
























U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O R E C Ô N C A VO D A B A H I A
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
NÚCLEO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
- PROJETO PEDAGÓGICO -

Processo nº Fls.

Rubrica:

13

Introdução aos
     Estudos
  Acadêmicos 

(68 horas)

Economia
(68 horas)

Ciência
Política

(68 horas)

Metodologia da
pesquisa em

Serviço Social
(68 horas)

Oficina
Instrumental

Técnico-
operativo I
(34 horas)

Oficina
Instrumental

Técnico-
operativo II
(34 horas)

Projeto de
Conclusão de

Curso
34 horas

Trabalho de Conclusão
de Curso

(102 horas

 Oficina de
    Textos
(68 horas)

Fundamentos
Históricos e

Teórico-
Metodológicos

do Serviço
Social I

(68 horas)

Fundamentos
Históricos e

Teórico-
Metodológicos

do Serviço
Social II

(68 horas)

Fundamentos
Históricos e

Teórico-
Metodológicos

do Serviço
Social III

(68 horas)

Optativa II
(34 horas)

Cidadania e
Legislação

Social
(68 horas)

Optativa III
(68 horas)

Optativa V
(68 horas)

Antropologia
(68 horas)

Serviço Social,
Trabalho e

Questão Social
(85 horas)

Processos de
Trabalho e

Serviço
Social I

(68 horas)

Processos de
Trabalho e

Serviço
Social II

(68 horas)

Política Social I
(85 horas)

Política Social II
(68 horas)

Formulação,
Implementação e

Avaliação de
Políticas

Sociais( 68
horas)

Optativa VI
(34 horas)

Fundamentos de
Filosofia

(68 horas)

Teoria
Social I

(85 horas)

Teoria
Social II

(68 horas)

Optativa I
(68 horas)

Teoria Social
III

(85 horas)

Administração e
Planejamento

(68 horas)

Optativa IV
(68 horas)

Formação do
Brasil

Contemporâneo
(68 horas)

Psicologia
(68 horas)

Oficina de
Informática
(68 horas)

Ética
Profissional
(68 horas)

Pesquisa
Social I: métodos

quantitativos
(68 horas).

Pesquisa Social
II: métodos
qualitativos
(68 horas)

Seminário
Temático

O profissional do
serviço social

(34 horas)

Estagio
supervisionado I

(136 horas)

Estagio
supervisionado

II
(120 horas)

Estagio
supervisionado

III
(136 horas)

374HORAS 374HORAS 340HORAS 340HORAS 442HORAS 426HORAS 374HORAS 204HORAS
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DISCIPLINAS OPTATIVAS

Administração e Políticas Públicas (68 horas)
Antropologia Afro Americana (68 horas)
Antropologia Urbana (68 horas)
Comunicação nos Movimentos Sociais (68 horas)
Cotidiano da Prática profissional (68 horas)
Desenvolvimento de Comunidade (68 horas)
Direitos Humanos (68 horas)
Educação e Espaço Não Formais de Aprendizagem (68 horas)
Educação e Movimentos Populares (68 horas)
Ética (68 horas)
Estrutura social e divisão de classe no Brasil (68 horas)
Filosofia Política (68 horas)
Gerontologia (68 horas)
Gestão Social (68 horas)
Historia da Bahia II (68 horas)
Infância, Adolescência e Cidadania (68 horas)
Movimentos Sociais e Cidadania (68 horas)
Política Brasileira Contemporânea (68 horas)
Psicologia e Comunidade (68 horas)
Serviço Social e Família (68 horas)
Serviço Social nos Estudos Culturais (68 horas)
Serviços Social e Movimentos Sociais (68 horas)
Sociologia da Educação (68 horas)
Sociologia do Desenvolvimento (68 horas)
Sociologia do Trabalho (68 horas)
Sociologia Rural (68 horas)
Teoria da Comunicação (68 horas)
Teoria da Marginalidade (68 horas)
Teorias da Globalização (68 horas)
Teoria do Estado (68 horas)
Tópicos em Educação e Saúde (68 horas)
Tópicos em Política de Saúde (68 horas)
Tópicos em Programas Sociais (68 horas)
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Quadro de Componentes Curriculares - Centro de Ciências da Saúde - CCS

Código Nome Função Módulo Seme
stre

Carga Horária Total/ Pré-Requisitos

T P E Total semana
Psicologia Básica 50 alunos 2º 68 68 04

Quadro de Componentes Curriculares - Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL

Código Nome Função Módulo Seme
stre

Carga Horária Total/ Pré-Requisitos

T P E Total semana

Introdução aos Estudos Acadêmicos Básica 50 alunos 1º 68 68 04

Oficina de Textos Básica 50 alunos 1º 68 68 04

Antropologia Básica 50 alunos 1º 68 68 04

Fundamentos de Filosofia Básica 50 alunos 1º 68 68 04

Formação do Brasil Contemporâneo Básica 50 alunos 1º 68 68 04

Seminário Temático: O Profissional do
Serviço Social

Profissional 50 alunos 1º 34 34 02

Fundamentos Históricos e Teórico-
Metodológicos do Serviço Social I

Profissional 50 alunos 2º 68 68 04

Economia Básica 50 alunos 2º 68 68 02

Serviço Social, Trabalho e Questão Social Básica 50 alunos 2º 85 85 05

Teoria Social I Básica 50 alunos 2º 85 85 05

Ciência Política Básica 50 alunos 3º 68 68 04

Fundamentos Históricos e Teórico-
Metodológicos do Serviço Social II

Profissional 50 alunos 3º 68 68 04 Fundamentos
Históricos e Teórico-
Metodológicos do
Serviço Social I
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ELENCODOSCOMPONENTESCURRICULARES
Integralizaçãopor Semestres

Formulário
Nº09C

DISCIPLINA CARGA
HORÁRI
A

Horas/
semana

NATUREZA PRÉ‐REQUISITO

1ºSEMESTRE
Introdução aos Estudos Acadêmicos 68 horas 04 Obrigatória
Antropologia 68 horas 04 Obrigatória
Fundamentos de Filosofia 68 horas 04 Obrigatória
Formação do Brasil Contemporâneo 68 horas 04 Obrigatória
Seminário Temático: O Profissional de Serviço Social 34 horas 02 Obrigatória
Oficina de Textos 68 horas 04 Obrigatória

Total 374 horas 22
2º SEMESTRE

Teoria Social I 85 horas 05 Obrigatória
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social I 68 horas 04 Obrigatória
Serviço Social, Trabalho e Questão Social 85 horas 05 Obrigatória
Psicologia 68 horas 04 Obrigatória
Economia 68 horas 04 Obrigatória

Total 374 horas 22
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Nome e código do componente curricular:
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ACADEMICOS

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 HORAS

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
BÁSICA

Natureza:
OBRIGATÓRIA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
O conhecimento como prática. O conhecimento científico, o filosófico e o senso comum. Demarcação entre
ciência e filosofia. Neutralidade. Subjetividade e Ideologia. O problema como ponto de partida do
conhecimento. Problema e hipótese. Variáveis, indicadores e índices. A lógica da pesquisa.

Bibliografia:
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2007.
LUBISCO, N. MM e VIEIRA, S.C. Manual de estilo acadêmico. Salvador: EDUFBA, 2005
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação á pesquisa. Petrópolis:
Vozes, 2006
SALOMON, D. Como fazer uma Monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
SARTORI, G. A política. Brasília: Editora UNB, 1997.

Nome e código do componente curricular:
OFICINA DE TEXTOS

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
BASICA

Natureza:
OBRIGATÓRIA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
Exercícios de leitura analítica e critica de textos. Planejamento e produção de resumos, resenhas criticas e
textos dissertativos-argumentativos.

Bibliografia:
BRETON, Philippe. A argumentação na comunicação. Lisboa: Dom Quixote, 1998.
CAMPADELLI, Samira; SOUZA, Jésus Barbosa. Produção de textos e uso da linguagem. São Paulo:
Saraiva, 1998.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Àtica, 1996.
GERALDI, João W. Linguagem e ensino: exercício de militância. São Paulo: Mercado das Letras, 1996.
VIANA, Antônio C. et al. Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Spicione, 1998.

EMENTÁRIO DECOMPONENTESCURRICULARES Formulário
Nº11
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Nome e código do componente curricular:
ÉTICA PROFISSIONAL

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
PROFISSIONAL

Natureza:
OBRIGATÓRIA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
Ética e deontologia. Ética e moral. A dimensão ético-moral na vida social e sua influencia no âmbito
profissional.

Bibliografia Básica:
BARROCO Maria Lucia Silva. Ética e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2001.
BONETTI, Dilséia Adeodata. Serviço Social e ética. São Paulo: Cortez, 1996.
KISNERMAN, Natálio. Ética para o Serviço Social. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 1991.
RIOS, Terezinha A. Ética e Competência (Questões da nossa época) Editora
Cortez, São Paulo, 2001.
TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

Bibliografia Complementar:
BRASIL, Código de ética do Assistente Social. Lei 8.662/93 de regulamentação da profissão – 3 ed.
Brasília:Conselho Federal de Serviço Social, 1997. Aprovado em 13 de março de 1993 com alterações
introduzidas pelas resoluções CFESS n. 290/94, 293/94 e 333/96.
BRITES Cristina e MIONE, Apolinário S. Ética Profissional e Práxis. CFESS. Editora Serra Dourada.
Brasília/DF, 2000.
CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 2 Petrópolis: Vozes, 2001.
SANCHEZ E Vazquez. A ética. 22ª. edição Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
TERRA, Sylvia. Ética e Instrumentos Processuais. CFESS. Editora Serra Dourada, Brasília/DF, 2000.
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Nome e código do componente curricular:
COTIDIANO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
PROFISSIONAL

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
Discutir as diferentes perspectivas que compõem a prática e atuação profissional a partir da compreensão da
categoria cotidiano.

Bibliografia Básica:
CERTEAU Michel. A invenção do cotidiano: 1. A arte do fazer. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes. 1994.
Tradução de Ephraim Ferreira Alves.
IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo.
Cortez, 1998.
LEFEBVRE, H. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1991.
MAFESOLLI, Michel. O conhecimento do Cotidiano. Veja:Lisboa, s/d,
NETTO, José Paulo e FALCÃO, M.C. Cotidiano: conhecimento e crítica. São Paulo, Cortez, 1987.

Bibliografia Complementar:
VASCONCELOS, Ana Maria de. A prática do serviço social. Cotidiano, formação e alternativas na área da
saúde. São Paulo, Cortez, 2002.
VÁZQUEZ, Adolfo Sánches Filosofia da praxis Trad. Luiz Fernando Cardoso. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1977.
KISNERMAN, Natálio. Sete estudos sobre Serviço Social. São Paulo: Cortez & Moraes Ltda., 1980
LUKACS, Georg. Introdução a uma Estética Marxista. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1978.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 16ª ed. Petrópolis:
Vozes, 2000
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Nome e código do componente curricular:
DIREITOS HUMANOS

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
BÁSICA

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
Apresentar as bases históricas conceituais e as principais tendências do debate sobre direitos humanos no
Brasil, estabelecendo inter-relação com a questão social e as possibilidades de intervenção do serviço
social.

Bibliografia Básica:
ALVES, J. A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global, São Paulo:Perspectiva/FUNAG, 1994.
ALVARENGA, L. B. F. de. Direitos Humanos, Dignidade e erradicação da pobreza, Brasília: Brasília
Jurídica, 1998;
CARDIA, N., Direitos Humanos: ausência de cidadania e exclusão moral. São Paulo: CJP.
COIMBRA, C. Operação Rio: o mito das classes perigosas: um estudo sobre a violência urbana, a mídia
impressa e os discursos de segurança pública. Rio de Janeiro: Oficina do Autor; Niterói: Intertexto, 2001.
DIMENSTEIN, G. e PINHEIRO, P. S. A democracia em pedaços: Direitos Humanos no Brasil. São Paulo,
Cia das Letras, 1996.

Bibliografia Complementar:
PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.
SANTOS, B.S. Os Caminhos o cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003.
FALEIROS, V. P. A política social do estado capitalista. São Paulo: Cortez, 2000.
VIEIRA, E. Os direitos e a política social. São Paulo: Cortez, 2004.
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Nome e código do componente curricular:
EDUCAÇÃO E ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE
APRENDIZAGEM

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
PROFISSIONAL

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
Conceito e contexto da Educação e espaços alternativos de aprendizagem. A educação não formal no
quadro da legislação brasileira. Os caminhos da educação popular. Espaços alternativos e outras
modalidades de educação. A educação formal e informal como espaço político de luta pela hegemonia.
Relação entre educação e desigualdade social. Os processos de ensino aprendizagem no nas modalidades
da educação informal.

Bibliografia

ALENCAR, C e GENTILLI, P. Educar na esperança em tempos de desencanto. Petrópolis: Vozes, 2003.
BRZEZINSKI, I. (org.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 2002.
BONETI, L. W. (org.) Educação, exclusão e cidadania. Ijuí: Unijuí, 2000.
BRANDÃO, C. R. (1986). A educação como cultura. São Paulo: Brasiliense.
GOHN, M. G. . Educação não – formal e cultura política . São Paulo: Cortez. 1999.
FREIRE, P. (1993). Política e educação. São Paulo: Cortez.. 1993.
_________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.
1997
SANTOS, B. S.A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência. SP: Cortez, 2000
SILVA. R. B. Educação Comunitária Além do Estado e do Mercado? São Paulo. Autores Associados 2003.
SIMON, O. R. (org) Educação não formal: cenários da criação. Ed. UNICAMP: Campinas. 2001.
TORRES, C. A. A política da educação não formal na América Latina. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
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Nome e código do componente curricular:
EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS POPULARES

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
BÁSICA

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
O serviço social e os princípios educativos na ação profissional. A dimensão pedagógica da prática do
serviço social. Movimentos populares e os desafios da educação popular. A interlocução entre movimentos
populares, educação e prática do serviço social. Tendências teóricas da sociologia da educação. Educação
como processo social. Educação como reflexão crítica sobre a prática educação social, definição e as
diversas esferas da educação social no Brasil e sua interlocução com o serviço social. Compreensão crítica
das propostas sócio-educativas brasileiras.

Bibliografia Básica:
CAMARDELO, Ana Maria. Estado, educação e Serviço Social: relações e mediações no cotidiano. Revista
Quadrimestral de Serviço Social. São Paulo: Cortez, n. 46, ano 15, dez.1994, p. 138-162.
CARO, Sueli e GUZZO, Raquel. Educação social e psicologia. Campinas (SP):Alínea, 2004,
CASTRO, Mônica. Retóricas da rua: educador, criança e diálogos. Petrópolis (RJ): Ministério da Cultura:
USU Ed. Universitária/Amais, 1997,
CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed, , 2000.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1994.

Bibliografia Complementar:
GENTILI, Pablo. Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis (RJ): Vozes,
1995.
GOHN, Maria da Glória. Educação Não-Formal no Brasil: anos 90. São Paulo: Cidadania/textos, n. 10,
1997.
LARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Ed. Autêntica,
2000.
ROMANS Mercè. Profissão: Educador Social. Tradução Ernani Rosa. Porto Alegre: ARTMED, 2003.
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Nome e código do componente curricular:
MOVIMENTOS SOCIAIS E CIDADANIA

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
PROFISSIONAL

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
O significado dos movimentos sociais no debate contemporâneo: o clássico movimento operário e os novos
movimentos sociais no atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas; a cultura política e as novas
representações de cidadania: direito, legitimidade e justiça.

Bibliografia Básica:
CASTORIADIS, Cornélius. A experiência do movimento operário. São Paulo: Brasiliense, 1985.
CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez Editora, 1990.
GOHN, Maria da Glória. História dos Movimentos e Lutas Sociais. São Paulo: Loyola, 1995 MATOS,
LEFORT, Claude. Pensando o político, ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1991.
PINSKY, Jorge e PINSKY, Carla. (org.) História da Cidadania. São Paulo: Contexto.2003

Bibliografia Complementar:
ARENDT, Hannah. Da Revolução. Brasília: Editora UNB/Editora Ática, 1990.
FERREIRA, Maria Inês Caetano. A ronda da pobreza: violência e morte na solidariedade. Novos Estudos
CEBRAP No. 63, julho 2002,
SCHERER-WARREN, Ilse; KRISCHKE, Paulo J. Uma revolução no cotidiano? Os novos movimentos
sociais na América do Sul. São Paulo: Brasiliense, 1987.
SOUSA SANTOS, Boaventura de. Pela mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade. São Paulo:
Cortez, 1996.
__________________________ Reconhecer para Libertar: os caminhos do cosmopolismo multicultural.
Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2003.

Nome e código do componente curricular:
POLÍTICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
BÁSICA

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
O curso estuda as transformações da sociedade brasileira na contemporaneidade. Dessa forma, aborda os
debates sobre desenvolvimento e nacionalismo na década de 50 e a instituição da cultura de massa.
Populismo e autoritarismo na década de 60. O “milagre econômico” e as experiências e práticas de
organização dos trabalhadores no campo e na cidade. Brasil pós-ditadura e a emergência de novos sujeitos
políticos e sociais.
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Nome e código do componente curricular:
PSICOLOGIA E COMUNIDADE

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
PROFISSIONAL

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
Sociedade e comunidade: diferenças conceituais. Psicologia na comunidade, psicologia da comunidade e
psicologia comunitária: aspectos históricos, fundamentos e práticas. Comunidade, subjetividade e política.
Cidadania e direitos humanos. Construção de modos de intervenção psicossocial por meio de práticas em
comunidade.

Nome e código do componente curricular:
SERVIÇO SOCIAL E FAMÍLIA

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
PROFISSIONAL

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
O serviço social e a família, o debate teórico e possibilidades de intervenção. Os novos arranjos da família
na contemporaneidade. Famílias, grupos de convívio e proteção social. A formação de redes sociais e
estratégias de sobrevivência. Redes de sociabilidade, política e cidadania

Bibliografia Básica:
ARIÈS, Philippe (org.) História da vida privada. Vols.1 a 5. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (org.). A família contemporânea em debate. São Paulo: Cortez,
2000.
LÈVI-STRAUSS, C. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis, São Paulo: Vozes/Edusp 1976.
SARTI, Cyntia. A família como espelho. São Paulo: Editoras Reunidas, 1995.
ZAMBERLAM, Cristina de Oliveira. Os novos paradigmas da Família contemporânea. Rio de Janeiro:
Renovar, 2001.

Bibliografia Complementar:
ACOSTA, Ana Rojas ; VITALE, Maria Amália Faller. (orgs). Família: Redes, Laços, e Políticas Públicas. São
Paulo: IEE/PUC, São Paulo, Cepam/CENPEC, 2003.
BAUMAN, Z.O. Amor líquido: sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2003
FÉRES-CARNEIRO, T. (org.). Família e Casal: efeitos da contemporaneidade, Rio de Janeiro, Editora PUC-
Rio, 2005.
ROUDINESCO, E. A família em desordem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
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Nome e código do componente curricular:
SERVIÇO SOCIAL NOS ESTUDOS CULTURAIS

Centro:
CAHL

Carga horária:
68 horas

Modalidade
DISCIPLINA

Função:
PROFISSIONAL

Natureza:
OPTATIVA

Pré-requisito: Módulo de alunos:
50 ALUNOS

Ementa:
Através do viés político, metodológico e interdisciplinar, forjados pelos estudos culturais, identificar e
questionar os sentidos e inter-relações de poder e dominação das práticas sociais, presentes nas
sociedades industriais contemporâneas, situando-as em relação a diferenças, diversidade, multiplicidade e
complexidade existentes no interior e entre culturas. Privilegiando temas como gênero, formas e
preferências sexual, etnia, cultura popular a disciplina deve buscar estabelecer nexos e aproximações entre
os projetos políticos e campos de saber específicos do Serviço social e dos Estudos Culturais.

Bibliografia Básica:
CEVASCO, M.E. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boi tempo Editorial, 2003.
HALL, Stuart; SOVIK, Lívia (org). Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: editora
UFMG. 2003.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). O que é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
SPINK, J, M. Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e
metodológicas. São Paulo: Cortez, 1999.

Bibliografia Complementar:
CABRAL, Muniz Sodré A. Claros e Escuros: identidade povo e mídia no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes,
1999. v. 1
G. DUBY & M. PERROT (dir.) História das mulheres no Ocidente. O século XX. Porto-São Paulo:
Afrontamento-EBRADIL.
GÓIS João Bosco Hora. Reprodução da hierarquia entre os gêneros e a preocupação com as condições de
vida das mulheres a condição feminina no Serviço Social (1939-1950). Revista Gênero, vol. 1, n. 2.
__________ Olhos e Ouvidos Públicos Para Atos (quase) Privados: a formação de uma percepção pública
da homossexualidade como doença.. Caderno Espaço Feminino, Uberlândia, v. 7, n. 7/8, p. 147-170, 2001.
MURARO Rose.Marie e A. B. Puppin. Mulher, gênero e sociedade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001.


































