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EMENTA
Os fundamentos ontológicos da dimensão ético-moral da vida social e suas implicações na ética do Serviço Social. A
construção do ethos profissional: valores e implicações no exercício profissional. Questões éticas contemporâneas e
seus fundamentos teóricos filosóficos. Ética e cidadania no Brasil. O Código de Ética na história do Serviço Social
brasileiro.

I. OBJETIVOS
Fornecer subsídios teóricos para a compreensão da Ética no contexto das transformações histórico-sociais e políticas e o
processo de construção de uma ética profissional.
Conhecer os Códigos de Ética do Serviço Social brasileiro, revelando o momento histórico em que foram elaborados.
Contribuir para a compreensão e compromisso com o projeto ético-político e profissional do Serviço Social.

II. PROGRAMA
Unidade I: O significado da Ética e o processo de construção de um ethos profissional no Serviço Social
a) – Apresentação e discussão acerca do conceito de Ética  e Moral.
1.2 – Debate teórico-filosófico clássico e atual da Ética.
1.3 – O processo de construção de um ethos profissional e suas implicações ético-politicas no trabalho social.
Unidade II: A  Trajetória Ético- Política do Serviço Social Brasileiro
2.1 – A Ética tradicional e os Códigos de Ética do Serviço Social brasileiro de 1947, 1965 e 1975.
2.2 – O processo de ruptura com a ética tradicional e o compromisso com a classe trabalhadora: o Código de 1986.
2.3 –Desafios do novo projeto ético – político e profissional e o Código de Ética de 1993.

III. METOLOGIA
Aulas expositivas e dialogadas, seminários.

IV. FORMAS DE AVALIAÇÃO
 Assiduidade e participação nas discussões em sala de aula;
 Elaboração e apresentação de trabalhos em grupo e/ou individual
 Provas de conhecimentos específicos
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