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MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

Favorecer, na perspectiva humana-cristã-católica de 

educação, o desenvolvimento sócio-psiquico-emocional-

transcendental da pessoa por meio da atividade acadêmica, 

realizada em todas as suas dimensões, que levem ao 

amadurecimento pessoal e da consciência social, em vista do 

exercício da cidadania que possibilite a participação na 

construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. 

 

 

VISÃO 

  

Atingir a excelência na qualidade de ensino superior 

sustentado no compromisso com a formação pessoal e 

profissional do estudante e nas relações éticas com a 

comunidade acadêmica e a sociedade.  

 

 

 www.faculdadecatolicasjc.edu.br – (12) 4009-8383 
e-mail: catolica@faculdadecatolicasjc.edu.br  

Av. São João, 2650, Jardim das Colinas, São José dos Campos-SP – CEP 12242-000 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

“IDE E ANUNCIAI O EVANGELHO” (Mc 16, 15) 

 

 

O Papa Francisco convocou um ano missionário extraordinário para o ano de 2019. 

Também teremos, em Roma, no mês de outubro, o Sínodo Pan Amazônico, com a 

presença de representantes da Igreja que vivem e trabalham na Amazônia Americana. 

Estes acontecimentos e o mandato do Senhor: “IDE E ANUNCIAI O EVANGELHO”  (Mc 

16, 15), são o motivo fundamental de toda a ação eclesial. E uma Faculdade de Teologia 

tem este mandato no coração, na mente e nas ações. A Faculdade de Teologia é um 

lugar da experiência de Deus sentida e pensada. Uma “Igreja em saída”, como nos pede 

o Papa Francisco, e como queremos viver em nossa Faculdade de Teologia de São José 

dos Campos,  tem sempre a motivação evangélica do “Ide e ensinai a todas as nações” 

(Mt 28,19). Que bom que neste ano missionário cada membro da Comunidade Educativa 

da Faculdade de São José dos Campos pudesse fazer suas as palavras do Apóstolo 

Pedro, que o livros dos Atos nos apresenta, fazendo a grande proclamação de Jesus 

Cristo Ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do mundo e redentor dos homens 

(Atos 2, 14 – 35). Queremos continuar a ser ANUNCIADORES DO REINO DE DEUS: 

reino de graça, de paz, de justiça, de fraternidade, de amor, de esperança e de verdade. 

Bom ano acadêmico a todos e todas. Que a alegria do Evangelho seja a motivação maior 

de toda a comunidade educativa no ano de 2019. 

 

 

São José dos Campos, 28 de janeiro de 2019 

Memória de Santo Tomás de Aquino, Doutor da Igreja 

 

 

D. José Valmor Cesar Teixeira, SDB 
Bispo Diocesano de São José dos Campos 
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1 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
Chancelaria 
Chanceler - DOM JOSÉ VALMOR CESAR TEIXEIRA  
Bispo Diocesano de São José dos Campos 
 
 
Diretoria 
Diretor Geral - Prof. Dr. Pe. Ademir Nunes Farias 
diretor.geral@faculdadecatolicasjc.edu.br 
 
Diretor Acadêmico - Prof. Me. Pe. Luiz Gustavo Santos  
diretor.academico@faculdadecatolicasjc.edu.br 
 
Diretor Administrativo - Diác. José Roberto de Paula Ferreira. 
diretor.administrativo@faculdadecatolicasjc.edu.br 
 
 
Conselho Superior (CONSUP) – Composição 
Presidente do CONSUP - Diretor Geral, Diretor Acadêmico e Diretor 
Administrativo 
Secretária do CONSUP - Vilma Aparecida de Moraes 
Representante da Entidade Mantenedora - Diác. José Roberto de Paula 
Ferreira 
Coordenador do curso de graduação em Teologia e Extensão - Prof. Me. Pe. 
Luiz Gustavo Santos Teixeira 
Coordenador de Pós-Graduação - Prof. Dr. Pe. Ademir Nunes Farias. 
Representantes dos docentes - Me. Pe. Edinei Evaldo Batista e Me. Pe. 
Rinaldo Roberto Rezende 
Representante do corpo técnico-administrativo - Cláudia Alice Motta Dischinger 
de Lima 
Representante dos discentes - Sebastião Alves Júnior 
Representantes da comunidade - a definir 
 
 
Coordenações 
 
Curso Teologia-Bacharelado E Extensão 
Prof. Me. Pe. Luiz Gustavo Santos Teixeira  
coordenador.teologia@faculdadecatolicasjc.edu.br 
 
Pós-Graduação 
Prof. Dr. Pe. Ademir Nunes Farias (com apoio do Prof. Dr. Pe. Antonio 
Aparecido Alves) 
pos@faculdadecatolicasjc.edu.br 
 
 
 
 
 
 



 

 

Corpo Técnico-Administrativo 
 
Secretária Geral 
Vilma Aparecida de Moraes 
secretaria.geral@faculdadecatolicasjc.edu.br  
secretaria.catolicasjc@gmail.com 
 
Secretária Acadêmica 
Maria Vitória T.S. Oliveira 
secretaria@faculdadecatolicasjc.edu.br   
secretaria.teologia@yahoo.com.br 
 
Bibliotecária 
Maria Filomena Gorgulho da Silva 
biblioteca@faculdadecatolicasjc.edu.br  
gorgulhos@gmail.com 
 
Auxiliar Administrativo-Financeiro 
Rosangela Moreira Rosa 
financeiro@faculdadecatolicasjc.edu.br   
secretaria.teologia@yahoo.com.br 
 
Auxiliar Administrativo 
Sandra Regina das Neves Santos 
biblioteca.atendimento@faculdadecatolicasjc.edu.br 
 
 
Serviços Gerais 
Maria Goreti Machado Silva 
Marise Olímpio Bandeira 
 
 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
cpa@faculdadecatolicasjc.edu.br  
 
 
Representante dos docentes  
Me. Profª Maria Inêz de Lima Mörtl (coordenadora) 
 
 
Representante do corpo técnico e administrativo 
Maria Vitória Teodora Silva Oliveira (secretária) 
 
 
Representante da sociedade civil organizada 
Luigi Bertoncini. 
 
 
Representante dos discentes 
Gustavo Rigueira Silva 
 
 

mailto:secretaria.teologia@yahoo.com.br
mailto:financeiro@faculdadecatolicasjc.edu.br
mailto:secretaria.teologia@yahoo.com.br


 

 

Revista TheAR - Theologia e Assuntos  Religiosos 
revistathear@faculdadecatolicasjc.edu.br (recepção de artigos) 
A/C Profª Mariane de Almeida Silva 
 
 
Conselho Editorial 
Prof. Me. Pe. Luiz Gustavo Santos Teixeira – Editor (Teólogo) 
Profª Me. Mariane de Almeida Silva Co-Editora (Jornalista e Teóloga) 
Prof. Dr. Ademir Nunes Farias Revisor (Teólogo) 
Prof. Dr. Pe. Antonio Aparecido Alves - (Teólogo) 
Prof. Dr. Pe. Antonio Carlos Frizzo (Teólogo) 
Profª Me. Maria Inêz de Lima Mörtl (Cientista da Religião) 
Vilma Aparecida de Moraes (Pedagoga) 
 
 
Ouvidoria 
ouvidoria@faculdadecatolicasjc.edu.br 

 

  



 

 

2 CURRÍCULO SINTÉTICO DOS PROFESSORES DO CURSO 

 

 

Docente Titulação Área de 
Conhecimento da 
Titulação 

Instituição de Educação 
Superior 

Regime de 
trabalho 

Antonio 
Carlos Frizzo 

Bacharel Teologia  DEHONIANA Horista 

Mestre Teologia Bíblica  Instituto Católico de Paris* 

Doutor Teologia  PUC-Rio 

Claudio 
Roberto Buss 

Licenciado Filosofia Centro Univ. Brusque  

Bacharel Teologia  DEHONIANA Horista 

Mestre Teologia Bíblica Pontifícia Universidade 
Gregoriana de Roma 
(Itália)*** 

 

Francisco 
Alexandre 
Vasconcelos 

Bacharel Teologia CEUCLAR Horista 

Mestre Teologia Bíblica PUC-Rio 

Doutor Teologia Bíblica PUC-Rio 

Luiz Gustavo 
Santos 
Teixeira 

Bacharel  Filosofia DEHONIANA Horista 

Bacharel Teologia CEUCLAR 

Especialista Liturgia UNISAL-SP 

Mestre Teologia PUC-SP 

Maria Inês de 
Lima Mörtl 

Licenciada Ciências Sociais Fundação Valeparaibana 
de Ensino 

Horista 

Especialista Gestão de 
Pessoas  

FGV-SP 

Mestra Ciências da 
Religião 

UMESP 

Mariano 
Weizenmann 

Licenciado Estudos Sociais FEBE Horista 

Formado Teologia ITSCJ/PUC-Rio*** 

Mestre  Teologia  Pontifícia Universidade  
Gregoriana - Roma (Itália)* 

Doutor Teologia Pontifícia Universidade  
Gregoriana - Roma (Itália)* 

Maristella 
Tezza 

Licenciada Filosofia  UNIFAI Horista 

Formação  Teologia ITESP*** 

Mestra Ciências da 
Religião 

Universidade Católica de 
Goiás 

Romeu Leite 
Izidório 

Mestre Teologia PUC-SP Horista 

Doutor  Teologia Pontifícia Universidade 
Santo Tomás de 
Aquino/Roma-Itália 



 

 

3 ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

 

 

Função Nome Dias da semana Horário 

Diretor Geral 

Coordenador 

Dr. Pe. Ademir 

Nunes Farias 
- 

Agendamento 

na secretaria 

Diretor Acadêmico 
Me. Pe. Luiz 

Gustavo Santos 
- 

Agendamento 

na secretaria 

Diretor 

Administrativo 

Diác. José 

Roberto de Paula 

Ferreira 

Quarta-feira 18h30 – 20h 

Apoio 

Coordenador 

Dr. Pe. Antonio 

Aparecido Alves 
pos@faculdadecatolicasjc.edu.br 

Agendar por e-

mail 

Orientadora 

Psicopedagógica 

(NAP) 

Esp. Claudia 

Alice Motta D. 

Lima 

Quinta-feira 18h30 – 21h 

Bibliotecária 

Esp. Maria 

Filomena 

Gorgulho da Silva 

Segunda a sexta-feira 7h45 – 11h45 

Auxiliar 

Administrativo 

(Biblioteca) 

Sandra Regina 

das Neves 

Santos  

Segunda a sexta-feira 16h – 22h 

Secretária Geral 
Vilma Aparecida 

de Moraes 
Terça a quinta-feira 14h – 21h 

Secretária 

Acadêmica  

Maria Vitória 

Teodora da Silva 
Segunda a sexta-feira 14h – 21h 

Auxiliar 

Administrativo 

(adm. financeiro) 

Rosangela 

Moreira Rosa  
Segunda a sexta-feira 14h – 21h 

 

 

  



 

 

4        MENSALIDADE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA BÍBLICA 

 

 

4.1 Pagamentos até o vencimento - 3% de desconto 

 

Curso Teologia Bíblica 

Mensalidade  R$ 290,00 

 

 

4.2  TAXAS  

 

Descrição (R$) 

Atestado, Declarações 31,00 

Histórico Escolar (parcial ou 2ª via) 45,60 

Histórico Escolar Final (1ª VIA) Isento 

Revisão de prova (por prova) 83,00 

Certificado de Conclusão de Curso (Pós-graduação, 

Extensão, Curso Livre) 
Isento 

Certificado de Conclusão de Curso (2ª via) 31,00 

Carteirinha de identificação do estudante (2ª via) 23,00 

2ª via Boleto 23,00 

2ª via Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 84,00 

2ª chamada de prova (valor por prova)  82,50 

Cancelamento ou Trancamento de Matrícula 91,00 

Banca Examinadora para Extraordinário Aproveitamento 
dos Estudos conforme Art. 47 da LEI Nº 9.394 de 20 de 
Dezembro de 1996 (valor por banca). 

451,50 

Multa Biblioteca (por obra e dia de atraso) 2,80 

Outros encargos, taxas e serviços não discriminados acima, 
consultar a direção da IES através de requerimento via 
secretaria. 

Verificar 

na 

secretaria 

 

  



 

 

5 REQUERIMENTOS 

 

 

Procedimentos Prazo p/ solicitação 
Prazo p/ 

Entrega/Resulta
do (secretaria) 

Declarações e atestados Em qualquer época 2 dias 

Histórico Escolar  
Após conclusão do 1º 
semestre  

5 dias 

Certificado de conclusão 
do curso 

Após divulgação dos 
resultados finais 

10 dias 

Revisão de Provas e 
Exames  

Até 3 dias após a data da 
divulgação da nota 

7 dias 

Programa de disciplina  Em qualquer época 7 dias 

2ª chamada de prova 
(substitutiva)  

Até 3 dias após a data da 
realização da prova 
(Anexar comprovante da 
justificativa) 

7 dias 

Trancamento de matrícula  Em qualquer época Imediato 

Banca Examinadora para 
Extraordinário 
Aproveitamento dos 
Estudos – Art. 47 da LDB 

2ª quinzena fevereiro e 
agosto 

1ª quinzena março 
e setembro 

Outros Verificar na secretaria 

 

  



 

 

6 CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA BÍBLICA 

 

 

6.1  Objetivos  

 

6.1.1  Objetivo geral  

 

O curso de Pós graduação Lato sensu em Teologia Bíblica pretende introduzir 

os cursistas nas pesquisas bíblicas atuais, fazendo uma leitura, ao mesmo tempo, 

exegética, pastoral e orante dos textos bíblicos. 

 

6.1.2  Objetivos específicos:  

a) introduzir os cursistas no ambiente histórico-cultural bíblic; 

b) qualificar pessoas para cursos bíblicos, pregações e palestras; 

c) fornecer metodologia para interpretação bíblica; 

d) fomentar o uso da Bíblia na pastoral, na espiritualidade e na crítica social; 

e) oferecer um espaço de aprimoramento homilético para ministros ordenados 

e leigos. 

 

6.2 Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem  

 

 A orientação didática do curso prevê a avaliação continuada que acompanha 

todo o processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, não haverá exames finais, mas 

sim avaliações diversas com utilização de diferentes instrumentos que oferecerão uma 

visão geral do processo de ensino e de aprendizagem aos seus participantes, 

favorecendo as adequações necessárias do ensino para atingir os objetivos do curso, dos 

componentes curriculares e da avaliação propriamente dita. 

 Compete ao professor de cada disciplina elaborar e aplicar os instrumentos de 

avaliação do ensino e da aprendizagem, registrar as informações e dados em formulário 

próprio. Por isso, o professor deverá aplicar pelo menos UM (01) instrumento de avaliação 

ao longo do período letivo, tais como provas escritas, seminários, pesquisas individuais e 

em grupo entre outros. O controle dos registros é feito pela secretaria acadêmica.  

As notas são graduadas de 0,00 a 10,0 (zero a dez) fracionadas em 0,5 (meio).  

É considerado aprovado o estudante que obtiver, em cada disciplina, média das notas 



 

 

igual ou superior a sete (7,0) e frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) do 

total das aulas e demais atividades previstas em cada componente curricular.  

Durante o período letivo, o estudante que obtiver, em qualquer disciplina, 

média inferior a sete (7,0) e frequência igual ou superior a 75%, estará sujeito a processo 

de recuperação. Para a sua aprovação, a média final aritmética resultante da nota 

semestral deverá ser, no mínimo, seis (7,0). No caso de reprovação por falta não caberá 

recurso, devendo o estudante refazer toda a disciplina, se for ofertada em outra ocasião. 

 

6.3 Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Na FACULDADE CATÓLICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CATÓLICA-SJC) 

o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será um artigo científico, requisito parcial para 

conclusão do curso de Pós-graduação em Teologia Bíblica e para obtenção do título de 

Especialista. Neste artigo o estudante demonstrará sua competência no saber teológico-

bíblico, ou seja, ele deve argumentar, demonstrando seu conhecimento e sua reflexão. 

Este artigo não poderá ser redigido antes que o aluno tenha sido aprovado em todas as 

disciplinas e práticas educativas do currículo. 

As dimensões do artigo serão de no mínimo 20 e no máximo 30 páginas, 

incluindo os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, dispostos em um único 

volume. Outras orientações metodológicas estarão disponíveis no Manual para Trabalhos 

Científicos elaborados pela CATÓLICA-SJC. 

A produção do artigo será orientada por professores da Instituição. Por isso, o 

estudante deverá indicar três orientadores, por ordem de preferência, que serão definidos 

pelo Coordenador da Pós-graduação, levando em consideração: 

a) a indicação do pós-graduando; 

b) o tema do artigo; 

c) a disponibilidade do professor. 

O professor-orientador não poderá ter mais que 5 (cinco) orientandos. No caso 

de exceder esse número, compete ao Coordenador de Curso dialogar com os estudantes 

sobre a distribuição, conforme disponibilidade de outros professores-orientadores. Em 

último caso, proceda-se a um sorteio. 

 Compete ao professor-orientador nortear o bacharelando no levantamento 

bibliográfico, organização de conteúdos, coerência lógica dos argumentos, aprovando a 

redação do artigo em sua forma final. O orientador tenha presente à qualidade pretendida 



 

 

para o artigo, intervindo no texto, antes de aprovar a sua redação na forma final. Além 

disto, pode também o professor-orientador realizar atividades de orientação, tais como: 

a) reunir os orientandos em sessões grupais, sobretudo no início do processo, 

para estimular a reflexão, localizar problemas comuns e promover sua 

pronta resolução;  

b) estabelecer calendário de entrevistas para orientação pessoal;  

c) definir outros mecanismos de orientação, como o diálogo entre 

bacharelandos com temas afins ou o uso da Internet no processo orientativo; 

d) especificar, esclarecer e corrigir, no diálogo com o orientando, os itens que 

exijam tais ações, tanto em questões lógicas como metodológicas, conforme 

as orientações da FACULDADE CATÓLICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

para a redação do artigo. 

 

6.4  Apresentação pública do artigo produzido 

 

Além da aprovação nas disciplinas previstas no respectivo currículo e da 

redação de um artigo científico, o estudante deverá apresentar publicamente o seu artigo 

e discuti-lo com uma BANCA nomeada para esta finalidade. Ela será composta por três 

professores indicados pela Coordenação da Pós-graduação, sendo que um deles será 

necessariamente o Orientador do artigo, o qual será também o Presidente da Banca, a 

quem compete cumprir o cronograma da apresentação e colher as assinaturas 

necessárias.  

Os membros da BANCA dialogarão com o estudante e avaliarão o artigo 

colegiadamente, atribuindo uma nota de 0,00 a 10,0.  As pessoas presentes na 

apresentação, por sua vez, poderão também oferecer perguntas ao estudante, conforme 

o cronograma da apresentação, que será o seguinte: 

a) vinte (20) minutos para o estudante apresentar resumidamente o seu artigo; 

b) em seguida, haverá o tempo de trinta (30) minutos para que os membros da 

Banca possam dialogar e inquirir o estudante sobre o trabalho. O Presidente 

participará deste momento se houver tempo suficiente, caso contrário, 

privilegiem-se os outros dois leitores e as demais pessoas presentes; 

c) ato contínuo, os presentes serão convidados a inquirir o estudante, dentro de 

um tempo máximo de 20 minutos. Caso não haja participação dos 

presentes, este tempo poderá ser devolvido para a BANCA ou, então, 

interrompida a sessão, caso os membros da BANCA assim o decidam; 



 

 

d) para finalizar os trabalhos, faça-se um intervalo de 10 minutos, para que a 

BANCA possa conversar e dar a Nota, que deverá ser anunciada em 

seguida, após o retorno de todos. 

 

 

6.5  Matriz curricular  

 

Eixos Disciplinas C. Horária 2018 

Questões 
Introdu- 
tórias 
 

Documentos bíblicos eclesiais: A Dei 
Verbum e a Verbum Domini. 
Prof. Dr. Francisco Alexandre Vasconcelos 

24 Maio e Junho 
Sexta-feira 

Hermenêuticas bíblicas. 
Prof. Dr. Romeu Leite Izidório 

32 Maio e Junho 
Sábado 

Questões  
Especiais  
Bíblicas 

Mitologia e mitos greco-romanos. 
Encontros e desencontros com as 
Sagradas Escrituras. 
Prof. Dr. Francisco Alexandre Vasconcelos 

24 Agosto e 
Setembro 
Sexta-feira 

Primeiro e Segundo Testamentos a partir 
das novas pesquisas. 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frizzo 

32 Agosto e 
Setembro 
Sábado 

Exegese dos Livros Sapienciais. 
Prof. Me. Claudio Roberto Buss 

24 Outubro e 
Novembro 
Sexta-feira 

A Trilogia Social: estrangeiro, órfão e 
viúva no Deuteronômio e Literatura 
Profética. 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frizzo 

32 Outubro e 
Novembro 

Sábado 

Disciplinas Carga 
Horária 

2019 

Metodologia de Pesquisa em Teologia  
Projetos de Pesquisa 
Profª Me. Maria Inêz de Lima Mörtl e Prof. 
Me. Pe. Claudio Roberto Buss 

21 Fevereiro 
Sexta-feira e 

Sábado 

Estudo das parábolas de Jesus. Por uma 
Pastoral de atitudes:  
“Vai e faça tu o mesmo” (Lc 10,37).  
Prof. Dr. Antonio Carlos Frizzo 

24 Marco e Abril 
Sábado 

As narrativas da infância de Jesus. 
Os Milagres de Jesus na Vida Pública. 
Profª Me. Maristela Tezza 

32 Março e Abril 
Sexta-feira 

Temas fundamentais da teologia joanina. 
Prof. Dr. Mariano Weizenmann 

24 Maio e Junho 
Sexta-feira 

Novas perspectivas do pensamento 
paulino. 
Prof. Dr. Francisco Alexandre Vasconcelos 

32 Maio e Junho 
Sábado 

Espiritua-
lidade 
Bíblica 

As festas judaicas e a sua ressignificação 
pelas comunidades cristãs. 
Prof. Me. Luiz Gustavo Santos Teixeira 

 
24 

Agosto e 
Setembro 
Sexta-feira 



 

 

6.6  Ementas  

 

 Hermenêuticas bíblicas 

 Métodos de aproximação e interpretação da Bíblia na História do Cristianismo; 

História literária do Antigo e Novo Testamento; valor metafórico da linguagem bíblica; 

gêneros literários. Diversidade de categorias no círculo hermenêutico. Leitura sócio-

histórica da Bíblia: exercícios hermenêuticos com textos bíblicos. 

 

 Documentos bíblicos eclesiais - a Dei Verbum e a Verbum Domini. 

 Apresentação, introdução e análise dos documentos e orientações do 

Magistério Eclesial quanto ao uso das Sagradas Escrituras em âmbito Católico na teologia 

bíblica, teologia sistemática, exegese e hermenêutica (viés acadêmico); na Liturgia e na 

mística e suas consequências sócio transformadora (viés pastoral). 

 

 Primeiro e Segundo Testamento a partir das novas pesquisas  

 A compreensão de um determinado contexto histórico está implicada na 

elaboração dos livros bíblicos. A nova hermenêutica busca um diálogo com a história, a 

arqueologia e a literatura. Não se trata de imaginar uma disputa entre esses diferentes 

eixos de abordagens, mas uma interdisciplinariedade que naturalmente se impõe no 

desejo de descobrir a real mensagem exposta nas narrativas bíblicas. Nesse desejo, bem 

inquietou-nos o arqueólogo Israel Finkelstein, professor emérito da Universidade de Tel 

Aviv, ao afirmar que “Estou convicto de que ler as páginas bíblicas de modo ingênuo, 

descontextualizado é reproduzir o desrespeito para com os seus autores”. A reforma 

religiosa empreendida pelo rei Josias (640-609aC), exposta nas narrativas do livro de 2 

Rs 22-23,30 e o período romano vivenciado por Herodes Magno (37-4aC) formam o 

cenário histórico escolhido para compreender as novas pesquisas empreendidas no 

estudo das narrativas bíblicas. 

A oração na Bíblia: modelos e desafios. 
Prof. Dr. Francisco Alexandre Vasconcelos 

32 Agosto e 
Setembro 
Sábado 

A mística apocalíptica: caminho de 
esperança e comprometimento. 
Profª Me. Maristela Tezza 

24 Outubro e 
Novembro 
Sexta-feira 

Carga Horária Atividade Curricular Presencial 381 

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) 100 

Carga Horária Total do Curso 481 

 
 
 

 



 

 

 

A trilogia social - estrangeiro, órfão e viúva no deuteronômio e literatura 

profética. 

  A Trilogia Social: estrangeiro, órfão e viúva recebe importante destaque nas 

literaturas proféticas e deuteronômica. Grupos sociais formados pelo גֵּר “estrangeiro”, יתָוֹם 

“órfão” e   ָאַלְמָנה “viúva” formam a base na vivência da justiça e do direito nos textos bíblicos 

e extrabíblicos. No livro do Deuteronômio encontramos seis explícitas referências à trilogia: 

10,12-22; 14,28-29; 16,9-12; 24,17-21; 26,12-15; 27,11-26. A presença dessas categorias 

acena para um significativo conjunto de normas jurídicas no Antigo Israel. As leis foram 

praticadas para defender os direitos de grupos socialmente vulneráveis, diante de um 

determinado contexto político e social, como é possível verificar entre o embate com o 

projeto beligerante do império Assírio (722 a.C.) e, mais tarde, com a experiência da 

comunidade religiosa pós-exílica (537 a.C.), após confrontos com as tropas babilônicas. As 

narrativas, além desse aspecto, revelam o nível de intimidade envolvendo YHWH e a 

comunidade religiosa, que deve engajar-se para fazer prevalecer a prática do direito e da 

justiça aos grupos socialmente desfavorecidos, como prova de sua interação com YHWH. 

Os profetas, tido como escritores, do século VIII a.C. - Is, Am, Mq e Os – pautaram suas 

mensagens nesses grupos socialmente desfavorecidos diante dos grandes projetos 

políticos. Ler esses os dois universos literários a partir da ótica dos grupos socialmente 

frágeis, é um desafio para se compreender o valor significativo na compreensão do conceito 

“Palavra de YHWH” no interior de inúmeras comunidades, movimentos e associações 

chamadas, em nosso tempo, a praticarem o desejo e a vontade de YHWH. 

 

 Metodologia da pesquisa em teologia bíblica 

Fundamentos da hermenêutica da Exegese e da Teologia Bíblica. Etapas 

Metodológicas de um artigo ou monografia em Teologia Bíblica. Normas metodológicas 

para trabalhos científicos. Elaboração do projeto monográfico em Teologia Bíblica. 

 

 As narrativas da infância e os milagres de Jesus 

Narrativas da Infância - visa apresentar uma abordagem de um conjunto textual 

específico no interior dos evangelhos de Mateus e Lucas. Apesar de serem denominados 

“evangelhos da infância”, não constitui um bloco textual a parte do restante dessas obras. 

No entanto, esses capítulos apresentam um estilo literário muito particular, de tipo 

midráshico, eles são como que o “sumário” desses evangelhos, contendo os principais 



 

 

temas que serão desenvolvidos ao longo dessas duas obras. Com isso busca-se 

favorecer a compreensão desses textos no contexto da literatura judeu-cristã da época.  

Os Milagres de Jesus - visa apresentar uma abordagem da compreensão e 

atuação de Jesus nos evangelhos a partir dos milagres e exorcismos, tendo em vista a 

realidade da época, bem como o entendimento do que venha a ser milagre e exorcismo 

pela comunidade judeu-cristã do séc. I.  

 

 A mística apocalíptica - caminho de esperança e comprometimento 

 Esta disciplina visa apresentar como o movimento apocalítico surge no meio de 

Israel a partir do contexto histórico e porque é um movimento místico e de resistência. A 

partir das origens, perceber como este movimento se desenvolveu no meio de Israel 

chegando até o séc. I d.C sustentando muitos movimentos “messiânicos”.  

 

As festas judaicas e a sua ressignificação pelas comunidades cristãs 

As festas judaicas e seu surgimento histórico, bíblico Antigo Testamento (AT) e 

teológico. A experiência do povo de Israel e o firmamento da aliança com Deus a partir da 

manifestação de tais festas. A importância do sacrifício animal e sua ressignificação no 

sacrifício de Jesus Cristo na cruz e nas primeiras comunidades Novo Testamento (NT) e 

na Patrística. A festa das tendas, da expiação, dos tabernáculos, dos ázimos e da páscoa 

e seu significado na experiência de fé dos cristãos sendo expressos na liturgia celebrada. 

 

Estudo das parábolas de Jesus. Por uma pastoral de atitudes - “Vai e 

Faça Tu O Mesmo” (lc 10,37)" 

 Jesus foi um mestre de seu tempo. Teve como meta, única, o anúncio do Reino. 

Sua vida foi direcionada para as coisas do Reino. Ao utilizar o gênero das parábolas 

procurou manifestar uma nova maneira de compreender Deus. Um Deus muito próximo 

das fraquezas humanas, mas, ao mesmo tempo, uma divindade que conta com a 

colaboração humana para ser conhecido no interior da sociedade.  Com as parábolas 

Jesus quer revelar aos seus ouvintes a iminência  da vinda do Reino de Deus, e revelar o 

amor misericordioso do Pai. Este gênero literário vem da cultura e do modo de falar dos 

sábios do Antigo Testamento. O provérbio, ou m shal (       ) no hebraico é uma 

comparação tirada da experiência de vida que toda gente compreende. O provérbio ou 

parábola é uma comparação que faz pensar, suscita o discernimento e inspira uma nova 

prática. As parábolas revelam um Jesus que ensina a partir da realidade, da cultura, dos 



 

 

problemas, dos desejos das pessoas do seu tempo. As parábolas revelam um Jesus 

“plugado” nos desafios, nas realidades de sua época. 

 

7          REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida tem por objetivo 

proporcionar ao corpo docente, discente, técnico-administrativo nela cadastrados, e 

pessoas previamente autorizadas, o acesso à informação, registrada nos vários suportes 

físicos, mantidos num padrão de organização e excelente atendimento aos usuários. Para 

isso espera-se a compreensão e cooperação de todos para o cumprimento das seguintes 

normas: 

 

 Horário de funcionamento  

 A Biblioteca estará aberta para leitura, pesquisa e estudo, de segunda a sexta-

feira das 16h às 22h.  

No período de férias a Biblioteca estará aberta em horário especial, divulgado 

oportunamente.  

 

 Acesso ao acervo 

O acesso ao acervo é fechado aos usuários. 

 

 Inscrição 

O corpo docente, discente bem como técnico-administrativo estarão 

automaticamente inscritos como usuários da Biblioteca com direito à consulta e 

empréstimo de materiais. 

 

 Consulta  

O usuário terá acesso ao acervo através da busca pela Intranet disponível na 

biblioteca e pela Internet através do site www.faculdadecatolicasjc.edu.br. 

 

 Empréstimo 

 Aos estudantes regularmente matriculados, professores e o corpo técnico-

administrativo, serão facultados empréstimos e quantidade de obras por tipo de usuário: 

a) docentes – livros, fitas de vídeo, DVD e CD-ROM - 3 itens, por 15 dias; 

b) discentes – livros, fitas de vídeo, DVD e CD-ROM - 3 itens, por 7 dias; 



 

 

c) funcionários – livros, fitas de vídeo, DVD e CD-ROM - 3 itens, por 7 dias; 

d) alunos do 4º ano que estejam escrevendo a monografia – empréstimo 

especial de 3 itens, por 15 dias e durante as férias por 30 dias; 

e) docentes, discentes e funcionários - periódicos – 3 títulos por 1 dia. 

Obs. Os livros que estiverem sendo muito requisitados terão o prazo de 

empréstimo reduzido para 3 dias e não será permitida a renovação. Esta condição será 

temporária, até que se normalize a procura. 

 Durante o período de férias escolares, o prazo de empréstimo para estudantes 

e corpo técnico-administrativo será de 15 (quinze) dias e para os professores será de 30 

(trinta) dias.  

 O mesmo usuário não poderá retirar duas obras do mesmo autor e mesmo 

título. 

 Apenas consultados na Biblioteca: 

a) obras de referência (dicionários e enciclopédias); 

b) obras raras; 

c) jornais; 

d) trabalhos acadêmicos; 

e) obras colocadas em regime de reserva pelos professores. 

 O empréstimo só será feito através da digitação do código do estudante e 

senha numérica e/ou digital. 

 Ninguém está autorizado a retirar livro e outros materiais da Biblioteca em 

nome de terceiro. 

 Os professores, mediante requisição escrita, podem solicitar a suspensão 

temporária do empréstimo de determinado livro ou material referente à sua disciplina. 

 

 Seção de Referência  

Caberá ao Bibliotecário, controlar o uso do acervo, sendo-lhe facultado colocar, 

em regime de reserva ou circulação especial, as obras mais solicitadas. 

 

 Renovação  

 Renovação no balcão: 

a) mediante apresentação da obra;  

b) por até 4 (quatro) vezes consecutivas. 

 Quando houver muita procura por uma obra a renovação estará suspensa, até 

que se normalize a procura. 



 

 

Não será permitida renovação de obras reservadas. 

  Renovação online será permitida sob as mesmas regras do item Renovação 

no balcão. 

 Caso seja possível renovar a obra, o usuário receberá uma confirmação e a 

nova data de entrega. Só serão válidas as renovações que receberem a confirmação na 

mesma data da solicitação. 

 

 Reserva de Obras 

Será permitida a reserva apenas das obras indisponíveis na Biblioteca. 

O solicitante não poderá estar com o mesmo título emprestado em seu nome. 

Somente poderá retirar a obra o autor da reserva. Caso o mesmo não 

compareça na data da reserva, ou esteja impossibilitado de retirar a obra, o livro será 

encaminhado à reserva seguinte. 

O solicitante que reservar obras e não tiver mais interesse em utilizá-las deverá 

cancelar a reserva. Se por três vezes o usuário reservar obras e não retirar, ficará 

suspenso pelo semestre de utilizar este serviço. 

 

 Penalidades 

O usuário que atrasar a devolução de qualquer material da biblioteca sofrerá a 

penalidade de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) por dia de atraso, multiplicado pelo 

número de material, contando sábados, domingos e feriados. 

O usuário em débito com a biblioteca não terá direito a novos empréstimos e 

consultas, até a quitação do mesmo. 

Os exemplares extraviados ou danificados serão repostos pelos usuários, na 

mesma edição ou atualizada. 

 

 Utilização dos espaços pelos usuários 

 

Os espaços reservados ao acervo, salas de leitura, sala de multimídia, e 

acesso à Internet deverão ser utilizados com o máximo de silêncio.  

A sala de leitura deverá ser utilizada apenas para pesquisa e consulta local.  

Os equipamentos de acesso à Internet são de uso exclusivo dos estudantes e 

professores.  

Não são permitidas a alteração das configurações dos equipamentos de 

acesso à Internet e consultas ao acervo. 



 

 

Na sala de multimídia só será permitida a exibição de filmes recomendados 

pelos professores e / ou áreas a fins. 

Não é permitido comer, beber e utilizar o celular.  

 Serviços oferecidos 

 A Biblioteca possui em seu acervo: livros, periódicos nacionais e internacionais 

e multimeios. Para que os usuários utilizem e conheçam todos esses recursos 

disponíveis, são oferecidos os seguintes serviços orientados pelo bibliotecário: 

a) consulta local e online ao acervo por intermédio do Sistema Pergamum de 

forma a dar suporte ao ensino e à pesquisa; 

b) empréstimo, renovação e reserva de material local e domiciliar (on line); 

c) orientação e normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT);  

d) pesquisas de pronta-referência na Internet; 

e) levantamento bibliográfico; 

f) elaboração de referências bibliográficas (ABNT);  

g) pesquisa a Base de dados Capes e Científicas (periódicos e artigos 

científicos) que agilizam os serviços de levantamento e comutação 

bibliográfica; 

h) comutação bibliográfica (solicitação de material por meio de compra -Scad);  

i) catalogação na publicação;  

j) solicitação de compra de materiais;  

k) elaboração da ficha catalográfica. 


