto Alegre: 
Atlas, 2009.    
         
Referências Complementares: 
ABREU, Antônio Suarez. Curso de 
redação. São Paulo: Ática, 2002. 
FAVERO, Leonor. Coesão e Coerência 
textuais. 11ªEd. São Paulo: Ática, 2009. 

Componente Curricular 

Elaboração de Trabalhos de Monográficos 

Referências Básicas: 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar 
projetos de pesquisa. Atlas. 2002 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais. Cortez. 

Referências Básicas: 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e 



 

 

2003 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer 
uma monografia. Martins Fonte. 2003 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 
Perspectiva. 2003 
CERVO, Amado Luiz & BERVIAN, Pedro 
Alcino. Metodologia Científica: para uso 
dos estudantes universitários: Makron 
Books, 1996. 
BARROS, Aidil de Jesus Paes de. 
Projeto de Pesquisa: Propostas 
Metodológicas. 11. ed. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2000. 101p. 
 
Referências Complementares: 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de 
(org). Construindo o saber: metodologia 
científica: fundamentos e técnicas. 10. 
ed. Campinas: Papirus, 2000. 175p. 
MARCONI, Marina de Andrade. 
Metodologia Científica. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 289p.  

Técnicas de Pesquisa Social. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org); 
DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, 
Romeu. Pesquisa Social: Teoria, 
método e criatividade. 25ªEd. 
Petrópolis/RJ : Vozes, 2007. 
 
Referências Complementares: 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de 
(org). Construindo o saber: metodologia 
científica: fundamentos e técnicas. 14ªEd. 
Campinas: Papirus, 2003. 

MAZZARDO, Fátima; ZAMBONI, Dagmar 
Leila. Normas para elaboração de 
trabalhos científicos. Santa Rosa: 
FEMA, 2008. 

Componente Curricular 

Seminário de Prática Social III 

Referências Básicas: 
AREND, Hannah.A condição Humana. 
Forense, 1989. 
CATANI,Antonio D. Trabalho e 
autonomia.Vozes,1996. 
CORREA, Darcisio. A Construção da 
Cidadania: reflexões histórico 
políticas.UNIJUI.2000. 
MINUCHIM,S. Famílias Funcionamento 
e tratamento.Artes Médicas,1982. 
RIBEIRO, I. RIBEIRO,ª.(Orgs.) Família e 
processos contemporâneos: inovações 
na sociedade Brasileira. Loyola,1995. 
 
Referências Complementares: 
MINUCHIN, Salvador et 
FISHAMANh.Charles. Capitalismo e 
Questão Social. Armed, 2003. 
REVISTA SERVIÇO SOCIAL E 
SOCIEDADE, N º 67. 
VELHO,Gilberto. Individualismo e 

Referências Básicas: 
GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade 
do Serviço Social. 7ªed. São Paulo: 
Cortez, 2009. 
IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social 
na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 16ªEd. São 
Paulo: Cortez, 2009. 
TURK, Maria da Graça Maurer Gomes. 
Rede Interna e Rede Social: o desafio 
permanente na teia das relações 
sociais. 2ªEd. Porto Alegre: Tomo 
Editorial, 2002. 
 
 
Referências Complementares: 
BONETTI,  Dilséa A. ; SILVA, Marlise 
vinagre (Orgs) Serviço Social e Ética: 
Convite a uma práxis. 9ªEd. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
YAZBEK, Maria C. Classes subalternas 



 

 

Cultura. Zahar. 1987.  e assistência social. São Paulo: Cortez, 
1993. 

Componente Curricular 

Estágio Supervisionado III 

Referências Básicas: 

Referências Complementares: 

Referências Básicas: 

Referências Complementares: 

Componente Curricular 

Língua Espanhola 

Referências Básicas: 
Becker, Idel. Manual de Espanol. 
Saraiva. 1996 
Auralog Espanha-CD de inst.-Tell Me 
More. Nova fronteira. 2000 
FERNANDEZ, Garcia. Espanhol 2000. 
EDIPUC. 2000 
SOUZA, J. de Oliveira. Espanhol para 
Brasilenos. FTD. 1997 
GARCIA, Maria de Los Angeles J. 
HERNANDES, Josephine S. Espanol sin 
Fronteiras. Scipione. 1998. 
 
Referências Complementares: 
ALVES, Nari M. MELLO Angélica. 
Mucho. Moderna . 1999 
ROMANOS & JACIRA. Expansion. FTD. 
2000 

Referências Básicas: 
ALVES, Adda-Nari M.; MELLO, Angélica. 
Mucho. 2ªEd. São Paulo: Moderna, 
2004. 
BRUNO, Fátima Cabral; MENDOZA, 
Maria Angélica. Hacia el Español. 6ªEd. 
São Paulo: Saraiva, 2004. 
GARCÍA, Maria De Los Ángeles; 
HERNÁNDEZ, Josephine Sánchez. 
Español sin Fronteras. Buenos Aires: 
Scipione, 2003. 
 
Referências Complementares: 
DIAZ, Miguel; TALAVERA, García. 
Dicionário Santillana para estudantes: 
Espanhol-Português, Português-
Espanhol. São Paulo: Editora Moderna, 
2003. 
MILANI, Esther Maria. Gramática de 
Espanhol para Brasileiros. 2ªEd. São 
Paulo: Saraiva, 2000. 

Componente Curricular 

Informática 

Referências Básicas: 
Microsoft Microsoft 
Word./MICROSOFT.1994 
Microsoft. Guia do 
Usuário./WINDOWS.1994 
DENEGA, Marcos. Como Pesquisar na 
Internet. 1998 
LAPPONI, Juan. Excel e Cálculos 
Financeiros. 1999 

Referências Básicas: 
CARNEVALLI, Adriana A.; ARROYO, 
Giseli Magalhães. Power point XP. 1ªEd. 
Campinas: Komedi, 2004. 
CARNEVALLI, Adriana A.; ARROYO, 
Giseli Magalhães. Windows XP. 1ªEd. 
Campinas: Komedi, 2004.  
CARNEVALLI, Adriana A.; ARROYO, 
Giseli Magalhães. Word XP. 1ªEd. 



 

 

 
Referências Complementares: 
Apostilas. Curso Básico do Excel 97. 
FEMA. 2001 
Apostilas. Curso Prático de Access 9.7. 
FEMA. 2002 
Apostilas. Excel 5 passos a Passos. 
Marron \books . 1994 
 

Campinas: Komedi, 2004. 
 
Referências Complementares: 
CARNEVALLI, Adriana A.; ARROYO, 
Giseli Magalhães. Excel XP. 1ªEd. 
Campinas: Komedi, 2004.  
SANTOS, José Carlos Barbosa dos; 
CAPRON, H. L.. Introdução à 
informática. 1ªEd. São Paulo: Pearson, 
2004. 

Componente Curricular 

Oficina de Texto II 

Referências Básicas: 
CEGALLA, Domingos Paschoal. 
Gramática da Língua Portuguesa. 
Nacional 1993 
_____________ABNT. Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
_____________NORMA 01/ C FEMA- 
Santa Rosa. 2001 
CUNHA, Celso. CINTRA, Lindley. Nova 
Gramática do Português 
Contemporâneo. Nova Fronteira. 2001 
NADÓLSKIS, Hêndricas. Comunicação 
redacional atualizada. 10 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004.  
 
Referências Complementares: 
Instituto Antônio HOUAISS. Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa. 
Objetiva. 2001 
MESQUITA, Roberto Melo. MARTOS, 
Cloder Rivas. Gramática Pedagógica. 
Saraiva. 1999. 

Referências Básicas: 
CEGALLA, Domingos Paschoal. 
Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. São Paulo: Companhia 
Editorial Nacional, 2008. 
SANTOS, Volnyr. Português na 
Corrrespondência. 4ªEd. Porto Alegre: 
Editora Sagra, 1992. 
MACHADO, Anna Racher (Coord.); 
LOUSADA, Eliane; TARDELLI, Lília 
Santos Abreu. Resenha. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2004. 
 
Referências Complementares: 
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