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1 - IDENTIFICA<;AO 

Denomina~ao do Curso: Gradua9ao em Psicologia 

Modalidade oferecida: Forma9ao de Psic6logo 

Enfases do Curso: 

• Psicologia Clinica e Social; 

• Psicologia e Processos de Gestao; 

• Psicologia Escolar e Educacional. 

Titula~ao conferida: Psic6logo 

Anode inicio do funcionamento do curso: 1976 

Numero do ato de reconhecimento do curso: 

Forma~ao de Psic6logo: Port. 212/81 de mar9o de 1981 

Regime Academico: Semestral 

Turno de oferta: Integral 

Numero de vagas oferecidas: 40 

Carga honiria maxima semestral: 510 horas 

Carga Horaria Total com tres enfases : 4.390 horas, sendo: 

Carga Horaria Total com duas enfases : 4.210 horas 

Carga Horaria Total com uma enfase : 4.030 horas 

Carga Horaria Obrigat6ria minima para integraliza9ao do Curso: 4.030 horas , 

Carga horaria de disciplinas obrigat6rias: 2.850 horas 

Carga horaria minima Atividades Academicas Complementares: 85 horas 

Carga horaria minima de disciplinas optativas: 300 horas 

Carga horaria de Estagios Basicos: 135 horas 

Carga horaria de Estagios Profissionalizantes: 600 horas 

Carga horaria de Trabalho de Conclusao de Curso (TCC); 60 horas 

Dura~ao do Curso: Dez (1 0) semestres letivos, integralizados em no minimo 10 semestres 

letivos e no maximo em 15 semestres letivos. 



2 - ENDERE<";OS 

Da Instituil;ao: Av. Engenheiro Diniz, 1178, Cx. Postal 593, CEP: 38400-902, 

Uberlandia, MG, Brasil 

Da Unidade: Bloco 2C, Campus Umuarama, Av. Maranhao, SINo., CEP: 38405-

318, Uberlandia, MG, Tel. (34) 3218-2235, e-mail: 

Do Corso: Bloco 2C, Campus Umuarama, Av. Maranhao, SINo., CEP: 38405-

318, Uberlandia, MG, Tel. (34) 3218-2296, e-mail: copsi@umuarama.ufu.br 



3- APRESENTA<;AO- HISTORICO DO CURSO DE GRADUA<;AO EM 

PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

Autora: Prof". Maristela de Souza Pereira. 

0 curso de Psicologia da Universidade Federal de Uberlandia e uma instituiyao de 

ensino e formayao, criado no dia 13 de novembro de 1975, com inicio efetivo no primeiro 

semestre de 1976. A epoca da criayao, o curso fazia parte da Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras de Uberlandia, que, juntamente com outras quatro faculdades particulares, 

formavam a Universidade de Uberlandia (UnU). 

As fundadoras do curso foram as Irmas Missiomirias de Jesus Crucificado, atraves 

das ayoes da Irma liar Garotti, que dirigiu a Faculdade de Filosofia por quinze anos. A 

responsavel pela implantayao do curso foi a Prof. Maria de Lourdes Miranda Garcia, 

Pedagoga e Mestre em Educayao, com area de concentrayao em Psicologia da Educayao. 

Compunham o quadro docente inicial de psic6logos do curso, as professoras: Luzia 

Marivalda Barreiro, Quinha Luiza de Oliveira, Myriam Silveira Viana, as quais se juntaram 

posteriormente Hermenegilda Lemos dos Reis, Suely Assis de Godoy Pagotti, Maria Ignez 

de Assis Moura (primeira coordenadora do curso ), Antonio Wilson Pagotti, Joao Francisco 

Duarte Junior, Heliana Ometto Nardin e Maria do Carmo Fernandes Martins. 

0 curso, com habilitayao oferecida inicialmente em Licenciatura, foi criado com o 

objetivo de suprir a necessidade de professores para exercicio em escolas de 2° grau que 

ofereciam curso de formayao profissional, como o curso Normal, havendo ainda a 

expectativa de que o curso de Licenciatura abrisse caminho para que seus concluintes 



prosseguissem os estudos visando a obten9ao do grau de psic6logo, atendendo assim a uma 

demanda do municipio e dos jovens estudantes da regiao. 

0 contexto local da epoca era marcado por urn forte carater expansionista do 

municipio, dos pontos de vista politico e econ6mico, fazendo-se necessaria tambem urn 

desenvolvimento educacional e cultural associados, em fun9ao do crescimento de 

UberHindia e da sua crescente influencia sobre a regiao. 

A relevancia do curso para a institucionaliza9ao e expansao da Psicologia 

enquanto area e evidenciada pelo fato de ter sido urn dos primeiros cursos de Psicologia 

oferecidos no interior de Minas Gerais, atraindo estudantes da regiao e de outros estados. 

Aponta-se, tambem, como caracteristica marcante do mesmo, a questao da pratica, presente 

desde os prim6rdios do curso, atraves dos estagios profissionalizantes e da promo9ao da 

extensao universitaria. 

Em 1977 e realizada a I Semana Cientifica de Psicologia, com o intuito de 

promover palestras aos alunos do curso, enriquecendo assim sua forma9ao. Este evento 

passa a ser realizado periodicamente, contando posteriormente com a participa9ao do 

Diret6rio Academico de Psicologia da UFU na sua organiza9ao. 

C A habilita9ao em Forma9ao de Psic6logo foi autorizada em 1978 e, em 1979, foi 

inaugurado o Laborat6rio de Psicologia Experimental, primeiro laborat6rio proprio do 

curso. Em 1980 entra em funcionamento a Clinica de Psicologia, visando fomecer 

subsidios para a realiza9ao de estagios profissionalizantes, necessarios para a habilita9ao de 

Psic6logo, sendo oferecido, atraves desta, atendimento psicol6gico a popula9ao de 

UberHindia, com uma procura inicial maior por moradores dos bairros circunvizinhos ao 

campus. 0 curso foi reconhecido em 1981, em suas duas habilita9oes, pela portaria 212/81, 

publicada no Diario Oficial da Uniao de 04 de mar9o de 1981. 



Em suas rela9oes administrativas, o curso era dirigido atraves do Departamento de 

Psicologia, que, em 1978, com a Federalizayao da Universidade (UFU), passa a pertencer 

ao Centro de Ciencias Humanas e Artes. 

Em 1990 e criada a habilitayaO em Bacharelado para OS graduandos licenciados e 

psic61ogos, com vistas a atender a lei especffica que dispoe sobre os cursos de forma9ao em 

psicologia, nao sendo requerido novo reconhecimento neste ponto. Esta modalidade toma-

se obrigat6ria e, a partir deJa, o aluno podeni, entao, optar pelas demais. 

A decada de 1990 e marcada por grande expansao do curso, e pela possibilidade 

do estabelecimento de dois departamentos, o que e realizado em 1993. Surge assim o 

Departamento de Psicologia Social e Organizacional (DEPSOE), o qual agregava as areas 

do trabalho, social e de avalia9ao psico16gica, e o Departamento de Psicologia (DEPSI), 

englobando o nucleo basi co do curso e a area clinica. 

A partir de 1999 e extinta a estrutura dos Centros, que agrupava OS departamentos 

e seus respectivos cursos em areas, sendo criadas as Unidades Academicas. Neste momento 

sao unificados OS dois departamentos de Psicologia e e instituida a Faculdade de Psicologia 

(F APSI) da Universidade Federal de Uberlandia (UFU), sendo estabelecidos para a mesma 

os seguintes objetivos, condizentes com o regimento intemo da universidade: produzir, 

sistematizar e transmitir conhecimentos nas areas de psicologia; promover a aplicayao 

pratica do conhecimento nas areas de psicologia, visando a melhoria da qualidade de vida 

em seus multiplos e diferentes aspectos, na na9ao e no mundo; promover a forma9ao 

humana para o exercfcio profissional nas areas de psicologia, bern como a amplia9ao e o 

aprofundamento dessa forma9ao; desenvolver e estimular a reflexao critica e a criatividade; 

ampliar a oportunidade de acesso a educa9ao superior; desenvolver o intercambio cultural e 

cientifico; buscar e estimular a solidariedade na constru9ao de uma sociedade democratica e 



justa, no mundo das interayoes humanas e do trabalho; preservar e difundir os valores 

eticos e de liberdade, igualdade e democracia. 

Em 14 de novembro de 2002 e criado o Programa de P6s-Gradua9ao em 

Psicologia - Mestrado, com a area de concentra9ao em Psicologia Aplicada, comeyando o 

mesmo a funcionar em 05 de maio de 2003. 

Em virtude desta expansao, a Resolu9ao N° 11 de 2004 do Conselho Universitario 

da UFU muda a denominayao da Faculdade de Psicologia para Instituto de Psicologia (IP), 

cuja estrutura foi definida em cinco Nucleos de Ensino, Pesquisa e Extensao: Nucleo de 

Psicologia Social e do Trabalho, Nucleo de Psicologia da Intersubjetividade, Nucleo de 

Psicologia Preventiva e da Saude, Nucleo de Praticas Clinicas, Nucleo de Psicologia 

Escolar e Educacional. 



4 - JUSTIFICATIV A 

Nos ultimos trinta anos, o Curso de Graduayao em Psicologia da Universidade 

Federal de Uberliindia consolidou-se entre os melhores do Pais, contando, atualmente, com 

urn corpo docente formado por doutores, mestres e especialistas, alem de uma estrutura 

fisica condizente com as necessidades do seu corpo discente. 

Os docentes estao organizados, de acordo com suas especialidades, em cinco (5) 

Nucleos de Ensino, Pesquisa e Extensao: Nucleo de Psicologia Preventiva e da Saude, 

Nucleo de Psicologia Social e do Trabalho, Nucleo de Psicologia da Intersubjetividade, 

Nucleo de Pniticas Clinicas e Nucleo de Psicologia Escolar e Educacional, que por sua vez, 

abrigam Laborat6rios de Ensino e Pesquisa voltados para o ensino tanto de gradua9ao 

quanto de p6s-gradua9ao. 

Nucleo de ensino, pesguisa e extensao de Psicologia Preventiva e da Saude 

Dada a complexidade do fenomeno saUde-doen9a e a necessidade de compreende

lo para se propor formas de interven9ao nos diferentes niveis de prevenyao, a Psicologia da 

Saude pressupoe uma visao do homem integral em processo de crescimento continuo, 

vivendo em urn ambiente fisico-social que tambem esta em mudan9a constante. 

Dessa forma, o nucleo de Psicologia Preventiva e da Saude visa possibilitar ao 

C. discente os conhecimentos fundamentais para a utiliza9ao e construyao de instrumentos de 

pesquisa e investigayao psicol6gica, adaptados a realidade nacional e regional. 

Alem disso, a pesquisa desenvolvida pelos docentes deste nucleo de ensmo 

investiga as mudan9as psicossociais vividas pelo indivfduo durante todo seu processo 

evolutivo, visando a promo9ao da qualidade de vida e bem-estar psicol6gico desde a 

infiincia ate a velhice. 

• Laborat6rio da Psicologia da Saude- sala 2c39 

• Laborat6rio de Psicologia Experimental - sala 2c48 

• Laborat6rio de Fundamentos e Medidas em Psicologia- sala 2c 29 



Nucleo de ensino, pesguisa e extensao de Psicologia Escolar e Educacional 

As contribuic;oes oriundas da Psicologia Escolar e Educacional tern fomentado 

muitos avanc;os na ciencia psico16gica, no sentido de permitirem uma compreensao mais 

abrangente dos processos inerentes a formac;ao do ser humano. 0 nucleo de ensino da 

Psicologia Escolar e Educacional privilegia diferentes demandas educacionais. Dentre elas, 

as teorias de desenvolvimento e aprendizagem que subsidiam estudos e pesquisas nas 

diferentes areas da psicologia escolar/educacional, sejam elas, comportamentais, 

cognitivistas, fenomenol6gicas e interacionistas. As atividades academicas concernentes a 

este nucleo visam capacitar o discente para a atuac;ao em diversos contextos educacionais, 

C tais como, creches, escolas regulares de ensino e escolas especializadas. Temas como o 

processo de alfabetizac;ao, a dificuldade de aprendizagem, a promoc;ao da qualidade da 

educac;ao infantil, a capacitac;ao de professores, entre outros, sao enfatizadas ao Iongo da 

formac;ao discente. 

• Laborat6rio de Psicologia Educacional - LAPED - sala 2C- 20 

• Laborat6rio de Estudos da Crianc;a e do Brincar- Brinquedoteca 

• Laborat6rio de Estudos Avanc;ados em Desenvolvimento Humano- Bloco 6 T 



Nucleo de ensino. pesquisa e extensao de Psicologia da Intersubjetividade 

A linha de pesquisa, ensino e extensao desenvolvida por este nucleo visa 

instrumentalizar os discentes do curso de graduac;ao para responder aos desafios da 

realidade contemponlnea impostos pela pnitica clinica, tanto ao nivel institucional e social 

como individual. As atividades academicas desenvolvidas por este nucleo sao pautadas em 

diversas tecnicas, das quais podemos destacar: grupos operatives, tecnicas psicodramaticas, 

tecnicas psicanaliticas e outras. Neste sentido, a pesquisa em Psicologia da 

Intersubjetividade se justifica na medida em que podera contemplar uma multiplicidade de 

~ sentidos, que venham a dar conta da complexa constituic;ao da realidade social da regiao em 

que estamos inseridos, possibilitando assim a inserc;ao do discente na pesquisa sistematica 

de diversos temas. 

• Laborat6rio do Nucleo da Intersubjetividade 

Nucleo de Psicologia e Praticas Clinicas 

As atividades academicas desenvolvidas neste nucleo de ensino visam estimular e 

desenvolver uma pratica didatica e cientifica tendo em vista a produc;ao, ampliac;ao, 

aprofundamento e difusao da pratica clinica em diferentes contextos clinicos. Tais 

atividades buscam subsidiar o discente para o estudo acerca da realidade psiquica. 

• Laborat6rio de Psicologia e Praticas Clinicas- Sala 2C40 



Nucleo de ensino, pesquisa e extensao de Psicologia Social e do Trabalho 

Nas atividades academicas desenvolvidas pelo nucleo de Psicologia Social e do 

Trabalho os discentes vivenciam a acentuada demanda tanto por atualiza9ao profissional 

constante como por qualifica9ao aprofundada e interdisciplinar. Temas como significado do 

trabalho, comprometimento e envolvimento no mesmo, psicopatologia do trabalho, cultura 

organizacional, gerenciamento do desempenho, validade de medidas psicol6gicas aplicadas 

ao trabalho e as organiza9oes, criatividade e socializa9ao ocupacional, avalia9ao e 

coloca9ao de pessoal, treinamento e avalia9ao do treinamento, tern preocupado estudiosos e 

profissionais da area. 

Junto como aumento da complexidade e diversifica9ao das organiza9oes, tipos de 

trabalho e profissionaliza9ao observam-se tambem o aumento da concorrencia entre as 

organiza9oes, das exigencias de qualidade e de competencia e de sistematiza9ao na 

resolu9ao de problemas. Para tanto, a prepara9ao do profissional no sentido de planejar, 

administrar e desenvolver pesquisa para subsidiar a sistematiza9ao de sua atua9ao em 

problemas novos e complexos e de fundamental imporHincia. 

• Laborat6rio de Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho- Sala- 2C28 



Ao Iongo dos ultimos anos, o ensejo de urn novo Projeto Pedag6gico para o curso 

tomou corpo principalmente baseado na percep9ao de que os conteudos e as bibliografias 

utilizadas deviam passar por uma atualiza9ao constante, baseada no dinamismo da 

sociedade e das novas pniticas e teorias dentro do campo do saber. 

Ao encontro deste anseio, o Conselho Nacional de Educa9ao (CNE) formalizou, 

na Resolu9ao N° 8/2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Gradua9ao 

em Psicologia. Tais diretrizes estabelecem e organizam os principios e fundamentos 

norteadores para a constitui9ao de uma base homogenea para a forma9ao do psic61ogo no 

Pais. 

Os principios estabelecidos pelas Diretrizes Nacionais remetem a necessidade de 

uma forma9ao que desenvolva urn forte compromisso com uma perspectiva cientifica e 

com o exercicio da cidadania; assegurando uma rigorosa postura etica; uma visao 

abrangente e integrada dos processos psicol6gicos e uma amplia9ao e consolida9ao social 

dos servi9os prestados a sociedade. 

Nesse sentido, nao apenas a reformula9ao curricular, mas a constru9ao de urn 

projeto pedag6gico dimlmico e adequado as necessidades atuais da comunidade representa 

urn desafio sob varios aspectos. Historicamente, a estrutura curricular do Curso de 

Gradua9ao em Psicologia da UFU, estabelecida na sua cria9ao, permaneceu inalterada ate o 

segundo semestre do ano de 1982, quando passou por algumas modifica96es, mantendo, 

contudo, as disciplinas e cargas honirias originais da sua cria9ao. De 1982 ate 1994, varias 

fragilidades foram identificadas e balizaram uma proposta curricular inovadora colocada 

em pratica a partir de 1995, o que permitiu uma profunda reestrutura9ao curricular. 

Todavia, passada uma decada desde a sua imp1anta9ao, uma analise da realidade atual 

aponta a necessidade de uma nova reformula9ao curricular. 



A atual estrutura curricular nao supnu satisfatoriamente todas as deficiencias 

apontadas em 1994. Hoje o curso apresenta uma carga honiria excessiva de aulas, tomando 

inviavel a realizac;ao de outras atividades academicas, sem implicar em sobreposic;ao de 

atividades e uma carga horaria de trabalho semanal superior as quarenta horas de labor 

recomendadas para o born desenvolvimento das atividades academicas. Esta nova proposta 

pedag6gica busca sanar estes problemas, bern como implantar uma estrutura curricular 

condizente a Resoluc;ao n° 8/2004, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Graduac;ao em Psicologia. 



5 - PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS 

0 Projeto Pedag6gico do Curso de Psicologia fundamenta-se nos seguintes 

principios: 

I. Forma<yao cientifica s6lida, ampla, e generalista do profissional psic6logo, 

capaz de atuar nos campos em que a Psicologia esta presente, desde o 

ensino superior, clinica individual, clinica social, nas organiza<;oes, 

hospitais, escolas, creches, f6runs e outras institui<;oes. 

• II. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao, de modo a 

desenvolver, no corpo discente, atitudes investigativas e instigadoras de 

sua participa<;ao no desenvolvimento do conhecimento e da sociedade 

como urn todo. 

III. Reconhecimento da diversidade de referenciais construidos para a 

compreensao do homem, estabelecendo interfaces do fenomeno 

psicol6gico com os fenomenos biol6gicos e sociais. 

IV. Compreensao e analise critica e ampla das condi<;oes s6cio-hist6ricas do 

mundo e de sua importancia na forma<;ao do aluno, garantindo-lhe 

• fundamentos para a<yoes de cidadania, bern como para o exercicio 

profissional. 

V. Promo<yao do bem-estar do ser humano em nivel individual ou coletivo, 

assegurando o respeito a diversidade de pensamentos e de manifesta<;oes, 

nos mais diferentes meios em que o psic6logo esta inserido. 

VI. Respeito a etica nas rela<yoes com OS clientes e todas as demais pessoas 

com quem mantiver rela<yoes de trabalho. 

6- CARACTERIZA(:AO DO EGRESSO 



Considerando a amplitude da formac;ao em Psicologia entendemos que o perfil do 

egresso do curso de Graduac;ao em Psicologia da Universidade Federal de Uberlandia deva 

reunir as seguintes caracterfsticas gerais: 

I. Atuar de forma competente nos diversos campos da Psicologia, dominando 

as ferramentas basicas de avaliac;ao, diagn6stico e intervenc;ao; 

II. Reconhecer a diversidade e multiplicidade do fenomeno psicol6gico, 

respeitando as diferentes concepc;oes de homem e de mundo, a partir das 

• quais sua atuac;ao deve ser pautada; 

Ill. Buscar o espfrito crftico e cientffico, estabelecendo os limites e respeitando 

as diversas formas de saber encontradas na comunidade academica e nos 

diversos contextos em que ira atuar; 

IV. Reconhecer as limitac;oes do conhecimento psicol6gico e, sempre que 

necessaria, buscar a ajuda e discutir questoes pertinentes com outros 

profissionais; 

V. Buscar continuamente uma reflexao atualizada do desenvolvimento da 

ciencia psicol6gica e de suas interfaces com os outros campos do saber; 

VI. Seguir OS princfpios eticos da profissao, no uso das informac;oes a ele 

confiadas, nos mais diferentes contextos, e nas relac;oes com outros 

profissionais eo publico em geral; 

VII. Atuar de forma responsavel e etica na conduc;ao de seu trabalho, 

principalmente considerando seu papel educativo na comunidade 

academica e na comunidade em geral. 

7 - OBJETIVOS DO CURSO 



0 Curso de Graduac;ao em Psicologia tern como objetivo formar profissionais 

aptos para a atuac;ao profissional em diferentes contextos. Para isso a formac;ao deve 

fornecer subsidios ao graduando quanto: 

I. Capacidade de desenvolver ac;oes no sentido de prevenir, promover, 

proteger e reabilitar a saude psicol6gica e psicossocial de individuos e 

grupos, levando-se em conta os padroes 6timos de qualidade, sempre 

dentro de principios legais e eticos; 

II. Capacidade de desenvolver ac;oes fundamentadas cientificamente, Jevando 

a tomada de decisao centrada na avaliac;ao e sistematizac;ao de dados que 

Jevem a conduta profissional mais adequada e eficaz; 

III. Capacidade de liderar equipes, tendo sempre em vista o bem-estar do 

grupo; 

IV. Capacidade de tomar iniciativas, desenvolver e gerenciar forc;a de trabalho, 

recursos fisicos, materiais e de informac;ao, em atividades pertinentes a sua 

area de atuac;ao; 

V. Capacidade de aprender continuamente, assumindo comprom1sso com a 

transmissao do conhecimento e pratica para gerac;oes futuras. 

VI. Capacidade de produzir novos conhecimentos na area da Psicologia e 

ciencias afins, bern como em outras areas do conhecimento. 

7.1- OBJETIVOS ESPECIFICOS DO CURSO 

Fornecer ao graduando em Psicologia uma formac;ao academica que permita: 



I. Analisar o campo de atua9ao profissional e seus desafios contemporaneos; 

II. Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensoes 

institucional e organizacional, explicitando a dinamica das intera9oes entre 

os seus agentes sociais; 

III. Identificar e analisar necessidades de natureza psicol6gica, diagnosticar, 

elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais 

te6ricos e caracteristicas da popula9ao-alvo; 

IV. Identificar, definir e formular questoes de investiga9ao cientifica no campo 

da Psicologia, vinculando-as a decisoes metodol6gicas quanto a escolha, 

coleta, e analise de dados em projetos de pesquisa; 

V. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em 

Psicologia, tendo em vista a sua pertinencia; 

VI. A valiar fenomenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e 

afetiva, em diferentes contextos; 

VII. Realizar diagn6stico e avalia9ao de processos psicol6gicos de individuos, 

de grupos e de organiza9oes; 

VIII. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferen9as 

individuais e s6cio-culturais dos seus membros; 

IX. Atuar inter e multi profissionalmente, sempre que a compreensao dos 

processos e fenomenos envolvidos assim o recomendar; 

X. Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de 

vinculos requeridos na sua atua9ao profissional; 

XI. Atuar profissionalmente, em diferentes niveis de a9ao, de carater 

preventivo ou terapeutico, considerando as caracteristicas das situa9oes e 



·.:-·"":: 

dos problemas especificos com os quais se depara; 

XII. Realizar orientayao, aconselhamento psicol6gico e psicoterapia; 

XIII. Elaborar relatos cientificos, pareceres tecnicos, laudos e pericias, bern 

como outras comunica96es profissionais, inclusive materiais de 

divulga9ao; 

XIV. Apresentar trabalhos e discutir ideias em publico; 

XV. Saber buscar e usar o conhecimento cientifico necessaria a atua9ao 

profissional, assim como gerar conhecimento a partir da pratica 

profissional. 



8. ESTRUTURA CURRICULAR 

A estrutura curricular do Projeto Pedag6gico do Curso de Graduac;:ao em 

Psicologia e composta por dois (2) nucleos de ensino: Nucleo Comum e Nucleo 

Profissionalizante. 0 Nucleo Comum e composto por oito (8) Eixos Estruturantes 

articulados em os conhecimentos, habilidades e competencias. 0 Nucleo Profissionalizante 

e composto por dois (2) Eixos Estruturantes articulados em os conhecimentos, habilidades e 

competencias. Os conhecimentos, habilidades e competencias sao desenvolvidas em 

componentes curriculares como disciplinas, estagios supervisionados e atividades 

complementares. 0 Nucleo Comum visa garantir uma formac;:ao generalista, ampla, e 

diversificada do profissional psic6logo, estabelecendo uma base de formac;:ao homogenea 

em todo o Pais, bern como uma capacitac;:ao basica para lidar com os conteudos da 

psicologia, enquanto campo de conhecimento e atuac;:ao. 

Este nucleo sera composto por oito (8) eixos estruturantes: 

a) Fundamentos Epistemol6gicos e Hist6ricos (450 horas); 

b) Fundamentos Te6ricos e Metodol6gicos (420 horas); 

c) Investigac;:ao Cientifica e Pratica Profissional (240 horas); 

d) Fenomenos e Processos Psicol6gicos (1320 horas); 

e) Interfaces com Campos Afins (300 horas); 

f) Formac;:ao Academico- Cientifico- Cultural (85 horas). 

g) Disciplinas Optativas (300 horas). 

h) Estagios Supervisionados Basicos (135 horas) 



Desta forma, a integraliza9ao da carga hon1ria do Nucleo Comum totalizani tres 

mil duzentas e cinqilenta (3250) horas de atividades. 0 conjunto de atividades 

desenvolvidas neste nucleo deven1 capacitar o discente a: 

I. Elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais 

te6ricos e caracteristicas da popula9ao-alvo; 

II. Escolher e elaborar instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

em Psicologia, tendo em vista a sua pertinencia; 

III. Observar e avaliar fenomenos humanos de ordem cognitiva, 

comportamental e afetiva, em diferentes contextos; 

IV. Atuar, inter e multi profissionalmente, sempre que a compreensao dos 

processos e fenomenos envolvidos assim o recomendar; 

V. Relacionar-se como outrode modo a propiciar o desenvolvimento de 

vinculos interpessoais requeridos na sua atua9ao profissional; 

VI. Atuar profissionalmente, em diferentes niveis de a9ao, de caniter 

preventivo ou terapeutico, considerando as caracteristicas das 

situa9oes e dos problemas especificos com os quais se depara; 

VII. Realizar orienta9ao, aconselhamento psicol6gico e psicoterapia; 

VIII. Elaborar relatos cientificos, pareceres tecnicos, laudos e outras 

comunica9oes profissionais, inclusive materiais de divulga9ao; 

IX. Apresentar trabalhos e discutir ideias em publico; 

X. Saber buscar e usar o conhecimento cientifico necessario a atua9ao 
profissional, assim como gerar conhecimento a partir da pratica 
pro fissional. 

0 Nucleo Profissionalizante e composto por dois (2) eixos estruturantes que 



agregam urn conjunto de componentes curriculares que configuram oportunidades de 

concentra(j:ao de estudos e estagios em domfnios especfficos no amplo campo do saber 

psicol6gico. As enfases curriculares que compoem o Nucleo Profissionalizante sao 

aprofundamentos dos estudos iniciados no Nucleo Comum e devem garantir urn maior 

contato do discente com a atua~j:ilo profissional, fomecendo-lhe as ferramentas te6rico

metodol6gicas necessarias para bern desempenhar suas fun96es tendo como referencial os 

princfpios humanos e eticos da profissao. Ao mesmo tempo, a enfase curricular deve ser 

suficientemente abrangente para nao configurar uma especializa(j:iio em uma pratica, 

procedimento ou local de atua~j:ao. 

Este nucleo sera composto por dois (2) eixos estruturantes: 

a) Estagios Supervisionados Profissionalizantes (600 horas); 

b) Enfases Curriculares (540 horas). 

Eixo Estruturante em Praticas Profissionais (600 horas); 

Este eixo estruturante tern como objetivo assegurar urn nucleo basico de 

competencias que permita a atua~j:ao profissional e a inser~j:ilo do graduado em diferentes 

contextos institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais de areas afins. As 

atividades deste eixo formador serao realizadas na forma de Estagios Supervisionados 

Profissionalizantes (600 horas/ minimo e 900 horas/maximo). 

Eixo Estruturante em Enfases Curriculares (540 horas). 

Foram definidas tres (3) enfases curriculares para o Curso de Gradua~j:ao em 



Psicologia- UFU, estabelecida da seguinte distribui9iio: 

I. Enfase em Psicologia Clfnica e Social (180 horas); 

II. Enfase em Psicologia e Processos de Gestao (180 horas); 

III. Enfase em Psicologia Escolar e Educacional (180 horas). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Psicologia, 

Art. 11, deve ser assegurado ao discente a possibilidade de escolha por mais de uma enfase 

oferecida pelo curso. Ao discente do Curso de Gradua9iio em Psicologia UFU e obrigat6ria 

a escolha por urn a enfase curricular (180 horas ), ficando ao discente assegurada a opyiio por 

mais uma (1) enfase, caracterizando uma op9iio curricular por duas (2) enfases (360 horas) 

ou a opyiio por mais duas (2) enfases, caracterizando uma opyiio curricular por tres (3) 

enfases curriculares (540 horas). Todas as opyoes curriculares deveriio ser cursadas dentro 

do prazo maximo de integralizayiio curricular. 

A En{ase em Psicologia Clinica e Social aborda o fenomeno do psiquismo dentro 

de seus panimetros s6cio-culturais, engendrando diferentes formas de concepyiio do 

processo saude/doen9a (mental e corporal em urn sentido amplo), bern como diferentes 

formas de tratamento dos transtornos psicol6gicos. Some-se a isso a visao atual da 

psicologia da saude que ultrapassa, em muito, a concep9iio de psicologia clfnica tradicional 

e coloca o psic6logo a servi9o do bem-estar do paciente. Devido a abrangencia dessa 

enfase, tres Nucleos Academicos serao responsaveis pelo seu oferecimento: Nucleo de 

Psicologia Preventiva e da Saude, Nucleo de Psicologia da Intersubjetividade, e Nucleo de 

Psicologia e Pniticas Clfnicas. 

A En{ase em Psicologia e Processos de Gestiio objetiva aprofundar as 



competencias relativas ao diagn6stico, planejamento e uso de procedimentos e tecnicas 

especfficas voltadas para aprimorar os processos de gestao e intervenyao organizacional, 

em distintas organizayoes e institui9oes. 

A En(ase em Psicologia Escolar e Educacional aprofunda os conhecimentos 

concernentes ao processo de ensino e aprendizagem no campo das relayoes estabelecidas 

em ambientes educacionais. Essa enfase vern suprir o importante campo das discussoes no 

campo da aprendizagem, nao deixando de !ado as questoes fundamentais de competencia 

do psic6logo no ambito de iniciativas que visam a melhorar o processo de ensino. Esta 

enfase sera oferecida pelo Nucleo Academico de Psicologia Escolar e Educacional. 



• 

8.1.- ESTRUTURA CURRICULAR QUANTO AOS EIXOS ESTRUTURANTES DO 
NUCLEO COMUM 

Os Eixos Estruturantes que compoem o Nucleo Comum sao assim definidos: 

I. Eixo I - Fundamentos Epistemo16gicos e Hist6ricos: este eixo tern como 

objetivo permitir ao graduando o conhecimento das bases epistemol6gicas 

presentes na construc;ao do saber psico16gico, desenvolvendo a capacidade 

para avaliar criticamente as linhas de pensamento em Psicologia; 

COMPETENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS POR INTERMEDIO DO EIXO 1: 

1. Delimitar a psicologia enquanto campo cientifico e profissional, caracterizando o 

processo hist6rico de sua construc;ao, inclusive no Brasil; 

2. Relacionar os diferentes sistemas te6ricos em Psicologia aos contextos social, 

economico e politico em que surgiram; 

3. Identificar os pressupostos epistemol6gicos e concepc;ao de ciencia subjacente aos 

diferentes sistemas em Psicologia; 

4. A valiar os principais sistemas te6ricos em Psicologia, quanto a criterios intrinsecos de 

coerencia e consistencia de seus argumentos; 

5. Comparar as concepc;oes de Psicologia como campo cientifico dos principais sistemas 

te6ricos; 

6. Conhecer a filosofia enquanto forma de produc;ao de conhecimento, suas principais 

questoes e objetivos e as suas interfaces com a psicologia ao Iongo da hist6ria; 

7. Dominar as regras do pensamento 16gico para analisar as afirmac;oes e conhecimentos 

que integram o campo da Psicologia. 

II. Eixo II - Fundamentos Te6rico-Metodol6gicos: este eixo tern como 

objetivo garantir a apropriac;ao critica do conhecimento disponfvel, 

assegurando uma visao abrangente dos diferentes metodos e estrategias de 

produc;ao do conhecimento cientifico em Psicologia; 



COMPETENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS POR INTERMEDIO DO EIXO II: 

I. Levantar informayao bibliognifica em indexadores, peri6dicos, livros, manuais 

tecnicos e outras fontes especializadas atraves de meios convencionais e eletr6nicos; 

2. Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados ( observayao, 

entrevistas, inventarios, questionarios, testes e escalas) em Psicologia, tendo em vista a 

pertinencia e os problemas quanto ao uso, constru9ao e validayao; 

3. Utilizar os recursos da matematica, da estatistica e da informatica para a analise e 

apresenta9ao de dados e para a prepara9ao das atividades profissionais em Psicologia; 

4. Utilizar procedimentos de analise de dados quantitativos e qualitativos em 

Psicologia; 

5. Examinar relatos de pesquisa psicol6gica avaliando a qualidade das suas decisoes • 

metodol6gicas e seus impactos na confiabilidade dos enunciados; 

6. Elaborar projetos de investiga9ao, diagn6stico e interven9ao frente a problemas 

psicol6gicos e psicossociais, tendo como referencia o modelo do pensamento cientifico; 

7. Identificar, definir e formular questoes de investiga9ao cientifica no campo da 

Psicologia. 

III. Eixo Ill - Procedimentos para a Investiga.;ao Cientifica e a Pratica 

Profissional: este eixo tern como objetivo garantir o dominio dos 

instrumentos e das estrategias de avalia9ao e de interven9ao, quanto a 

competencia para seleciona-los, avalia-los e adequa-los a problemas e 

contextos especificos de investiga9ao e a9ao profissional; 

COMPETENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS POR INTERMEDIO DO EIXO III: 

I. Conhecer o processo hist6rico de desenvolvimento das medidas em psicologia, 

identificando seus problemas e potencial de uso nos diversos dominios de atua9ao 

pro fission a!; 

2. A valiar a qualidade psicometrica de instrumentos de investiga9ao e interven9ao 

psicol6gicas, discriminando os conceitos de validade e fidedignidade; 



3. Escolher e planejar o uso de instrumentos para avalia9ao de fenomenos 

psicol6gicos, tais como: entrevistas, testes e escalas, inventarios, questionarios e 

observa9ao entre outros considerando a natureza do problema e os objetivos da a9ao; 

4. Coordenar e manejar processos grupais, considerando as especificidades do grupo e 

do contexto; 

5. Elaborar pianos de interven9ao frente a problemas psicol6gicos e psicossociais, 

valendo-se de informa9oes geradas pelo processo de diagn6stico; 

6. A valiar os resultados e impactos das interven9oes psicol6gicas realizadas. 

IV. Eixo IV - Fenomenos e Processos Psicologicos: este e1xo tern como 

objetivo desenvolver, no graduando, uma compreensao aprofundada dos 

fenomenos e processos psicol6gicos que classicamente constituem campo 

da Psicologia como ciencia e, tambem, dos desenvolvimentos recentes nas 

diversas areas de investiga9ao psicol6gica, de forma a propiciar amplo 

conhecimento de suas caracteristicas, questoes conceituais e modelos 

explicativos construidos no campo, assim como seu desenvolvimento 

recente; 

COMPETENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS POR INTERMEDIO DO EIXO IV: 

1. Analisar, descrever e interpretar rela9oes entre contextos e processos psicol6gicos e 

comportamentais; 

2. Descrever, analisar e interpretar o significado das intera9oes sociais no interior dos 

diversos agrupamentos dos quais os individuos, ao Iongo do seu ciclo de vida, participam, a 

exemplo de familia, escola, grupos de trabalho e outros; 

3. 
. . . 

e pS!COSSOCialS nas dimensoes Diagnosticar processos psicol6gicos de 

ajustamento/desajustamento, normalidade/anormalidade e saude/doen9a, apoiando-se em 

uma visao critica de tais conceitos; 

4. Dominar, nas diferentes perspectivas te6ricas, os processos de desenvolvimento 

humano nas dimensoes cognitiva, afetiva, comportamental e social, ao Iongo do seu ciclo 

de vida; 



5. Dominar os processos psicol6gicos basicos (cognis;ao, motivas;ao, emos;ao e 

aprendizagem) que estruturam as relas;oes do sujeito humano com seu ambiente fisico e 

social, considerando os contextos culturais em que eles ocorrem; 

6. Compreender como os processos individuais influenciam e sao influenciados pelas 

interas;oes sociais no ambito das relas;oes interpessoais, grupais, organizacionais e societais; 

7. Caracterizar quadros sintomatol6gicos que envolvem simultaneamente processos 

psicol6gicos e somaticos em diferentes faixas do desenvolvimento e contextos em que se 

manifestam. 

V. Eixo V - Interfaces com Campos Afins do Conhecimento: este eixo tern 

como objetivo demarcar a natureza e a especificidade do fenomeno 

psicol6gico e sua interas;ao com fenomenos biol6gicos, humanos e sociais, 

assegurando uma compreensao integral e contextualizada dos fenomenos e 

processos psicol6gicos; 

COMPETENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS POR INTERMEDIO DO EIXO V: 

I. Analisar as interfaces entre a psicologia e as cH~ncias biol6gicas e sociais na 6tica 

das diferentes matrizes do pensamento psicol6gico; 

2. Analisar as principais conceps;oes sociol6gicas acerca da estrutura, desenvolvimento 

e organizas;ao da sociedade e as suas implicas;oes para a compreensao das relas;oes entre 

$ individuo e sociedade; 

3. Compreender o fenomeno cultura em suas diferentes perspectivas e sua relas;ao com 

os fenomenos psicol6gicos e psicossociais; 

4. Compreender a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento bio-fisio

neurol6gico do organismo humano, identificando as inter-relas;oes com os processos 

psicol6gicos de ordem cognitiva, afetiva e comportamental; 

5. Compreender os fenomenos psicol6gicos, considerando as caracteristicas da 

evolus;ao filogenetica que configurou a especie humana e a sua capacidade adaptativa e 

transformadora do ambiente; 



6. Identificar as bases geneticas do comportamento humano, analisando a possivel 

determina<;:ao de caracteristicas apresentadas pelos processos psicol6gicos - cognitivos 

afetivos e comportamentais; 

7. Compreender a estrutura e funcionamento do cerebra humano e os efeitos de 

neurotransmissores e drogas diversas sabre os processos psicol6gicos de ordem cognitiva, 

afetiva e comportamental; 

8. Analisar os problemas e desafios sociais, economicos e culturais da regiao e como 

eles se traduzem em demandas para o trabalho do psic6logo. 

VI. Eixo VI- Forma~ao Academico - Cientifico- Cultural: este eixo tern 

como objetivo a inser<;:ao do aluno em urn conjunto de atividades 

academicas e culturais que venham a contribuir para uma forma<;:ao 

cientifica, politica e cultural nos mais diversos cem'lrios academicos. 

VII. Eixo VII- Disciplinas Optativas: este eixo tern como objetivo garantir o 

oferecimento de conteudos novas e complementares que contribui e 

aprimora a forma<;:ao academica obrigat6ria. 

VIII. Eixo VIII- Estagios Supervisionados Basicos: este eixo tern como objetivo 

oferecer ao discente urn conjunto de atividades supervisionadas 

desenvolvidas ao Iongo das atividades concernentes ao Nucleo Comum 



Os Eixos Estruturantes do Nucleo Comum apresenta uma carga honiria de 

atividades obrigat6rias igual a tres mil duzentas e cinqilenta horas (3250 horas) cursadas 

nos seguintes componentes curriculares: 

Eixo I- Fundamentos Epistemologicos e Historicos. 
Carga Horaria: 450 h 

1. Introdu~ao a Filosofia- (CH: 60) 
2. Sociologia- (CH: 60) 
3. Hist6ria e Sistemas em Psicologia I- (CH: 60) 
4. Antropologia- (CH: 60) 
5. Hist6ria e sistemas em Psicologia II- (CH: 60) 
6. Bases Filos6ficas da Psicologia- (CH: 60) 
7. Epistemologia da Psicologia- (CH: 60) 
8. Psicologia: Ciencia e Profissao- (CH: 30) 

Eixo II - Fundamentos Teoricos - Metodologicos. 
Carga Horaria: 420 h 

l. Anatomia- (CH: 90) 
2. Psicologia Experimental I - (CH: 60) 
3. Introdu~ao a Estatistica- (CH: 60) 
4. Fisiologia- (CH: 90) 
5. Estatistica Aplicada a Psicologia- (CH: 60) 
6. Psicometria- (CH: 60) 

Eixo III- Investigacao Cientifica e Pratica Profissional. 
Carga Honiria: 240 h 

1. Metodos de Investiga~ao em Psicologia (CH: 60) 
2. Fundamentos da Investiga~ao Qualitativa em Psicologia (CH: 60) 
3. Etica Profissional (CH: 60) 
4. Trabalho de Conclusao de Curso I (CH: 30) 
5. Trabalho de Conclusao de Curso II (CH: 15) 
6. Trabalho de Conclusao de Curso III (CH: 15) 



Eixo IV- Fenomenos e Processos Psicologicos. 
Carga Honiria: 1320 h 

1. Psicologia Experimental II: Analise Experimental do Comportamento (CH: 60) 
2. Psicologia da Aprendizagem I (CH: 60) 
3. Psicologia do Desenvolvimento I (CH: 60) 
4. Psicologia da Personalidade I (CH: 60) 
5. Psicologia Experimental III: Processos Cognitivos (CH: 60) 
6. Psicologia da Aprendizagem II (CH: 60) 
7. Psicologia do Desenvolvimento II (CH: 60) 
8. Psicologia da Personalidade II (CH: 60) 
9. Psicopatologia da Crianc;a e do Adolescente (CH: 60) 
10. Psicologia do Desenvolvimento III (CH: 60) 
11. Psicopatologia Geral I (CH: 60) 
12. Psicologia da Personalidade III (CH: 60) 
13. Psicologia Organizacional (CH: 60) 
14. Psicologia Social I (CH: 60) 
15. Comportamento Organizacional (CH: 60) 
16. Psicologia Social II (CH: 60) 
17. Psicologia Escolar I (CH: 60) 
18. Psicologia Escolar II (CH: 60) 
19. Avaliac;ao Psicol6gica da Crianc;a e do Adolescente (CH: 60) 
20. Avaliac;ao Cognitiva (CH: 60) 
21. Teoria e Tecnicas de Grupo (CH: 60) 
22. Tecnicas de Exame e Aconselhamento Psicol6gico (CH: 60) 

Eixo V- Interfaces com Campos Afins. 
Carga Honiria: 300 h 

I. Psicologia da Saude (CH: 60) 
2. Dinamica da Familia (CH: 60) 
3. Psicologia lnstitucional e Comunitaria I (CH: 60) 
4. Psicologia lnstitucional e Comunitaria II (CH: 60) 
5. Psicologia e Politicas Publicas em Saude Mental (CH: 60) 



Eixo VI- Forma~ao Academico- Cientifico- Cultural: 
Carga Horaria: 85 horas 

I. Componente Curricular: Atividades Complementares: 0 discente devera cumprir urn 
total de oitenta e cinco (85) horas de atividades complementares, como definido no 
Quadro 1. 0 discente tern liberdade na escolha de atividades, dentro das ops;oes 
apresentadas neste Projeto, ficando a cargo do Colegiado do Curso de Graduas;ao em 
Psicologia a inclusao de novas atividades complementares pertinentes para equivalencia 
em horas, bern como a revisao das horas atribuidas a cada atividade, caso julgue 
necessario. Os comprovantes de tais atividades sao de exclusiva responsabilidade do 
discente, cabendo a coordenas;ao exigi-los para a contabilizas;ao das horas necessarias 
para a integralizas;ao deste componente curricular. A apresentas;ao dos comprovantes 
das atividades complementares e imprescindivel para a conclusao do Curso de 
Graduas;ao em Psicologia. Devera ser dado amplo conhecimento sobre este assunto aos 
discentes do curso, quando da implantas;ao deste Projeto Pedag6gico e, ao Iongo da 
implantas;ao do mesmo, incluindo essas informas;oes no Guia Academico da Unidade. 

Eixo VII- Disciplinas Optativas: 
Carga Horaria: 300 horas 

1- Componente Curricular Disciplina Optativa: 0 discente devera cursar no minimo, cinco 
(5) disciplinas optativas, perfazendo uma carga horaria total para essa categoria de 300 
horas 

Eixo VIII- Estagios Supervisionados Basicos: 
Carga Honiria: 135 horas 

1 - Componente Curricular Estagio Supervisionado Basi co: 

1- Estagio Supervisionado Basico em Psicologia Clinica e Social (obrigat6rio) (CH: 45h) 
2- Estagio Supervisionado Basico em Psicologia e Processos de Gestao (obrigat6rio) (CH: 45h) 
3- Estagio Supervisionado Basico em Psicologia Escolar e Educacional (CH: 45h) 



QUADRO 1 

Atividades Complementares Carga Horaria Equivalente 
Projetos e/ou atividades de ensino (PIBEG, atividades 15h/por participa~iio, ate 3 
de ensino em cursinho alternativo gratuito). projetos 
Projetos de pesquisa (PIBIC, estagio voluntario). 15h/por participa~iio, ate 3 

projetos 
Projetos de extensiio ( organizar;;iio de eventos 15h/por participa~ao, ate 3 
cientifico-culturais, cursos e palestras). projetos 
Apresentar;;iio de trabalho em evento cientifico- 05h/por apresenta~iio, ate 10 
cultural local. l!_artic!I!_a~oes 

Apresentar;;iio de trabalho em even to cientifico- 08h/por apresenta~ao, ate 10 
cultural nacional. l!_artic!P_a~oes 

Apresentar;;iio de trabalho em even to cientifico- 10h/por apresenta~ao, ate 5 
cultural internacional. apresenta~oes 

Participar;;iio em evento cientifico-culturallocal. 05h/por participa~iio, ate 10 
_l)_artic!I!_a~oes 

Participar;;iio em evento cientifico-cultural nacional. 08h/por participa~iio, ate 10 
participasoes 

Participar;;iio em even to cientifico-cultural 10h/por participa~iio, ate 5 
intemacional. ~artic!Pa~oes 
Participar;;iio em palestras e seminarios com carga 03h/por participa~iio, ate 15 
horaria inferior a 3 horas (atividades devidamente participa~oes 

certificada) 
Participar;;iio em seminarios com carga horaria 05h/por participa~ao, ate 10 
superior a 4 horas (atividades devidamente participa~oes 
certi fi cad a) 
Grupo de estudos de temas especifico (devidamente 05h/por participa~ao, ate 5 
registrado e aprovado pel a Unidade Academica participa~oes 
realizadora) 
Visitas tecnicas orientadas 05h/por visita orientada, ate 5 

visitas 
Monitoria 15h/por monitoria, ate 4 

monitorias 
Representar;;iio estudantil 06h/por semestre de 

representa~iio, ate 4 semestres 
Disciplinas facultativas 05h/por disciplina cursada, ate 5 

disciplinas 
Atividade academica a distancia 05h/por participa~iio, ate 4 

participa~oes 

Premios academicos recebidos 08h/por premio recebido, ate 4 
premios 

Publicar;;iio de artigo cientifico em revista com corpo 15h/por publica~iio, ate 4 
editorial. _~J_ublica~oes 
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8.2. - ESTRUTURA CURRICULAR QUANTO AOS EIXOS ESTRUTURANTES DO 
NUCLEO PROFISSIONALIZANTE. 

Os Eixos Estruturantes que compoem o Nucleo Profissionalizante sao assim 

definidos: 

1. 

II- Eixo IX - Praticas Profissionais: este eixo tern como objetivo 

assegurar urn nucleo basico de competencias que permitam a 

atua9ao profissional e a inser9ao do graduado em diferentes 

contextos institucionais e sociais, de forma articulada com 

profissionais de areas afins; 

III- Eixo X- Enfases Curriculares: este eixo reflete a diversidade 

de orienta9oes te6rico-metodol6gicas e praticas, bern como os 

contextos de inser9ao profissional, apresentando-se como uma 

oportunidade de concentra9ao de estudos em algum domfnio da 

Psicologia. 

A) COMPETENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS POR INTERMEDIO DOS 

EIXOSIXEX: 

Conhecer o campo de atua9ao profissional nas suas principais areas, identificando 

seus desafios contemporaneos e tendencias futuras; 

2. ldentificar e analisar necessidades de natureza psicol6gica, diagnosticar, elaborar 

projetos, planejar e intervir de forma coerente com referenciais te6ricos e caracterfsticas da 

popula9ao-alvo; 

3. Construir uma visao ampla do conceito de saude e de saude psicol6gica, 

identificando OS determinantes psicossociais da saude e dos comportamentos humanos 

1 igados a saude; 

4. Atuar inter e multi profissionalmente, sempre que a compreensao dos processos e 

fen6menos envolvidos assim o recomendar; 

----



5. Elaborar laudos, pareceres tecnicos e outras comunica9oes profissionais; 

6. Atuar profissionalmente em diferentes nfveis de interven9ao de caniter preventivo 

ou terapeutico, considerando as caracterfsticas das situa9oes e dos problemas especfficos; 

7. Realizar diagn6stico e avalia9ao de processos psicol6gicos de individuos, grupos e 

organiza9oes; 

8. Realizar interven9oes psicoten1picas frente a problemas individuais de reduzida 

complexidade; 

9. Atuar dentro de normas eticas que pautam o exercfcio profissional da psicologia. 

0 Nucleo Profissionalizante apresenta uma carga honiria de atividades obrigat6rias 

igual a setecentos e oitenta horas (780 horas) quanto o discente optar por uma (1) enfase 

curricular, novecentas e sessenta horas (960 horas) quando o discente optar por duas (2) 

enfases curriculares, emil cento e quarenta horas (1140 horas) quando o discente optar por 

tres enfases curriculares. 

Eixo IX- Pratica Profissional. 
Carga Horaria: 600 horas (obrigatorias) 

1- Modulo de Estagios Supervisionados Profissionalizantes ( obrigat6rio) (CH: 600) 

~ 1' ' 



Eixo X- Enfases Curriculares 
Carga Horaria Total: 540 h I Carga Horaria por Enfase: 180 h 

• Disciplinas Obrigat6rias na Enfase em Psicologia Clinica e Social 

1. Psicopatologia Geral II (CH: 60) 
2. Teorias e Tecnicas Psicoten1picas I (CH: 60) 
3. Teorias e Tecnicas Psicotenipicas II (CH: 60) 

• Disciplinas Obrigat6rias na Enfase em Psicologia e Processos de Gesti'io 

4. Gestao de Pessoas I (CH: 60) 
5. Gestao de Pessoas II (CH: 60) 
6. Gestao de Pessoas III (CH: 60) 

• Disciplinas Obrigat6rias na Enfase em Psicologia Escolar e Educacional 

7. Psicologia e os Processos Educacionais Especiais (CH: 60) 
8. A valia9ao Psicol6gica no Contexto Educacional (CH: 60) 
9. Semimirio em Aprendizagem, Desenvolvimento e Psicologia Escolar (CH: 60) 



' 

8.3- Quanto a escolha da enfase curricular pelo discente 

E obrigat6ria a escolha por parte do discente de, pelo menos, uma enfase 

curricular, totalizando o minimo de 4030 horas. Fica a ele facultada a op~ao por mais uma 

(I) enfase curricular, totalizando 4210 horas, ou duas (2) enfases curriculares, totalizando 

4390 horas. As enfases escolhidas deverao ser cursadas concomitantemente dentro do prazo 

regulamentar minimo de integraliza~ao curricular ou respeitando o seu prazo regulamentar 

maximo de integraliza~ao. 

8.4- Quanto ao oferecimento de disciplinas 

0 numero de alunos por turma nas disciplinas do nucleo comum, tanto 

obrigat6rias quanto optativas, deveni ser, no minimo, igual a 7 (sete) e no maximo igual a 

45 ( quarenta e cinco). Quando o numero de alunos por turma ex ceder o limite de vagas 

estipulado, serao aplicados os criterios de prioridades para matricula em cada disciplina 

oferecida no semestre, de acordo com as Normas Academicas da Universidade Federal de 

Uberlandia. As disciplinas ministradas pelo Curso de Gradua~ao em Psicologia serao 

ofertadas em horario semanal seqUencial,. A compatibilidade entre o horario de aulas e o 

' horario de outras atividades academicas desenvolvidas pelo aluno ( estagio, pesquisa, 

extensao e monitoria) deve ser respeitada, sendo obrigat6ria a matricula em disciplina de 

menor periodo. 0 cumprimento de pre e co-requisitos sao obrigat6rios. 

0 numero de alunos por turma nas disciplinas do nucleo profissionalizante 

(enfases curriculares) devera ser suficiente e condizente com a demanda de discentes que 

optarem pela enfase curricular. 



8.5- EQUIV ALENCIA CURRICULAR 

A grande diferen9a entre o curricula antigo implantado em 1995 e a nova proposta 

pedag6gica do curso implantada no segundo semestre de 2009 referentes a carga honiria 

das disciplinas, torna impraticavel a equivaH~ncia curricular entre estas duas estruturas. Isto 

implica que os alunos com matricula anterior a data da implanta9ao do Projeto Pedag6gico 

implantado em 2009 deverao concluir o curso conforme a estrutura curricular vigente na 

epoca do seu ingresso. A oferta dos componentes curriculares referentes a Habilita9ao: 

Bacharelado em Psicologia, deixara de existir ap6s quatorze (14) semestres letivo da 

implanta9ao da nova proposta pedag6gica. A oferta dos componentes curriculares 

referentes a Habilita9ao: Forma9ao de Psic6logo deixara de existir ap6s dezoito (18) 

semestres letivos da implanta9ao da nova proposta pedag6gica. 

Todos os discentes que ingressaram na estrutura curricular implantada no segundo 

semestre de 2009 deverao migrar para a presente versao curricular conforme o Quadro de 

Equivalencias anexo. 

8.6 NUCLEO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS 

Entende-se por Estagios Supervisionados Curriculares (obrigat6rio ou nao 

obrigat6rio) as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao 

estudante mediante sua participa9ao em situa96es reais de trabalho. Tais estagios sao 

oferecidos pelo Curso de Gradua9ao em Psicologia - UFU em duas (2) modalidades: 

Estagio Supervisionado Basico e Estagio Supervisionado Profissionalizante. 0 discente 

devera cursar obrigatoriamente 135 (cento e trinta e cinco) horas no componente curricular 



Estagio Supervisionado Basico e 600 (seiscentas) horas no componente curricular Estagio 

Supervisionado Profissionalizante. Tais componentes curriculares integram os Eixos 

Estruturantes VIII - Estagios Supervisionados Basicos e IX - Pniticas Profissionais. 0 

oferecimento do Estagio Supervisionado obedecera o calendario anual civil. 

8.6.1 EST AGIO SUPERVISIONADO BASICO OBRIGATORIO 

Os Estagios Supervisionados Basicos Obrigat6rios (ESBO) sao definidos como 

urn conjunto de atividades supervisionadas desenvolvidas pelo corpo discente ao Iongo dos 

semestres concernentes ao Nucleo Comum em tres momentos do Curso e totalizando 135 

horas de atividades. 

Os Estagios Supervisionados Basicos serao oferecidos da seguinte forma: Estagio 

Supervisionado Basico Psicologia Clinica e Social (5° semestre), Estagio Supervisionado 

Basico em Psicologia e Processos de Gestao (6° semestre) e Estagio Supervisionado Basico 

em Psicologia Escolar e Educacional {7° semestre) 

Tais estagios tern como objetivo desenvolver atividades introdut6rias condizentes 

com as enfases curriculares adotadas pelo Curso, possibilitando uma aproximavao do corpo 

discente com as diversas pniticas e contextos profissionais. 

Sao objetivos do Estagio Supervisionado Basico: 

I. Favorecer a interface com os campos das ciencias afins, ressaltando a 

natureza do fenomeno psicol6gico e sua interavao com os fenomenos que 

perpassam a natureza humana; 

II. Promover o desenvolvimento de habilidades e competencias que permitam 

a atuavao profissional etica em diferentes contextos; 

III. Favorecer a interdisciplinaridade entre as diversas areas da Psicologia; 

IV. Promover uma aproximavao do aluno aos procedimentos e estrategias 



adotados para a promo9ao da saude mental e da qualidade de vida. 

8.6.2.-ESTAGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE OBRIGATORIOS 

Os Eshigios Supervisionados Profissionalizantes (ESPO) sao definidos como urn 

conjunto de atividades supervisionadas desenvolvidas pelo corpo discente, a partir do 

oitavo semestre do curso. Este componente curricular caracteriza-se como uma atividade de 

ensino complementar e obrigatoria dentro do conjunto de atividades desenvolvidas na 

enfase(s) curricular (es) escolhida(s) pelo discente. 

Os ESPO sao semestrais e compoem urn modulo de atividades com carga minima 

de execu9ao de 600 horas e maxima de 900 horas. 0 modulo de estagios supervisionados 

profissionalizantes tera uma carga honiria semestral maxima de 300 horas. 

A area dos Estagios Supervisionados Profissionalizantes devera, necessariamente, 

estar vinculada a(s) enfase (s) profissionalizante (s) escolhida (s) pelo discente. E: 

obrigatoria a realiza9ao de estagios supervisionados profissionalizantes em, pelo menos, 

duas (2) enfases cursadas, exceto quando o discente optar pela realiza9ao de apenas uma 

enfase curricular. No caso da op9ao pela forma9ao em apenas uma enfase curricular, os 

Estagios Supervisionados Profissionalizantes realizados pelo discente devem, 

obrigatoriamente, estar vinculado a enfase curricular escolhida. 

Os Estagios Supervisionados Profissionalizantes serao regidos pelas Normas 

Gerais para Estagios Supervisionados da Universidade Federal de UberHindia, bern como 

pelas normas para os Estagios Supervisionados Profissionalizantes do Curso de Psicologia. 



8.6.3 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) 

0 Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) e uma atividade fundamental para o 

desenvolvimento cientffico do jovem psic6logo. Neste sentido, e para este Projeto 

Pedag6gico, o TCC e uma atividade curricular obrigat6ria concebida como todo trabalho 

desenvolvido sob a orienta~ao de urn docente (do Curso de Psicologia ou areas afins 

aprovadas pelo Colegiado do Curso de Gradua~ao ). Esta atividade contempla trabalhos de 

naturezas diversas como os desenvolvidos em estagios supervisionados, projetos de 

extensao e projetos de inicia~ao cientffica ou pesquisas cujo resultado final seja apresentado 

em forma de monografia. Nesta concep~ao, o TCC constitui-se de atividades 

supervisionadas que contemplam uma carga horaria de 60 (sessenta) horas para o 

aprofundamento e complementa~ao de urn trabalho desenvolvido pelo discente ao Iongo do 

curso, garantindo a este urn contato mais direto e diversificado com quest5es relacionadas a 

pesquisa e a extensao. Tais atividades sao desenvolvidas em tres disciplinas orientadas: 

Trabalho de Conclusao de Curso I (8° semestre I 30 horas semestrais), Trabalho de 

Conclusao de Curso II (9° semestre I 15 horas semestrais), Trabalho de Conclusao de Curso 

III (1 oo semestre I 15 horas semestrais). 0 Trabalho de Conclusao de Curso e constitufdo 

por atividades desenvolvidas junto ao professor orientador, como estabelecido nas Normas 

Gerais para o Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) em anexo. 



Periodo 

I o 

20 

c 
J• 

40 

FLUXO CURRICULAR GERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
UNIDADE ACADEMICA INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

GRADUACAO EM PSICOLOGIA- MODALIDADE: FORMA<;AO DE PSICOLOGO 
~nfases: Psicologia Clinica e Social I Psicologia e Processes de Gestao I Psicologia Escolar e 

Educacional 

Disciplinas 
Natureza Ca1"1!a Honiria Requisitos Unidade 
(Optativa, Acad~mica 

Obrintorial 
Te6rica Pnitica Total PrO-req. Co-req. ofertante 

Hist6ria e Sistemas em 
Obrigat6ria 60 Psicololria I --- 60 Livre Livre IPUFU 

Introduca:o a Filosofia Obrigat6ria 60 --- 60 Livre Livre FAFCS 

Anatomia Obrigat6ria 60 30 90 Livre Livre ICBIM 

Introduca:o a Estatistica Obrigat6ria 60 --- 60 Livre Livre FAMAT 

Psicologia Experimental I Obrigat6ria Livre Livre 
60 --- 60 IPUFU 

Sociologia Obrigat6ria Livre Livre 
60 - 60 FAFCS 

Psicologia: Ciencia e Obrigat6ria Livre Livre 
Pro tis sao 30 -- 30 IPUFU 

SUBTOTAL: 
390 30 420 

His tori a e Sistemas em Obrigat6ria Hist6ria e Sistemas em 
Livre 

Psicologia II 60 --- 60 Psicologia I IPUFU 

Antropolo gia Obrigat6ria Livre Livre 
60 --- 60 FAFCS 

Psicologia Experimental 
II: An{llise Experimental Obrigat6ria Psicologia Experimental I Livre 

do Comoortamento 30 30 60 IPUFU 

Bases Fiios6ficas da Obrigat6ria Livre Livre 
Psicologia 60 -- 60 IPUFU 

Fisiologia Obrigat6ria Anatomia Livre ICBIM 
75 I5 90 

Psicologia da Obrigat6ria 60 --- 60 Livre Livre IPUFU 
Aorendizaeem I 
Estatistica Aplicada a Obrigat6ria 60 --- 60 Introdu~io a Estatlstica Livre FAMAT 
Psicololria 

SUBTOTAL: 405 45 450 

Metodos de Investiga~ao Obrigat6ria Livre Livre 
em Psicologia 60 --- 60 IPUFU 

Psicologia do Obrigat6ria Livre Livre 
Desenvolvimento I 60 --- 60 IPUFU 

Psicologia da SaUde Obrigat6ria Livre Livre IPUFU 
45 15 60 

Epistemologia da Obrigat6ria Bases Filos6ficas da 
Livre 

Psicologia 60 -- 60 Psicologia IPUFU 

Psicologia da Obrigat6ria Livre Livre 
Personalidade I 60 - 60 IPUFU 

Psicologia Experimental Obrigat6ria Livre Livre 
III: Processos Cognitivos 30 30 60 IPUFU 

Psicologia da Obrigat6ria 60 --- 60 
Psicologia da Aprendizagem 

Livre IPUFU 
Aprendizagem II I 

SUBTOTAL: 375 45 420 
Psicologia do 

Desenvolviment 
Din3mica da Familia Obrigat6ria Livre o ll; Psicologia 

60 --- 60 da IPUFU 
Penonalidade II 

Fundamentos da Obrigat6ria Livre Livre 

Investiga~ao Qualitativa 
60 --- 60 IPUFU 

em Psicololria 
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Psicologia do Obrigat6ria Psicologia do G1'ral 

Livre Desenvolvimento II 60 --- 60 Desenvolvimento I IPUFU -
Psicologia da Obrigat6ria 60 60 Psicologia da Penonalidade 

Livre Personalidade II --- I IPUFU 
Psicologia Social I Obr!gat6ria 60 --- 60 Livre Livre IPUFU 

SUBTOTAL: 300 --- 300 
Psicologia da Obrigat6ria Psicologia da Penonalidade Livre 
Personalidade III 60 -- 60 II IPUFU 

Psicopatologia Geral I Obrigat6ria Psicologia da Penonalidade 
Livre 

60 --- 60 II IPUFU 

Psicologia Social II Obrigat6ria Psicologia Social I Livre 
45 15 60 IPUFU 

s• Psicologia Organizacional Obrigat6ria Psicologia Social I Livre 
60 -- 60 IPUFU 

Psicologia do Obrigat6ria Psicologia do Livre 
Desenvolvimento III 60 -- 60 Desenvolvimento D IPUFU 

Psicologia do 
Psicopatologia da Crian~a Obrigat6ria Desenvolvimento D; Livre 
e do Adolescente 30 30 60 Psicologia da Penonalidade IPUFU 

II 

Estagio Supervisionado 
Psicopatologia Basico: Psicologia Obrigat6ria Livre 

Clinica e Social 15 30 45 Goral I IPUFU 

c; SUBTOTAL: 
330 75 405 

Tecnicas de Exame e Psicologia da Penonalidade 
Aconselhamento Obrigat6ria m; Psicologia do Livre 
Psicol6gico 30 30 60 Desenvolvimento m IPUFU 

Avalia~l!o Psicol6gica da Obrigat6ria Psicopatologia da Crian~a e Livre 
Crian~a e do Adolescente 60 --- 60 do Adolescente IPUFU 

Comportamento Obrigat6ria Psicologia Organizational Livre 
Organizacional 60 --- 60 IPUFU 

Ob~gat6ria 

Psicopatologia Geral II (Enfase: Psicopatologia Goral I Livre 
Psicologia 60 --- 60 IPUFU 

6• Clinica e Social) 
Psicologia da Aprendizagem 

Psicologia Escolar I Obrigat6ria II; Psicologia do Livre 
30 30 60 Desenvolvimento ll IPUFU 

Etica Profissional Obrigat6ria Livre Livre 
60 --- 60 IPUFU 

Psicometria Obrigat6ria Livre Livre 
60 -- 60 IPUFU 

Estagio Supervisionado 
Comportamento 

Basico: Psicologia e Obrigat6ria Livre 

Processos de Gestl!o I5 30 45 Organizacional IPUFU 

SUBTOTAL: 
375 90 465 

Ob~gat6ria 
Teorias e Tecnicas (Enfase: 

Psicopatologia Ga-al II Livre 
Psicoterapicas I Psicologia 60 --- 60 IPUFU 

Clinica e Social) 
Psicologia do 

Avalia~l!o Cognitiva Obrigat6ria 60 -- 60 
Desenvolvimento ID; 

Livre IPUFU 
Psicologia da Penonalidade 
m 

Psicologia Escolar II Obrigat6ria Psicologia Escolar I Livre 
30 30 60 IPUFU 

7" Teorias Tecnicas de e Obrigat6ria Livre Livre 
Grupo 30 30 60 IPUFU 

Ob~gat6ria 
(Enfase: 

Comportamento Gestl!o de Pessoas I Psicologia e Livre 
Processos de 45 15 60 Organizacional IPUFU 

Gestl!o) 
Estagio Supervisionado 

Psicologia Basico: Psicologia Obrigat6ria Livre 
Escolar e Educacional 15 30 45 Escolar II IPUFU 

SUBTOTAL: 240 105 345 
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Psicologia Institucional e 
Obrigat6ria Teorias e Tecnicas de Grupo Livre ~~I ComunitAria I 30 30 60 IPUFU T~~''I'Ul 

Metodos de Investiga~io em 
Trabalho de ConclusAo de -Obrigat6ria 15 15 30 Psicologia; Fundamentos da 

Livre IPUFU Curso I Investiga~o Qualitativa em 
Psicoloxia 

Obrigat6ria 

Psico1ogia e os Processos (Enfase: 

Educacionais Especiais Psicologia 60 --- 60 Psicologia Escolar II Livre IPUFU 

s· Escolar e 
Educacional) 
Obrigat6ria 

T eorias e Tecnicas (Enfase: 30 30 60 Teorias e T&nius 
Psicotenlpicas II Psicologia Psicoteripicas I Livre IPUFU 

C1inica e Social) 
Obrigat6ria 

(Enfase: 
Gestilo de Pessoas II Psicologia e Gestio de Pessou I Livre 

Processos de 45 15 60 IPUFU 

Gestilo) 
EST AGIO 

PROFISSIONALIZANT 
:Etica Profissional, Teorias e E- I-A 210: Optativo Livre 

PSICOLOGIA CLiNICA 30 180 210 Ticnicas Psicoteripicas I IPUFU -
..Q ESOCIAL 
::J EST AGIO 
"0 PROFISSIONALIZANT -o Etica Prof11sional, Teorias e c :a!: E-I-A300: Optativo Livre 

PSICOLOGIA CLiNICA 30 270 300 Ticnicas Psicoteripicas I IPUFU 

2 ESOCIAL 
c:: EST AGIO co 
.~ PROFISSIONALIZANT 
ro E- 1-B 210: Optativo Etita Profissional; Gestio 

Livre c:: PSICOLOGIA E 30 180 210 de Pessoas I IPUFU 0 PROCESSOS DE "iii 
GESTAO 1/) 

li= EST AGIO e PROFISSIONALIZANT a.. E- 1-B 300: :Etica Profl5sional; Gestio 
0 PSICOLOGIA E 

Optativo de Pessou I Livre 
"0 30 270 ) 300 IPUFU 
co PROCESSOS DE 
c:: GESTAO 0 

EST AGIO 'iii 
-~ PROFISSIONALIZANT 

E • 1-C 210: Psicologia e os 

~ PSICOLOGIA Optativo Etica Profwional 
Processos 

Educacionais ::J ESCOLARE 30 180 210 IPUFU 
(/) 

EDUCACIONAL 
Especiais 

.Q 
C) 

EST AGIO ~ 
1/) PROFISSIONALIZANT 

LU E • 1-C 300: Psicologia e os 

PSICOLOGIA Optativo 
\ 

:Etica Profissional Processos 
Educacionais 

ESCOLARE 30 270 300 IPUFU 
Especiais 

EDUCACIONAL 

SUBTOTAL: 
180 90 270 

Psicologia lnstitucional e Obrigat6ria 30 30 60 Psicologia lnstitucional e Livre IPUFU 
ComunitAria II Comunitaria I 

Trabalho de ConclusAo de Obrigat6ria Trabalho de Conclusio de Livre 
Curso II ... 15 15 cu ... oi IPUFU 

Obrigat6ria 

Avalia~iio Psicol6gica no (Enfase: 
Psicologia e os Processos 9" Psicologia Livre 

Contexto Educacional Escolar e 30 30 60 Educacionais Especiais IPUFU 

Educacional) 
Obrigat6ria 

(Enfase: 
Gesta:o de Pessoas III Psico1ogia e Gestio de Pessoas II Livre 

Processos de 45 15 60 IPUFU 

Gestilo) 
EST AGIO EST AGIO 

PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT 
E- II-A 210: Optativo E • 1-A210: Livre IPUFU 

PSICOLOGIA CLiNICA 30 180 210 PSICOLOGIA CLiNICA 
ESOCIAL E SOCIAL 



-FF-, 
EST AGIO EST AGIO ~ eturia - PROFISSIONALIZANT - PROFISSIONALIZANT - eml 

0 E- II-A300: Optativo E- I-A300: Livre :; PSICOLOGIA CLiNICA 30 270 300 PSICOLOGIA CLiNICA IPUFU -
"'0 ESOCIAL \ ESOCIAL -o 
~ EST AGIO EST AGIO 

Qj PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT - E- 11-B 210: 
Optativo E- I-B 210: 

c: PSICOLOGIA E PSICOLOGIA E 
Livre 

ca 30 180 210 IPUFU 
.!:::! PROCESSOS DE PROCESSOS DE 
ro GESTAO GESTAO 
c: EST AGIO EST AGIO 
0 PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT ·u; 
1/) E- 11-B 300: 

Optativo E- I-B 300: 
I+= PSICOLOGIA E ) 300 PSICOLOGIA E 

Livre 

e 30 270 IPUFU 
PROCESSOS DE PROCESSOS DE c... GESTAO GESTAO 

0 EST AGIO 
-

EST AGIO "'0 ca PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT 
c: E- II-C 210: E- I-C 210: 0 ·u; PSICOLOGIA Optativo PSICOLOGIA Livre 

-~ ESCOLARE 30 180 210 ESCOLARE IPUFU 

:g_ EDUCACIONAL EDUCACIONAL 

::J EST AGIO EST AGIO (/) 
PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT 

0 ·a, E- II-C 300: E- I-C 300: 

C"· :!!! PSICOLOGIA Optativo ! PSICOLOGIA Livre 
1/) ESCOLARE 30 270 300 ESCOLARE IPUFU 

w EDUCACIONAL EDUCACIONAL 

SUBTOTAL: 
105 90 195 

Psicologia e Politicas 
I'Ublicas em Sailde Obrigat6ria Livre Livre IPUFU 

Mental 60 --- 60 
Trabalho de Conclus!o de Obrigat6ria 15 15 Tnbalho do Conclusio de Livre IPUFU 
Curso III --- Cunoll 

1()" 
Obrigat6ria 

Semirnlrios em (Enfase: Aprendizagem, A valia~io Psi<ol6gica no 
Desenvolvimento e Psicologia 60 --- 60 Contexto Educacional 

Livre IPUFU 

Escolar e Psicologia Escolar Educacional) 
EST AGIO EST AGIO 

PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT 
E- Ill-A 210: Optativo E- II-A 210: Livre IPUFU 

- PSICOLOGIA CLiNICA 30 180 210 PSICOLOGIA CLiN:JCA -- ESOCIAL ESOCIAL .Q 
::J EST AGIO EST AGIO 

"'0 PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT 
-o E -III-A 300: Optativo 

270 } 
E- II-A 300: Livre 

~ PSICOLOGIA CLiNICA 30 300 PSICOLOGIA CLiNICA IPUFU 

2 ESOCIAL / E SOCIAL 
c: EST AGIO EST AGIO 
ca PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT .!:::! E- Ill-B 210: E- li-B 210: ro Optativo Livre 
c: PSICOLOGIA E 30 180 210 PSICOLOGIA E IPUFU 
0 PROCESSOS DE PROCESSOS DE ·u; GESTAO GESTAO 
1/) 

EST AGIO EST AGIO I+= e PROFISSIONALIZANT PROFISSIONALIZANT 
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~~-1 SUBTOTAL: 120 15 135 

Estagio Curricular 
Obrigat6rio (M6dulos I, Obrigat6ria Livre Livre IPUFU Pl'Ol 

TIJii) 120 480 600 -
Atividades Academicas 

Obrigat6ria 85 Complementares --- 85 Livre Livre IPUFU 

ENADE Obrigat6ria -- -- -- Livre Livre MEC 

120 565 685 
SUBTOTAL: 

OPTATIVAS 

20 LINGUA BRASILEIRA Optativa 30 30 60 Livre Livre FACED DE SINAIS- LIBRAS I 
20 ARTE E FORMA<;:A.O Optativa 60 -- 60 Livre Livre IPUFU DE PSIC6LOGOS 
30 INTERA<;:OES MENTE- Optativa 60 --- 60 FISIOLOGIA Livre IPUFU CORPO 

30 ACUPUNTURA 
APLICADAA Optativa 60 --- 60 ANATOMIA Livre IPUFU 
PSICOLOGIA 

30 INTRODU<;:AO AS 
CIENCIAS Optativa 60 --- 60 Livre Livre IPUFU 
COGNITIVAS 

30 SAUDE MENTAL E Optativa 60 -- 60 Livre Livre IPUFU EDUCACAO 
40 

NEUROPSICOLOGIA Optativa 60 --- 60 FISIOLOGIA Livre IPUFU 

PSICOLOGIA Psicologia da c 40 ESCOLAREM Optativa 60 60 
Aprendizagem I; Livre IPUFU 

INSTITUI<;:OES --- Psicologia do 
INFANTIS Desenvolvimento I 

40 ANALISE DO 
Optativa 60 60 

Psicologia Experimental Livre IPUFU COMPORTAMENTO -- III: Processos Cognitivos APLICADA A CLINICA 
40 SUBJETIVIDADE E Optativa 60 --- 60 

Psicologia da Livre IPUFU 
ARTE Personalidade I 

40 PSICOLOGIA DA Optativa 60 --- 60 
Psicologia da Livre IPUFU 

SEXUALIDADE Personalidade I 
PSICANALISE I-

40 FUNDAMENT OS Optativa 60 -- 60 
Psicologia da Livre IPUFU 

EPISTEMOL6GICOS E Personalidade I 
CLINIC OS 
PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL NOS 

so CONTEXTOS DE Optativa 60 --- 60 Livre Livre IPUFU 
EDUCA<;:AO POPULAR 
E EDUCA<;:AO NAO-
FORMAL 
PSICOLOGIA 

so ESCOLAR, 
ADOLESCiiNCIA E Optativa 30 30 60 Livre Livre IPUFU 
CONTEXTOS 
EDUCACIONAIS 
PSICANALISE II - 0 

so METODO CLINICO E A Optativa 60 60 
Psicologia da Livre IPUFU 

CONTEMPORANEIDA --- Personalidade II 
DE 
INFANCIA, so 
AOOLEsctNCIA E Optativa 60 --- 60 Dinimica da Familia Livre IPUFU 
LA<;:OS SOCIAlS 
ATUA<;:AOEM 

60 PSICOLOGIA Optativa 30 30 60 Livre Livre IPUFU 
ESCOLAR/ 
EDUCACIONAL 

60 
PSICOGERONTOLOGIA Optativa 30 30 60 

Psicologia do Livre IPUFU Desenvolvimento III 

60 TOPICOS ESPECWS 
EM PSICOLOGIA Optativa 4S 15 60 Psicologia Soeial II Livre IPUFU 
SOCIAL 
HIPNOTERAPIA: 

60 REESTRUTURA<;:AO Optativa 30 30 60 Psicopa tologia Geral I Livre IPUFU 
DOMODELODE 
MUNDO 

60 PSICOLOGIA SOCIAL Optativa 60 60 Psicologia Social II Livre IPUFU m -
SAUDE E TRABALHO: 

70 A PERSPECTIVA DA Optativa 30 30 60 
Comportamento Livre IPUFU 

PSICODINAMICA DO Organizaeional 
TRABALHO 

go TOPICOS ESPECIAIS Teorias e Tecnicas de EMPRATICAS Optativa 30 30 60 Grupo Livre IPUFU 
GRUPAIS 

go ORIENTA~AO i)J>tativa 30 30 60 Psicoloeia Escolar II Livre IPUFU 
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PROFISSIONAL o···nl 
TERAPIA -

90 
COMPORT AMENT AL Teorias e Tk:nicas 
COGNITIV A COM Optativa 60 --· 60 Psicoterapicas II 

Livre IPUFU 
CRIANCAS E 
ADOLESCENTES 
Poderilo ser consideradas optativas quaisquer disciplinas oferecidas no iimbito dos Cwsos de Graduayio da UFU, ou disciplinas criadas pelos professores das 
Unidades Academicas colaboradoras e aprovadas pelo colegiado de curso, pela unidade academica e referendada pelo CONGRAD, confonne Artigos 9 e 10 da 
Resolu~io 02/2008 do CONGRAD. Disciplinas, poderio se tomar optativas para complementa~io curricular, exceto aquelas que compilem esta versio 
curricular independente de ser obrigat6ria, optativa, complementar e ou equivalente. 

CARGA HORAI lA TOTAL: 
(igual ao somat6rio da carga horaria obrigatoria; da carga horaria 
minima de disciplinas optativas; da carga horaria do Estagio Curricular 
Obrigatorio; da carga horaria minima de Atividades Academicas 
Complementares) 
Cllrl!a Horliria Total: uma (I) Enfases Curriculares 4030 
Carga Horliria Total: duas (2) Enfases Curriculares 4210 
Car2a Horliria Total: tres 31 Enfases Curriculares 4390 
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:S.: Para integraliza<;ao curricular, alem das disciplinas obrigat6rias, o discente devera cursar e obter aproveitarnento, no minimo em 300 horas de disciplinas optativas e 85 horas de atividades complementares. 



10 - DIRETRIZES GERAIS PARA 0 DESENVOLVIMENTO METODOLOGICO DO 

EN SINO 

0 processo ensino-aprendizagem e urn continuo de trocas em uma a<yao dialetica de re-

significa<yoes concebidas atraves da reflexao continua do estudante mediada pelo professor. Neste 

processo, o professor pode ser entendido, muito mais, como urn construtor de caminhos 

compartilhados com os alunos, do que como apenas urn transmissor de conhecimentos prontos. 

Em geral, as diretrizes para a realiza<yao das avalia9oes do curso devem seguir os principios 

da avalia<yao formativa, nao se limitando a aspectos apenas quantitativos, garantindo que as 

capacidades intelectuais, a criatividade e o raciocinio cientifico sejam expressos e preservados. 

Cabeni, entao, ao professor, a Coordena9ao do Curso de Gradua9ao em Psicologia, ao seu Colegiado 

e ao Nucleo Docente Estruturante verificar regularmente as diferentes formas de avalia9ao 

empregadas no Curso com a finalidade de buscar meios que assegurem urn processo construtivo de 

conhecimento. 



11- DIRETRIZES PARA OS PROCESSOS DE AVALIA<;AO DE APRENDIZAGEM E DO 

CURSO 

11.1. A V ALIA<;AO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES 

0 processo de aprendizagem do aluno devera ser caracterizado por uma constru9ao do saber 

psicol6gico pautado pelos principios de cidadania e proficiencia academica. Isto implica uma 

avalia9ao continua das a9oes desenvolvidas ao longo do Curso de Gradua9ao em Psicologia. 0 

processo de avali~ao e a distribui9ao das notas referentes a cada avalia9ao obedecera as Normas 

Academicas da UFU. Recomenda-se que a avalia9ao do desempenho discente ocorra em tres 

atividades ao longo da disciplina, tais como: prova discursiva, seminario, relat6rio de atividades 

praticas, monografia, resenhas, verifica9ao de leitura, projetos de pesquisa. 0 docente devera 

apresentar no inicio de cada periodo letivo, na Coorden~ao do Curso de Gradua9ao, o plano de 

avalia9ao de cada disciplina a ser ministrada. 

11.2. A V ALIA<;AO CONTINUA DO PROJETO PEDAGOGICO 

A avalia9ao do Projeto Pedag6gico, a exemplo da avalia9ao dos estudantes, devera ser uma 

atividade em continua constru9ao e debate. Esta avalia9ao constante e urn ponto fundamental para a 

implanta9ao e aprimoramento do Projeto Pedag6gico. Tal avalia9ao deve ser criteriosa e extensiva a 

todos os envolvidos no processo. 0 processo de avalia9ao deveni ser realizado anualmente, de forma 

ampla e participativa, com o estabelecimento de uma comissao especifica defmida pelo Conselho da 

Unidade, que juntamente com o Nucleo de Docentes Estruturantes, subsidiarao as a9oes deliberativas 



para ajustes no Projeto Pedag6gico. Tal acompanhamento sistematico deve resultar em urn relat6rio~-

anual encaminhado ao Conselho da Unidade pelo Nucleo de Docentes Estruturante. 0 resultado final 

desta avalia~ao, com suas recomenda~oes, deverao ser encaminhados ao Colegiado do Curso de 

Gradua~ao em Psicologia para os devidos ajustes e encaminhamentos. 



12- Nucleo Docente Estruturante- NDE 

0 Nucleo Docente Estruturante (NDE) e o 6rgao consultivo e de coordena<;:ao didatica 

responsavel pela concep<;:ao, implanta<;:ao e altera<;:ao do Projeto Pedag6gico do Curso de Psicologia 

do Instituto de Psicologia- UFU, destinado a elaborar e implantar a politica de ensino, pesquisa e 

extensao e acompanhar a sua execu<;:ao, ressalvada a competencia dos Conselhos Superiores. 

Os criterios para a constitui<;:ao do NDE e suas atribui<;:5es sao definidos na Resolu<;:ao N° 

49/2010 do Conselho de Gradua<;:ao da Universidade Federal de Uberhlndia . 

• 13- DURA<;::AO DO CURSO, TEMPO MINIMO E MAXIMO DE INTEGRALIZA<;::AO. 

0 Curso de Gradua<;:ao em Psicologia da Universidade Federal de Uberlandia deve ser 

integralizado obedecendo aos seguintes prazos: 

o Prazo minimo para Integraliza<;:ao Curricular: 10 semestres letivos 

o Prazo maximo para Integraliza<;:ao Curricular: 15 semestres letivos 



13 - SERVI<;O DE PSICOLOGIA 

I. Historico 

A Clinica Psicol6gica, fundada em 1980, e urn 6rgao complementar da Universidade 

Federal de Uberlandia, vinculado ao Institute de Psicologia. Tern como meta ba.sica propiciar a 

pnitica profissional dos alunos do Curse de Psicologia. Na condi9ao de Clinica-Escola constitui-se 

em campo de estagio supervisionado para Forma9ao de Psic6logo realizando atendimentos em suas 

dependencias, mantendo, inclusive, convenio com o Sistema Unico de Saude. 

II. Objetivos do Servi~o de Psicologia 

• Proporcionar ao aluno condi9oes rems e efetivas de experiencias profissionais com o 

acompanhamento do corpo docente; 

• Permitir ao aluno o conhecimento da realidade psicossocial das pessoas que buscam 

atendimento especializado, de acordo com necessidades especificas; 

• Integrar o Curse de Psicologia a comunidade por meio dos atendimentos realizados; 

• Atender parcialmente a demanda por servi9o de saude mental da popula9ao de Uberlandia. 

- 0 Servi9o de Psicologia, assim constituido, tern a fun9ao de responder as exigencias para a 

forma9ao do psic6logo e a presta9ao de servi9o psicol6gico a comunidade na qual esta inserido. 
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ANEXOS 



ANEXO- I 

NORMAS GERAIS PARA 0 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) 

CAPITULO 1 

DOS CONCEITOS 

Art. 1°. 0 Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) sera realizado pelo discente, sob a 

orientaylio de urn professor orientador, compreendendo uma serie de atividades 

orientadas que estejam em conformidade com os principios gerais de urn trabalho 

de pesquisa cientifica no campo da ciencia psicol6gica. 0 produto final devera ser 

apresentado sob a forma de uma monografia ou de urn artigo cientifico. Tal 

trabalho podera versar sobre as atividades de pesquisa, extensao, ou estagio 

supervisionado escolhido como tema do TCC pelo discente. 

DA INSCRI(:AO 

Art. 2°. A inscriyao nas disciplinas orientadas TCC-I, TCC-II e TCC-III deverao ser 

realizadas junto a Coordenayao do Curso de Graduayao em Psicologia . 

• Art. 3°. A inscriyao devera ser realizada pelo discente no final do semestre letivo 

imediatamente anterior a disciplina TCC-I, em data, horae local estabelecidos 

pela Coordenayiio de curso. 

Art. 4°. No ato da inscriyao, o discente devera indicar em formulario fomecido pela 

Coordenayao, o provavel tema da pesquisa a ser realizada e o nome de tres 

possiveis orientadores, por ordem de prioridade. 

Art. 5°. A Coordenayao do Curso de Graduayao publici tara, em tempo habil para a 

realizayao da matricula, a relayao dos professores orientadores e seus respectivos 

orientandos. 



Art. 6°. Uma vez deferida a matricula do discente, o mesmo permaneceni sob a mesma 

orienta9ao para a posterior matricula nas disciplinas TCC-II e TCC-III, salvo em 

casos avaliados pelo Colegiado do Curso. 

DAS ATRIBUI<;OES DA COORDENA<;AO DE CURSO 

Art. 7°. Cabe a Coordena9ao do Curso de Gradua9ao em Psicologia e seu Colegiado: 

I. Eleger, anualmente, entre os membros do Colegiado do Curso de Gradua9ao 

em Psicologia, urn docente responsavel pela Coordena9ao do TCC; 

II. Aprovar a listagem dos inscritos, elaborada pelo Coordenador do TCC, 

obedecendo aos criterios seletivos normais das disciplinas da Universidade; 

III. Homologar a composi9ao das bancas examinadoras e as datas de defesa; 

IV. Publicitar, antecipadamente, as datas e a composi9ao das bancas de defesa do 

TCC. 

DAS ATRIBUI<;OES DO COORDENADOR DO TCC 

Art. 8°. Cabe ao Professor Coordenador do TCC: 

I. Atualizar as normas do TCC e os dados sobre as principais linhas de pesquisa 

dos docentes vinculados ao Curso de Gradua9ao; 

II. Submeter eventuais modifica9oes nas normas a serem apresentadas ao 

Colegiado do Curso Gradua9ao; 

III. Orientar os alunos na escolha dos orientadores, divulgando anualmente as 

linhas de estudos em que os mesmos se propoem a efetuar a orienta9ao; 

IV. Organizar a listagem de alunos inscritos por orientador, respeitando sempre 

que possivel, as indica96es feitas pelos alunos; 

V. Encaminhar a lista com os temas dos projetos e os nomes dos respectivos 



orientadores e orientados, para aprecia<;ao do Colegiado do Curso; 

VI. Ap6s a realiza<;ao das matriculas, confirmar as inscri<;oes e encaminhar a 

listagem dos alunos por orientador; 

VII. Apresentar ao Coordenador do Curso de Gradua<;ao a composi<;ao das bancas 

examinadoras e as datas de defesa do TCC, conforme indica<;ao dos 

professores orientadores, dois meses antes da data de defesa do TCC; 

VIII. Encaminhar c6pias do trabalho aos membros das bancas examinadoras; 

IX. Encaminhar, ap6s a defesa publica ou fechada, uma (1) c6pia digital da versao 

final do trabalho, gravadas individualmente em CD, para o acervo do Instituto 

de Psicologia; 

X. No caso de indica<;ao, por parte da banca examinadora, de corre<;oes no 

trabalho, antes da nota final, fica a cargo do Coordenador do TCC receber os 

tres exemplares impressos e a c6pia digital do trabalho corrigido, 

encaminhando-o a cada membro da banca a versao final do trabalho. 

DA ESCOLHA DO ORIENTADOR E SUAS ATRIBUI(:OES 

Art. 9°. 0 orientador deveni ser escolhido: 

I. entre os que fazem parte da carreira docente da Universidade; 

II. entre membros do corpo docente do Instituto de Psicologia; 

III. entre os que possuam curso de p6s-gradua<;ao (com o titulo minimo de 

especialista) nas areas da Psicologia. 

Art. 1 oo. 0 orientador que nao possuir os requisitos preferenciais estabelecidos no Art. 9° 

podeni ser escolhido, mediante a aprova<;ao do Colegiado do Curso, quando o 

tema proposto para o estudo for compativel com a ciencia psicol6gica. 

Art. 11. 0 orientador ou o orientando com anuencia do orientador podeni solicitar a 

colabora<;ao ou a co-orienta<;ao de outros especialistas, docentes ou nao, para o 
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hom andamento da pesquisa. 0 nome do co-orientador deven\ constar no trabalhl .,_,.-j{{{;-;; 
final. As atribuir;oes formais, constantes nestas normas, sedio sempre de 

responsabilidade do orientador. 

Art. 12. Cada orientador sera responsavel por, no maximo 4 ( quatro) discentes. 

Art. 13. Cabe ao Orientador: 

I. Orientar o discente no processo de elaborar;ao do trabalho de conclusao, 

acompanhando-o em todas as etapas do processo; 

II. Submeter, caso haja necessidade, o projeto de pesquisa ao Comite de Etica em 

Pesquisa da Universidade Federal de Uberl<lndia; 

III. Estabelecer, juntamente com o orientando, o plano semestral de trabalho e urn 

cronograma das atividades orientadas; 

IV. Encaminhar ao coordenador do TCC, ate o semestre concluinte do discente, 

respeitando a viabilidade dos prazos, a composir;ao da banca examinadora 

(tendo como presidente o orientador e mais tres nomes, sendo urn dos tres, 

suplente ), data pre vista para a defesa, e a caracteristica da defesa (publica ou 

fechada); 

V. Recolher as c6pias do trabalho ap6s a defesa e encaminha-las, corrigidas, ao 

Coordenador de TCC. 



DAS ATRIBUI<;OES DO ORIENTANDO 

Art. 14. Cabe ao orientando: 

I. Respeitar os prazos e as normas de inscri<;ao; 

II. Entrar em contato formalmente com o orientador para organizar o trabalho a 

ser desenvolvido, logo ap6s a publica<;ao do resultado final da matricula na 

disciplina TCC-1; 

III. Cumprir as etapas estabelecidas no cronograma de trabalho elaborado junto 

com o orientador, observando os 75% de freqtiencia nas atividades orientadas 

desenvolvidas nas disciplinas TCC- I, TCC- II e TCC- III; 

IV. Apresentar os trabalhos desenvolvidos sempre que isto for solicitado pelo 

orientador ou pelo professor coordenador do TCC; 

V. Apresentar ao orientador os resultados parciais da pesquisa (70% do conteudo 

do trabalho) ate o 50° dia letivo da disciplina TCC-11; 

VI. Entregar tres c6pias impressas e uma digital (CD) do trabalho concluido ao 

coordenador do TCC, respeitando os prazos do cronograma estabelecidos na 

disciplina TCC- III para a defesa do trabalho; 

VII. Defender ao final da disciplina TCC-III, perante uma banca composta por tres 

(3) membros, o trabalho concluido; 

VIII. A defesa publica do TCC e facultativa, sendo esta definida como aberta ou 

fechada pelo discente no ato da inscri<;ao para a defesa do TCC; 

IX. Em caso de necessidade de corre<;oes no trabalho para a aprova<;ao, 

determinadas pela banca examinadora, entregar as c6pias (3 impressas e 1 

digital) corrigidas no prazo habil para a verifica<;ao e a emissao da media final 

do periodo letivo, sem prejuizo da data prevista para a conclusao do curso. 



Art. 15. Os alunos que nao entregarem os trabalhos corrigidos em data habil serao 

considerados reprovados. 

Art. 16. 0 discente sera considerado aprovado somente ap6s a entrega da versao final do 

trabalho, em duas vias, uma impressa e outra digital, a Coordena<;ao do Curso. 

DA A V ALIA<;AO DO TCC 

Art. 17. 0 trabalho sera avaliado atraves de uma media ponderada de cinco ( 5) notas, da 

seguinte maneira: 

I. Media da nota final obtida pelo discente na disciplina TCC-I e TCC-II(nota 

atribuida pelo orientador); 

II. Projeto de pesquisa (nota atribuida pelo orientador); 

III. Desenvolvimento do trabalho e apresenta<;ao dos resultados parc1a1s (nota 

atribuida pelo orientador); 

IV. Reda<;ao final do trabalho, de acordo com os objetivos de urn trabalho 

cientifico (nota atribuida pelo orientador); 

V. Defesa do trabalho (nota da banca examinadora). A nota minima para 

aprova<;ao e sessenta (60) em cern (1 00) pontos possiveis. 

Art. 18. A defesa, publica ou nao, do trabalho constara da: 

I. Apresenta<;ao do trabalho- no maximo 30 minutos; 

II. Argtii<;ao pela banca examinadora- no maximo 15 minutos para cada membro; 

III. Debate publico- facultative, no maximo 30 minutos. 

Art. 19. A nota atribuida ao candidate, para a sua aprova<;ao pela banca examinadora devera 

ser, no minimo, sessenta (60). 



Art. 20. A banca examinadora podeni ser composta por urn especialista que nao faz parte 

corpo docente do Instituto de Psicologia- UFU. 

DAS REGRAS PARA A REDA(:AO DO TRABALHO 

Art. 21. A reda9ao do trabalho de conclusao deve seguir as Normas de Publica9ao da AP A: 

Publication Manual of the American Psychological Association ( edi9ao corrente ), 

no que diz respeito ao estilo de apresenta9ao e aos aspectos eticos inerentes a 

realiza9ao de urn trabalho cientifico. 

Art. 22. 0 artigo deve ser, obrigatoriamente, apenas de autoria do aluno em co-autoria com 

o seu orientador. 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A REDA(:AO DO ARTIGO 

Art. 23. Em linhas gerais a reda9ao do trabalho de conclusao deve apresentar: 

I. Papel: Tamanho A4 (21 x 29,7cm); 

II. Margens: 2,5 em em todos os lados (superior, inferior, esquerda e direita); 

III. Espa9amento: espa9o duplo ao longo de todo o manuscrito, incluindo Folha de 

Rosto, Resumo, Corpo do Texto, referencias, anexos, notas de rodape, tabelas 

e legendas de figuras; 

IV. Alinhamento: esquerda; 

V. Recuo da primeira linha do panigrafo: 5-7 espa9os ; 

VI. Numera9ao das paginas: no canto direito na altura da primeira linha de cada 

pagina, exceto Figuras; 

VII. Ordem dos elementos do artigo: Folha de rosto sem identificayao, Resumo e 

Abstract, Corpo do Texto, Referencias, Anexos, Notas de Rodape, Tabelas, 

Legenda das Figuras, Figuras. Inicie cada urn deles em uma nova pagina; 



VIII. 
f?!A 

0 artigo deve contar com, no minimo, 15 paginas e, no maximo, 30 paginas;,-~.;;-::~) 
. ·,. -~ . . ,, .·Y 

. ~~ '. .; 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 24. As modificactoes das presentes Normas serao de iniciativa do Colegiado de Curso, 

sendo estas vigentes aos discentes que cursarao a nova estrutura curricular e 

pedag6gica estabelecida pela Resoluctao n°. 8, de 7 de maio de 2004. 

Art. 25. Situactoes nao previstas nestas normas serao avaliadas pelo Colegiado de Curso. 

Art. 26. A fiscalizactao da obediencia as presentes Normas ficara sob responsabilidade do 

Coordenador do TCC. 

Art. 27. Ap6s a aprova9ao destas Normas, o cabera ao Colegiado do Curso de Gradua9ao 

em Psicologia publicita-la, assegurando a sua ampla divulga9ao entre o corpo 

docente e discente e entre o corpo administrativo do Curso. 

03 DE MAIO DE 2011 

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLANDIA 

·: ··''' 



ANEX0-11 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

NORMAS DOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS PARA 0 CURSO DE GRADUA(:AO EM 
PSICOLOGIA 

CAPITULO 1 

DOS CONCEITOS 

• Art. 1°. Este Regulamento normaliza a atividade academica a ser realizada como Estagio 
Supervisionado no ambito do Curso de Gradua9ao em Psicologia da Universidade Federal de 
Uberlandia. 

• 

Art. 2°. Os Estagios Supervisionados Obrigat6rios e Nao-Obrigat6rios sao constituidos como 
atividade academica de aprendizagem profissional, desempenhada em situa9oes reais de 
trabalho, podendo ser realizado na comunidade em geral ou junto a pessoas juridicas de 
direito publico ou privado, devidamente credenciadas junto ao Nucleo de Estagios da 
Universidade Federal de Uberlandia, sob a responsabilidade e coordena9ao do Colegiado do 
Curso de Gradua9ao em Psicologia- UFU. 

Art. 3°. 0 objetivo primeiro do estagio eo de propiciar a forma9ao do psic6logo, conforme dispoe a 
Resoluyao n° 8, de 7 de maio de 2004 que institui as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 
Gradua9ao em Psicologia. 

Art. 4°. A realiza9ao integral do Estagio Supervisionado Obrigat6rio e condi9ao indispensavel para a 
obten9ao do grau de Psic6logo outorgado pelo Institute de Psicologia- UFU. 

Art. 5°. 0 Estagio Supervisionado constitui urn espa9o de aprendizagem, no qual as habilidades, 
competencias e condutas eticas, indispensaveis na pratica profissional do Psic6logo, deverao 
ser aprimoradas pelo discente nos diversos ambitos de atua9ao profissional. 

Art. 6°. Os Estagios Supervisionados Obrigat6rios serao compostos por duas (2) modalidades, sendo 
estas o Estagio Supervisionado Basico Obrigat6rio (ESBO) e o Estagio Supervisionado 
Profissionalizante Obrigat6rio (ESPO). 

Art. 7°. 0 Estagio Supervisionado Nao-Obrigat6rio deveni ser realizado apenas em carater 
Profissionalizante. 



Art. 9°. 0 Estagio Supervisionado Proflssionalizante do Curso de Gradua~ao em Psicologia da 
Universidade Federal de Uberlandia podera ser realizado nas tres (3) enfases curriculares 
adotadas pelo Curso: Enfase em Psicologia Clinica e Social; Enfase em Psicologia e 
Processos de Gestao; Enfase em Psicologia Escolar e Educacional. 

CAPITUL02 

DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUA<;AO E DA COORDENA<;AO DOS ESTAGIOS 

Art. 10°. As atribui~oes do Colegiado do Curso e do Coordenador de Estagios flcam estabelecidas 
pelas NORMAS GERAIS DE ESTAGIO DE GRADUA<;AO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLANDIA. 

Art. 11. 0 Colegiado do Curso de Gradua~ao em Psicologia tern como atribui~ao deliberar sobre a 
aprova~ao da fun~ao de Supervisor Proflssional, observando os seguintes criterios: 

I. minimo de dois (2) anos de experiencia comprovada na area do estagio 
oferecido; 

II. registro valido no Conselho Regional de Psicologia da area de abrangencia na 
qual o estagio sera realizado; 

III. apresentar plano de estagio condizente com as presentes normas e com as 
atividades de ensino na area do estagio a ser realizado; 

IV. analise do Curriculo do Supervisor Proflssional. 
~ V. Nao apresentar grau de parentesco em rela~ao aos estagiarios 

Art. 12. Os Estagios Supervisionados terao urn professor efetivo do quadro do Instituto de Psicologia 
como Coordenador. 

Art. 13. 0 Coordenador dos Estagios Supervisionados sera indicado pelo Colegiado do Curso de 
Gradua~ao em Psicologia, sendo este urn dos seus membros, flcando este submetido as 
NORMAS GERAIS DE ESTAGIO DE GRADUA<;AO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLANDIA. 

Art. 14. Sao atribui~oes do Coordenador de Estagios: 

I. Acompanhar as atividades realizadas nos Estagios Supervisionados e 
previamente estabelecidas no plano de cada estagio. 

II. Convocar os estagiarios, professor Orientador ou Supervisor Proflssional, 
sempre que houver necessidade, para resolver eventuais problemas ocorridos 
no decorrer das atividades. 



III. 

IV. 

, t~<··ur~a 

Fl~_::l 
'Pral 

Esclarecer professores orientadores acerca das Normas de Estagio correntes nCl"'lll--' 
Curso de Gradua9ao em Psicologia - UFU, bern como acerca das Normas 
Gerais de Estagio da Universidade Federal de Uberlandia. 
Declarar a finaliza9ao do estagio, submetendo os relat6rios dos estagiarios a 
Coordena9ao do Curso de Gradua9ao em Psicologia. 

Art. 15. Cabera ao Coordenador de Curso comunicar a DIRAC o termino do Estagio, com a devida 

aprova9ao do aluno, para o fechamento de sua matricula de estagio. 

CAPITUL03 

DO PROFESSOR-ORIENT ADOR 

Art. 16. A figura do Professor-Orientador deve ser exercida, obrigatoriamente, por urn professor 
efetivo com o Titulo de Psic6logo e pertencente ao quadro do Instituto de Psicologia - UFU e 
devidamente credenciado pelo CRP/04. 

Art. 17. Todas as atividades de Estagio Supervisionado, obrigat6rio e nao-obrigat6rio, serao 
acompanhadas por, pelo menos, urn Professor-Orientador. 

u Art. 18. Cada Professor-Orientador sera responsavel direto e indireto por, no maximo, dez (1 0) 

discentes, distribuidos em no maximo dois (2) estagios profissionalizantes, salvo em casos 

especiais analisados pelo Colegiado do Curso de Gradua9ao e Conselho da Unidade. 

___ ~rt. 19. Cada Professor-Orientador podeni acompanhar ate dois (2) Supervisores- Profissionais, 
salvo em casos especiais aprovados pelo Colegiado do Curso de Gradua9ao, desde que 
respeitado o limite estabelecido no Art. 18. 

Art. 20. No caso da impossibilidade da conclusao do Estagio Supervisionado por parte do 
Supervisor-Profissional, fica a cargo do Professor-Orientador a continuidade na execu9ao das 
atividades propostas no estagio em questao, desde que respeitado o limite estabelecido no 
Art. 18. 

Art. 21. No caso da impossibilidade eventual de atendimento ao cliente pelo discente estagiario, fica 
a cargo do Professor-Orientador, sempre que possivel, a continuidade na execu9ao das 
atividades propostas no atendimento. 

Art. 22. Constituem atribui9oes do Professor-Orientador do estagio na Institui9ao Concedente: 

I . Verificar in loco as condi9oes de oferta e de realiza9ao para o desenvolvimento 

do estagio; 

I I . Supervisionar a realiza9ao das atividades previstas no Plano de Atividades do 

Estagio; 

I I I . Informar ao Coordenador de Estagios sobre eventuais problemas de ordem 

etica, tecnica e operacionais ocorridos durante a execu9ao do Plano de Estagio. 



s. 

~/~~ ~cc~} 
Art. 23. A supervisao do estagio sera realizada pelo Supervisor-Pro fissional, vinculado a unid e~~~:;:,.~ .. / 

concedente de estagio, ou pelo docente do quadro do Institute de Psicologia com contrato 

temporario ou em regime probat6rio. 0 andamento geral das atividades sera acompanhado 

por urn Professor-Orientador, que devera se reunir como supervisor sistematicamente. 

Paragrafo (mico - No caso de instituic;:ao onde nao ha supervisor - profissional, o controle de 

freqtiencia e do andamento de trabalho sera feito pelo Profissional de Referenda 

do setor em questao, definido pelo Professor-Orientador. 

Art. 24. A figura do Supervisor-Profissional devera ser exercida, obrigatoriamente, por urn 

profissional com o Titulo de Psic6logo e devidamente credenciado ao CRP da area de 

abrangencia na qual o estagio sera realizado. 

Art. 25. A supervisao oferecida pelos Supervisores-Profissionais devera ser gratuita e nao implicara 
em vinculo empregaticio entre a Universidade Federal de Uberlandia e o Supervisor
Profissional. 

Art. 26. Constituem atribuic;:oes do Supervisor-Profissional do Estagio na Instituic;:ao Concedente: 

I. Elaborar o plano de execuc;:ao das atividades a serem desenvolvidas na 

Instituic;:ao Concedente, que devera ser compativel com o Plano de Estagio do 

aluno; 

II. 

III. 

IV. 

v. 
VI. 

Orientar e acompanhar a execuc;:ao do plano de atividades; 

Manter contato com o coordenador de estagio do curso e/ou professor 

orientador de estagio; 

Avaliar o desempenho do estagiario durante as atividades de execuc;:ao 

apresentando a Universidade relat6rio avaliativo; 

Observar a legislac;:ao e os regulamentos da Universidade relatives a estagios; 

Responsabilizar-se pelo atendimento do cliente quando houver impedimento 

por parte do discente estagiario. 

Art. 27. Cada Supervisor-Profissional sera responsavel por, no maximo, dez (1 0) discentes, salvo em 
casos especiais analisados pelo Colegiado de Curso. 

Art. 28. A func;:ao de Supervisor-Profissional sera deliberada pelo Colegiado do Curso de Graduac;:ao 
em acordo com o Art. 11 desta Norma. 

CAPITULO 5 

DODISCENTE 

Art. 29. Sao condic;:oes para que o aluno possa realizar o estagio: 



,, 
. -' 

I. Estar matriculado e freqiientando regularmente o Curso de Gradua<;:ao em 

Psicologia da UFU; 

II. Observar os procedimentos e apresentar os documentos necessaries para a 

formaliza<;:ao do estagio junto a Coordena<;:ao de Estagio do Curso e ao Nucleo 

de Estagio da UFU; 

III. A formaliza<;:ao do estagio curricular obrigat6rio basico somente podera 

ocorrer a partir do 5° periodo do Curso, respeitando-se a tematica do estagio e 

seus pre-requisites e co-requisites; 

IV. A formaliza<;:ao do estagio supervisionado projissionalizante niio obrigat6rio 

somente podera ocorrer no ultimo periodo do curso a ser cursado pelo discente 

e desde que seja cumprida a carga horaria total do Estagio Supervisionado 

Profissionalizante Obrigat6rio (ESPO); 

Art. 30. Sao obriga<;:5es do discente: 

I. Participar assiduamente das atividades de orienta<;:ao sobre o estagio, conforme 

normas especificas a respeito; 

II. Observar sempre os regulamentos de estagio da Institui<;:ao Concedente; 

III. Cumprir o plano de atividades estabelecido; 

IV. Enviar, em tempo habil, os documentos solicitados pela Institui<;:ao 

Concedente; 

V. Zelar pelo nome da Institui<;:ao Concedente e da Universidade; 

VI. Manter urn clima harmonioso com a equipe de trabalho no ambito da 

Institui<;:ao Concedente e na Universidade; 

VII. Quando necessaria, dirigir-se ao seu orientador de estagio, mantendo sempre 

uma conduta condizente com sua forma<;:ao profissional; 

VIII. Elaborar os relat6rios parciais e finais das atividades realizadas para aprecia<;:ao 

do Professor-Orientador e ou Supervisor-Profissional; 

IX. Entregar ao Professor-Orientador ou Supervisor-Profissional de Estagio o 

relat6rio final, apresentando sugestoes que contribuam para o aprimoramento 

do curso. 

Panigrafo unico - o nao cumprimento dessas obriga<;:5es acarretani a impossibilidade de realizar 

estagios pelo periodo de urn semestre letivo regular. 

Art. 31. 0 estagiario devera informar, no primeiro dia util ap6s a ocorrencia do fato e por escrito, a 
Institui<;:ao Concedente, ao Coordenador de Estagio e ao Nucleo de Estagio, qualquer fato que 

interrompa, suspenda ou cancele a sua matricula na UFU. 



. 
Art. 32. 0 trancamento de matricula geral no curso que implique no nao atendimento de condi9oes 

para a realizayao do estagio somente sera deferido mediante a apresenta9ao da rescisao do 

contrato com a institui9ao concedente. 

CAPITUL06 

DAS INSTITUI<;OES CONCEDENTES 

Art. 33. Poderao constituir areas para estagio curricular, obrigat6rio e nao obrigat6rio, diferentes 

setores da sociedade, alem da propria Universidade, desde que possibilitem a clara inser9ao 

do Psic6logo nas atividades por ele desempenhada. 

Art. 34. Sera considerada Instituiyao Concedente aquela que apresente condi9oes efetivas para o 

oferecimento do estagio, obedecendo as exigencias do ensino de psicologia, e forem 

constituidas de forma legal como pessoas juridicas de direito publico ou privado. 

CAPITULO 7 

DA INSCRI<;AO E SELE<;AO 

Art. 35. Os alunos possuidores dos pre e co-requisitos poderao inscrever-se para qualquer estagio 
aprovado pelo Colegiado do Curso. Caso tenha completado ou venha a completar, nos 
estagios que estiver realizando, a carga horaria do estagio exigido para sua formayao, o aluno 
nao tera direito a concorrer a novo estagio, exceto quando o numero de inscritos for inferior 
ao numero de vagas. 

Art. 36. As inscri9oes deverao ocorrer ap6s aprovayao do plano de estagio pelo Colegiado do Curso. 

Art. 37. Devera ser respeitado o prazo minimo de quatro (4) dias para divulgayao de planos e para 
inscri9oes dos candidatos a estagio, sendo os dois primeiros dias para divulgayao e os dois 
ultimos para inscriyaO. 

Art. 38. Caso o numero de alunos candidatos a urn estagio ultrapassar o numero de vagas proposto, o 
Professor-Orientador ou Supervisor-Profissional procedera a seleyao dos candidatos 
minimamente, por meio de: 1- Prova escrita e 2-Entrevista. 

Paragrafo unico - outros procedimentos poderao ser utilizados no processo de seleyao desde que 
estejam claramente expressos no Plano de Estagio e no Edital de Seleyao. 



Art. 39. Caso o numero de alunos candidates seja inferior ou igual ao numero de vagas propo , . r _ 
cabeni ao Professor-Orientador ou Supervisor-Profissional decidir pela aceita<;ao de todos d's~,J./ 
candidates ou pela realiza<;ao da sele<;ao para avaliar requisites minimos dos candidates para 
o ingresso no estagio. 

Art. 40. Feita a sele<;ao dos estagiarios o responsavel pelo processo devera encaminhar a lista dos 
aprovados e suplentes no prazo estipulado pela secretaria da Coordena<;ao do Curso. 

Art. 41. 0 estagiario tern o prazo de quinze (15) dias uteis, ap6s a primeira supervisao, para desistir 
do estagio, desde que este desligamento nao fira principios eticos. 

Panigrafo unico. No caso de desligamento do estagiario dentro do prazo estipulado, o professor
orientador devera comunicar o fato a Coordena<;ao do Curso por meio de urn 
formulario proprio para este fim. A vaga em aberto podera ser ocupada pelos 
discentes suplentes obedecendo a ordem de classifica<;ao obtida na sele<;ao, a 
criterio do supervisor. 

CAPITUL08 

DO PLANO DE EST AGIO 

Art. 42. 0 plano de estagio devera apresentar os seguintes t6picos: justificativa; objetivos, 
abordagem te6rica; atividades a serem desenvolvidas e suas respectivas cargas horarias (150 
ou 300 horas semestrais), carga horaria total prevista; forma e criterios de sele<;ao bern 
definidos com seu limite de vagas; sistematica de supervisao e tipo de avalia<;ao. 

Art. 43. Em se tratando do primeiro plano de estagio do Supervisor Profissional, este deve ser 
acompanhado do Curriculum Vitae do mesmo. 

,.,. Art. 44. Nenhuma atividade de estagio devera ser iniciada antes da aprova<;ao do plano pelo 
W Colegiado de Curso. 

Art. 45. Fica resguardado o direito do candidate de saber os motivos da nao sele<;ao, cabendo ao 
Professor-Orientador apresentar o devido esclarecimento ao candidate. 

CAPITULO 9 

DO RELATORIO 

Art. 46. 0 estagiario tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s o termino do estagio para entregar 
o relat6rio do mesmo para o Professor I Orientador ou ao Supervisor Profissional, que por sua 
vez tera mais quinze (15) dias para remete-lo ao Coordenador de estagios. 



Art. 47. 0 Coordenador de estagios devera submeter os relat6rios recebidos ao Colegiado do C ~ ecreta ia-) 
para deliberayaO e computo de horas, dentro de urn prazo maximo de quinze (15) dias ap6s ()~ . .,_£~:~/'' 
seu recebimento. 

Art. 48. Nenhum estagio sera valido sem a apresenta9ao do relat6rio finale a aprova9ao do mesmo 
pelo Colegiado de Curso ou pelo Coordenador do Curso de Graduayao. 

Art. 49. 0 estagiario que nao entregar o relat6rio no prazo previsto, nao tera direito a validayao das 
horas do estagio em questao, e nao pod era concorrer a outro estagio pelo prazo de seis ( 6) 
meses a partir do prazo final para entrega do referido relat6rio. 

CAPiTULO 10 

DA SUPERVISAO 

Art. 50. A supervisao devera ser realizada em acordo como estipulado no plano de estagio. 

Art. 51. Caso haja modifica96es no plano de estagio, ap6s a sua aprova9ao pelo Colegiado, as 
mesmas deverao ser encaminhadas ao Colegiado de Curso, com a devida justificativa. 0 
Colegiado entao julgara a materia dentro de urn prazo maximo de quinze (15) dias letivos, a 
contar do dia do pedido. 

Art. 52. Mudan9as no plano de estagio s6 poderao ser efetuadas dentro do prazo de trinta (30) dias a 
partir do inicio das atividades de estagio. 

Art. 53. Caso o Professor-Orientador ou Supervisor-Profissional tenham que interromper as 
atividades do estagio, o Coordenador de Estagios devera ser comunicado dentro de, no 
minima, trinta (30) dias antes da interrup9ao das atividades. 

Art. 54. No caso da interrupyao do estagio a pedido do Professor-Orientador ou Supervisor
Profissional, fica a cargo do Coordenador de Estagio encerrar o mesmo ou encaminhar ao 
Colegiado de Curso o nome de urn novo Professor-Orientador ou Supervisor Profissional 
responsavel pelo estagio. 

Art. 55. 0 aluno estara sujeito a obediencia ao C6digo de Etica profissional, a estas normas e as que 
vigorem no local do estagio. 

CAPiTULO 11 
DA A V ALIA<;Ao 

Art. 56. A avalia9ao nos estagios e destinada a analise da conduta e desempenho dos estagiarios, e 
atribuida conforme o conceito estabelecido pelo Colegiado de Curso. 



• 
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Art. 57. 0 estagiario podera recorrer ao Colegiado do Curso em caso de discordancia da avalia9a,6secier? :. · ___ _' 

feita pelo supervisor, dentro de urn prazo maximo de sete (7) dias uteis ap6s a divulga9a0 do' ··,f'r· 
resultado final da avalia9ao. 

Panigrafo unico: Os itens a serem avaliados serao: 

I. frequencia e pontualidade com o cliente, supervisor e atividades previstas no 
estagio; 

II. participa9ao nas discussoes sobre as atividades do estagio e em seminaries; 
III. leituras realizadas, por indica9ao do supervisor e principalmente pelas geradas 

por indica9oes do proprio estagiario e relacionadas com atividades que estiver 
desenvolvendo; 

IV. organiza9ao e elabora9ao de materiais para desenvolvimento dos trabalhos 
praticos previstos pelo supervisor e Plano de Estagio; 

V. dominio das tecnicas previstas no estagio; 
VI. relacionamento com funcionarios, colegas, outros profissionais, supervisor e, 

principalmente, com o cliente, que expressem aprendizagem de conduta 
profissional e etica. 

CAPITULO 12 
DA ORGANIZA<;AO DOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS DO CURSO DE 

GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA- UFU. 

Art. 58. Os Estagios Supervisionados do Curso de Gradua9ao em Psicologia - UFU sao 
disponibilizados nas seguintes modalidades e com as seguintes cargas horarias totais: 

I. Estagio Supervisionado Basico Obrigat6rio- 135 horas 
II. Estagio Supervisionado Profissionalizante Obrigat6rio- 600 horas 

III. Estagio Supervisionado Profissionalizante Nao Obrigat6rio- 300 horas 

DOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS BASICOS OBRIGATORIOS 

Art. 59. Os Estagios Supervisionados Basicos Obrigat6rios (ESBO) sao definidos como urn conjunto 

de atividades supervisionadas desenvolvidas pelo corpo discente ao longo dos semestres 

concementes ao Nucleo Comum em tres momentos: Estagio Supervisionado Basico: 

Psicologia Clinica e Social (5° periodo ), Estagio Supervisionado Basico: Psicologia e 

Processes de Gestao (6° periodo) e Estagio Supervisionado Basico: Psicologia Escolar e 

Educacional (7° periodo ). 

Art. 60. Cabeni a cada Nucleo de Ensino, ao final do semestre imediatamente anterior ao 



oferecimento do estagio basico, a indica<;:ao dos nomes dos professores-orientadores para o 

oferecimento do ESBOs, respeitando-se a rela<;:ao de 10 discentes por professor-orientador. 

Paragrafo unico- Cabe aos Coordenadores dos Nucleos de Ensino encaminhar a lista de Professores

Orientadores ao Colegiado de Curso ate o ultimo dia letivo do semestre 

imediatamente anterior ao oferecimento do estagio. 

Art. 61. Os ESBOs tern como objetivo desenvolver atividades de aprendizagem nos diferentes 

campos de atua<;:ao do Psic6logo, possibilitando uma aproxima<;:ao do corpo discente com as 

diversas praticas e contextos profissionais. 

• Art. 62. E objetivo do Estagio Supervisionado Basico Obrigat6rio: 

I. favorecer a interface com os campos das ciencias afins, ressaltando a natureza 

do fenomeno psicol6gico e sua intera<;:ao com os fenomenos que perpassam a 

natureza humana; 

II. promover o desenvolvimento de competencias que permitam a atua<;:ao 

profissional etica em diferentes contextos; 

III. favorecer a interdisciplinaridade entre as diversas areas da Psicologia; 

IV. favorecer uma vi sao abrangente e generalista dos diferentes metodos e 

estrategias de produ<;:ao do conhecimento cientifico em Psicologia; 

V. promover uma aproxima<;:ao do aluno aos procedimentos e estrategias adotados 

para a promo<;:ao da saude mental e da qualidade de vida; 

Art. 63. Os ESBOs deverao seguir, necessariamente e quando estabelecido, as tematicas propostas 

no projeto pedag6gico do Curso de Gradua<;:ao em Psicologia- UFU e suas ementas. 

DOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS PROFISSIONALIZANTES OBRIGATORIOS 

Art. 64. Os Estagios Supervisionados Profissionalizantes Obrigat6rios (ESPO) sao definidos como 

urn conjunto de atividades supervisionadas desenvolvidas pelo corpo discente, a partir do 



atividade de ensino complementar dentro do conjunto 

enfase( s) curricular ( es) escolhida( s) pelo discente. 

Art. 65. Os ESPOs sao semestrais, distribuidos da seguinte forma: 

I. ESPO 150 - estagios com carga horaria semestral de 150 horas, realizados a 

partir do go semestre letivo. 

II. ESPO 300 - estagios com carga horaria semestral de 300 horas, realizados a 

partir do go semestre letivo. 

DOS ESTAGIOS SUPERVISIONADOS PROFISSIONALIZANTES NAO-OBRIGATORIOS 

Art. 66. 0 Estagio Supervisionado Profissionalizante Nao-Obrigat6rio (com carga horaria maxima 

de 30 (trinta) horas semanais) nao constitui condi9ao indispensavel para a integraliza9ao 

curricular, no entanto, contribui com o processo de forma9ao humana e profissional do aluno, 

pois contribui para a sua inser9ao no mundo do trabalho a partir de diferentes experiencias 

laborais dentro das areas da Psicologia. 

Art. 67. 0 plano de trabalho referente ao Estagio Supervisionado Profissionalizante Nao-Obrigat6rio 

devera ser submetido ao Colegiado de Curso para analise, resguardando assim o discente de 

possiveis distor9oes no que se refere as atividades por ele desempenhadas para alem das 

atribui9oes do Psic6logo. 

CAPITULO 13 

DAS CARACTERiSTICAS DOS ESTAGIOS PROFISSIONALIZANTES 

DA ENFASE EM PSICOLOGIA CLINICA E SOCIAL 

Art. 68. Os Estagios Supervisionados Profissionalizantes na Enfase em Psicologia Clinica e Social 
tern como objetivos: 

! 
: 

I 
I ; 
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I. levar o aluno a ter uma atitude adequada no relacionamento com o clientk s.'.' 1. .

colegas e profissionais de sua area e de outras Instituiy5es, segundo os ·.. .~·

principios eticos da profissao; 
II. possibilitar ao aluno optar entre diferentes enfoques no atendimento clinico; 

III. formar o aluno em diferentes tecnicas e abordagens clinicas. 

Art. 69. As disciplinas consideradas como pre-requisitos para o estagio na Enfase em Psicologia 
Clinica e Social sao as abaixo listadas, alem das estabelecidas dentro dos pianos de estagio: 

I. Psicologia do Desenvolvimento I e II 
II. Psicologia da Personalidade I e II 

III. Psicopatologia Geral I e II 
IV. Tecnicas de Exame e Aconselhamento Psicol6gico 

Art. 70. A Enfase em Psicologia Clinica e Social formara alunos estagiarios em atividades, tais 
como: Psicodiagn6stico, atendimentos psicol6gicos de crianyas, adolescentes, adultos e 
idosos e analise e intervenyao institucional, e outras, a criteria do Colegiado de Curso. 

DA ENF ASE EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

Art. 71. Os Estagios Supervisionados Profissionalizantes na Enfase em Psicologia Escolar e 
Educacional tern como objetivos: 

I. planejar e executar programas preventivos e remediativos referentes as 
questoes voltadas para o processo ensino-aprendizagem, para o relacionamento 
entre educador e educandos e para as relayoes estabelecidas entre instituiyao, 
familia e comunidade, nos casas pertinentes; 

II. identificar OS problemas eticos do trabalho em instituiyoes de ensino; 
III. conhecer e analisar os objetivos e praticas educacionais em relayao aos 

pressupostos te6ricos ideol6gicos subjacentes aos mesmos; 
IV. compreender o alcance da sua contribuiyao para a transformayao da instituiyao 

escolar. 

Art. 72. As disciplinas consideradas como pre e co-requisitos para o estagio na Enfase em Psicologia 
Escolar e Educacional sao as abaixo listadas, alem das estabelecidas dentro dos pianos de 
estagio: 

I. Psicologia da Aprendizagem I e II; 

II. Psicologia do Desenvolvimento I e II; 

III. A valiayao Psicol6gica da Crianya e do Adolescente; 

IV. Psicologia da Personalidade I e II; 



V. Psicologia Escolar I e Psicologia Escolar II ( c6-requisito ). 

Art. 73. A realizayao dos estagios envolvera as atividades abaixo relacionadas: 

I. orienta9ao /formayao continuada de professores; 

II. atividades psico-pedag6gicas; 

III. orienta9ao de pais; 

IV. investiga9ao diagn6stica da institui9ao educacional e da realidade escolar; 

V. outras, considerando-se as necessidades das institui9oes e que constem dos 

planos de estagio. 

DA ENFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE GESTAO 

Art. 74. Os Estagios Supervisionados Profissionalizantes na Enfase em Psicologia e Processos de 
Gestao tern como objetivo proporcionar ao estagiario a oportunidade de atuar em atividades 
referentes aos processos de planejamento e gestao nas organiza96es por meio de tecnicas e 
metodos adequados. 

Art. 75. As disciplinas consideradas como pre-requisitos para o estagio na Enfase em Psicologia e 
Processos de Gestao sao as abaixo listadas, alem das estabelecidas dentro dos pianos de 
estagio: 

I. Comportamento Organizacional 
II. Gestao de Pessoas I 

Art. 76. A realizayao dos· estagios envolvera uma ou mais das atividades abaixo relacionadas: 

I. analise do trabalho; 

II. recrutamento e sele9ao de pessoal; 

III. treinamento de pessoal; 

IV. analise ergonomica; 

V. acidentes do trabalho: investiga9ao e interven9ao; 

VI. diagn6stico organizacional e/ou setorial; 



VII. avalia<;ao de Desempenho; 

VIII. orienta<;ao vocacional e profissional; 

IX. investiga<;ao Cientifica de Problemas Organizacionais. 



CAPITULO 14 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 77. As modifica96es das presentes Normas serao de iniciativa do Colegiado de Curso, sendo 
estas, vigentes aos discentes que cursarao a nova estrutura curricular e pedag6gica 
estabelecida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Gradua9ao em 
Psicologia, Resolu9ao N°. 8, de 7 de maio de 2004. 

Art. 78. Todo e qualquer estagio realizado sem obediencia as Normas aqui estabelecidas nao sera 
considerado valido. 

Art. 79. Situa9oes nao previstas nestas normas serao avaliadas e deliberadas pelo Colegiado de 
If Curso. 

Art. 80. A fiscaliza9ao da obediencia as presentes Normas ficara sob responsabilidade do 
Coordenador de Estagios e Colegiado de Curso. 

Art. 81. Ap6s a aprova9ao destas Normas, o cabera ao Colegiado do Curso de Gradua9ao em 
Psicologia publicita-la, assegurando a sua ampla divulga9ao entre o corpo docente e discente 
e entre o corpo administrativo do Curso. 

UberHindia, 16 de outubro de 2008. 

Colegiado do Curso de Gradua9ao em Psicologia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUAC::AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: HISTORIA E SISTEMAS EM PSICOLOGIA I 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 1° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Objetivo Geral: posicionar a Psicologia entre os campos de conhecimento, a partir da analise das 

condicyoes hist6ricas que permitiram a sua emancipacyao da Filosofia e sua constituicyao como uma 

Ciencia. 

Objetivos Especificos: 

1- Discutir as diferentes visoes de ciencia e homem e a implicacyao dessas visoes na determinacyao das 

questoes epistemol6gicas relacionadas ao seu objeto e metodos de investigacyao. 

2- 0 aluno devera ser capaz de discutir, sob uma perspectiva hist6ria, os diferentes posicionamentos 

epistemol6gicos que permearam a evolw;:ao dessas visoes de ciencia, homem, e conseqlientemente do 

metodo e do objeto, permitindo a constituicyao de diferentes sistemas de Psicologia. 

3- Conhecer os principios do Associacionismo, do Estruturalismo, do Funcionalismo, do 

Behaviorismo e da Psicanalise. 
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A. Noc;oes de ciencia, teoria, modelos e sistemas e do papel desses elementos na explicac;ao· -:: .. .. ". 

cientifica. Movimento hist6rico de construc;ao da Psicologia enquanto ciencia a partir do seu 

objeto e metodo. 

B. Visao hist6rica dos sistemas: Associacionismo, Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo 

e Psicanalise. 

I 
J 

His to ria da Psicologia (1 a Parte) 

Unidade I- Introdu~ao: o que e Psicologia 
o A Psicologia ou as Psicologias. 
o A Definic;ao de Psicologia (uma primeira aproximac;ao) 

Unidade II- Psicologia: Que tipo de ciencia? A questao do Metodo e do Objeto. 
o Noc;ao de Ciencia, Teoria, Modelos e Sistemas. 
o Criterios de cientificidade: falsificabilidade (Popper), noc;ao de paradigma (Kuhn) e 

anarquismo epistemol6gico (Fayerabend). 
o 0 objeto da Psicologia 
o A questao do(s) metodo(s) 

Unidade III- Uma visao Historia da Psicologia 
o A Psicologia na Filosofia: uma visao geral das ideias da Grecia antiga, mundo medieval, e 

surgimento da idade modema 
o Psicologia como Ciencia Independente 
o Prim6rdios Socioculturais para o aparecimento da Psicologia como ciencia no seculo XIX 
o A pnitica Cientifica e a Emergencia da Psicologia como Ciencia 
o Os projetos de Psicologia como ciencia independente: primeiros sistemas: Associacionismo, 

Funcionalismo e Estruturalismo, Gestalt, Behaviorismo e Psicaml.lise (uma segunda 
aproximac;ao ). 

Sistemas em Psicologia (1. a Parte) 

Unidade IV: Outras abordagens em Psicologia 

o Associacionismo: Principios de associac;ao, grandes experimentos associacionistas: 
Ebbinghaus, Pavlov, Bechterev e o conexionismo de Thorndike 

o Estruturalismo: A Psicologia de Wundt e Titchner 
o Funcionalismo: A Psicologia de W. James e a influencia darwinista 
o Behaviorismo de Watson 
o Gestalt 
o Psicanalise: (Origem da Psicamilise) 



1. Bock, A. M.; Furtado, 0.; Teixeira, M. L. Psicologias: uma introdu~ao ao estudo da 
Psicologia. Sao Paulo: Ed. Saraiva, 2004. 

2. Hilgard, E. R. Teorias da Aprendizagem. Sao Paulo: E.P.U, 1975. 
3. Hillix, W. A.; Marx, M. H. Sistemas e Teorias em Psicologia. Sao Paulo: Cultrix, 1973. 
4. Penna, A. G. Introdu~ao a Hist6ria da Psicologia Contemporanea. Rio de Janeiro: Zahar, 

1982. 
5. Reuchlin, M. Introdu~ao a Psicologia. R.J. Zahar, 1979 
6. Sternberg, R. 1. 0 que e Psicologia Cognitiva. In:_ Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. p. 21-41. 

1. Brabant, G. Chaves da Psicamllise. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
2. Braum, W. Compreender o behaviorismo. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
3. Figueiredo, L. C. M. Matrizes do pensamento psicologico. Petr6polis: Editora Vozes, 1991. 
4. Herrmann, F. 0 que e Psicanalise (para iniciantes ou nao ). Sao Paulo: Psi que, 1999. 
5. Mueller, F.L. Historia da Psicologia. Sao Paulo: Ed. Nacional/Edusp, 1968 
6. Oliva, A. Epistemologia: A cientificidade em questao. Campinas: Papirus, 1990. 



. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBE~ANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: INTRODU<;AO A FILOSOFIA 

CURSO: Forma~llode Psicologo 

UNID~E RE~PONSA VEL: Instituto de Filosofi' . 

PERiODO: . 1° 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) . 

CHTOTAL 
TEO RICA: 

60 horas 

CHTOTAL 
. t>RA TICA: -

Ll r_im_·_-RE,--Q_tJ_I_s,._~T-o_s_· :_L_ivr-'-e ____ ____:;. __ _.· I' ' I CO~REQUISITOS: Livre ' . 

Ao final da disciplina o 'estudante sera capaz de: . 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Compreender a constituiyao da~eoria do Conhecimento como discipl~na marcante no interior 
' . . . 

da filosofiamodema; 

2. Saber identificar tfayos significativos·que a caracterizam; . ' ' . 
··• 3.- Discutir os pressupostos do empirismo e do raciona1ismo. 

- Esta disciplina introduzim o aluno em questoes centrais da Hist6ria da Filosofia, por meio de 

autor(es) ou tema(s) dassicos do pensamento Ocidental. · 

1. A emergencia de uma filosofia da subjetividade ·no pensamento modemo e a constitui9ao da Teoria do 
Conhecimento. 

1.1. Ruptura com as concep9<>es aristotelico-medievais. 
1.2. A institui9ao de urn novo modelo de saber. 



·' 

2. A conce~ao do conhecimento em De.scartes. " 
2.1. A duvida met6dica. 
:2.1.1. Duvida.e ceticismo. 
2.1.2. A critica as form~ substanciais · 
2 .1.3: Duvida e nega~ao . . 
2.1.4. Duvida e evidencia. 
2.1.5. A ho~ao de preconceito. 

., 

2.2. 0 cogito 
2.2.1. A existencia do cogito 
2.2.2. A.essencia do cogito 
2.2.3. A fun~ao do "eu" e a teoria da substilnci!l 
2.2.4. A teoria das facu:ldades 
2.2.5. 0 conceito de notior 
2.2.6. Certeza e verdade 

3.· A questao do c~nhecimento no·empirismo ingles: Locke, Berkeley, ll,um~ 
0 debate sobre a origem das 'ideias · 

e 4. 

A experiencia e os limites do conhecimento. 

A -critica de Hume a no~ao de causalidade 
· 4.1. A constitpi~ao experimental de uma subjedvidade empirica 
4".2. A problematiza~ao do cohceito de causalidade· 
4.3. Habito e cren~a ·· 
4.4. A ciencia como dominio do provav.el 

ARJSTOTELES. Metaflsica·- Uvro A. Edi~ao d.e V ~G. Yebra. Madri: Gredos, 1990. · 

I 

DESCARTES, R, Os fensadore.s. Tradu~ao de J. Guinsburg e Bento Prado. JUnior. Sao Paulo, Eel. 
Abril, 1973. , 

·. 
Meditafoes sobre Filosofia Primeira. Tradu~ao de Fausto Castilho, Campinas: Edunicamp, 

' 
FEYERABEND, P. Contra o metodo: 3a ed. Rio de Janeiro:. Francisco Alves, 1989. 

GRANGER, G.G.A ciencia e as cibzcias. Sao paulo: EditoraUNESP, 1994. · . 

HUME, D. Tratado da natureza humana. Sao Paulo: Edunesp, 2000. 

,; 
___ . Investiga.filo sobre·oentendimento humano. Lisboa:·Edi~oes 70, 1989. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revolufoes cientificas. 3.ed. S~o Paulo: Perspectiva, 

1989. 

' . 



e 

CHALMERS, Alan F. 0 quee ciencia, ajinal? Sao Paulo: Brasiliense, 199J~ 

LAKATOS, Imre & MUSGRAVE, Alan. A crfiic.a e o d~senvolvimento da 'ciencia. 
' 

. Sao P~ulo: Cultrix/EDUSP, 1979. 

MQRGENBES~ER, Sidney (org.). Filosojia da ciencia. Sao Paulo: Cultrix, 1972. 

PLATAO; Teeteto. Madri: Gredos, 1988. (Dialogo~ - vol.V). 

·POPPER, Karl. A logica da pesquisa cientijica. Sao Paulo: Cultnx/EDUSP, 1975. 

_____ . Conjecturas e refutaroes. Brasilia: Ed. UnB, 1994. 

.___,. ____ -----! 

/+==~~~-~~~h~/· 
e assinattfra oo Coordenador d~ curso 

.. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE IHSCIPLINA 

CLJRSO: Forma~iio de Psic61ogo 

LJNIDAOE RESPONSAVEL: ICBIM 

I'ERiOOO: 1° CII TOTAL 
TEO RICA: 

60 horas 

CH TOTAL 
PRkriCA: 

30 horas 

Cit TOTAL: 
... - - --·-····-------·--·- -----------1 

I OBRIGAT()RIA: (X) OPTATIVA: ( 

~ l. ··---------- -----------------' 
90 horas 

_____ 1__ ____________ .. -··· 

r·-----_-··-- -------------------
li'RE-REQUISITOS: Livre 
·-··--·-·---·--.---------------' 

------1 
------·-

[ CO-REQUISITOS: Livre 

- ------ ---------1 OBJETIVOS ~----
~---------------------------~ 

J\o final cia c!isciplina o estudante sera capaz de: 

Lcvar o a! uno a compreender a import<'incia do conhecimento do estudo cientifico do corpo 
humano. 

- Levar o a! uno a compreender os principais, conceitos e divisoes no estudo da anatomia. 
- Levar o aluno a compreender os principais sistemas do corpo, com enfase para o sistema nervoso 

centrale periferico. 
- Per:11itir o trabalho pratico em anatomia, com atividades de reconhecimento de 6rgaos, tecic!os e 

sistemas, com cnfase no sistema nervoso centrale periferico. 

---- ---1'--________ E_M_E_'N_l_'A _______ __,\---

- !\natomia humana com enfase no sistema nervoso: conceitos e divisoes estruturais. 

-~~-====-~-~'-_____ D_E_s_c_R_Ic;_A._o_D_o_P_R_o_c_R_A_M_A ____ _____!I----- -- ------

!\natomi~c conccitos. divisocs.:: cnfoques 
- Sistc:ma circlllat(lrio 

- Sistctna rcspit·at<irio 

1
- Sisktna digcsti\'O 

1

1 - Sistc1na cm!,\nino 

, -~ Sl~tct~a_L>,~~na:·~o _ ------------------------------------



- l'anc pri1tica. cnli1tizando as divisocs do sistc111a ncrvoso central. 

[

- Sistc111a rcprodutor 
- Sistc111a ncrvoso 

.____ _____ B_IB_I_-I_O_G_R_A_I_~'I_A_B_A_· _si_C_A _____ --"\~-

1. MACHADO, A.B.M.- Neuroanatomia Funcional- Sao Paulo: Atheneu, 1998. 

-ATLAS: 

2. SOBOTA, J. (PUTZ, R., PABST. R.). Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de 

~I 
Janeiro: Guanabara Koogan. v.1 e 2, 2000. 

3. VAN DEGRAAF, K M. Anatomia Ilumana. 6. ed. Sao Paulo: Manole, 2003 . 

. -----.____ ___ B_IB_L_I_o_G_RA_F_1I_A_c_~o_M_P_L_E_M_E_N_. T_A_R ____ \-

I 

1. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana Sistemica e Segmentar. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. 

2. MOORE, L.K., DALLEY, A.F. Anatomia orientada para clinica. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 

3. 

14. 

~i 

NETTER, FH. Atlas de anatomia humana. 4ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2008. 
TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Principios de Anatomia e Fisiologia. 

Porto Alegre: Guanabara Koogan, 2002. 

9. ed. 

I 5. SPENCE, A. P. Anatomia Humana Basi ca. 2. ed. Sao Paulo: Man ole, 1991. 

APROVA(:AO 

;._0 1 Q(, 1 iL 
-~~~~ 

Carimbo e assinatura ~2-~:at:~~ 
U n idade A eadem ica 

Prof" Or. Marco Aurelio Martins Rodrigues 
Diretor do lnstituto de Oendas Biomedicas 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: INTRODU<;:Ao A ESTATISTICA 

CURSO: Forma~iio de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSAVEL: FAMAT 

PERIODO: 1° CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PMTICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

60 horas ---

I PRE-REQUIS!TOS' Lim I C6-REQUIS!TOS' Livre 

I OBJETIVOS I 

I I 
Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CH TOTAL: 

60 horas 

- Levar o aluno a ter conhecimentos sobre coleta de dados, representa9ao de dados utilizando tabelas 
e graficos, permitindo a descri9ao e entendimento dos fenomenos estudados. 

- Levar o aluno a compreensao da no<;:ao de aleatoriedade e de probabilidade e de sua importancia na 
Pesquisa cientifica. 

- Levar o aluno a compreender as medidas de tendencia central e de dispersao e de sua aplicabilidade 
nas ciencias do comportamento. 

- - Levar o aluno a compreender as principais distribui<;:5es amostrais. 
I EMENTA I 
I I 

- Representa<;:ao e descri<;:ao quantitativa de dados. 
- Conceitos basicos de Estatistica: freqliencia, distribui<;:ao amostral, variaveis, medidas de dispersao, 

Medidas de tendencia central, probabilidade. 

I DESCRI(:AO DO PROGRAMA I 
I I 

- Formas de apresentar;ao de dados em pesquisa: tabular e gnifica. 

- Niveis de mensurar;ao: escalas nominal, ordinal, intervalar e de razao. 

- Medidas de posir;ao e dispersao. 

- Probabilidade em Espar;os Amostrais Discretos. 

- Probabilidade Condicional e Eventos Independentes. 

- Variaveis aleat6rias. esperanr;a matematica e variiincia 



- Distribui~oes de probabilidade: Binomial, Poisson, Normal 

- Tecnicas de amostragem 

- Distribui~oes amostrais da media (t-student e Z), da diferen~a entre medias, da propor~ao, da 

variiincia (distribui~ao de qui-quadrado) e da rela~ao entre variiincias (distribui~ao F). 

- BISQUERRA, R.; SARRIERA, J.C.; & MARTINEZ, F. (2004) Introdu9iio a Estatistica: enfoque 
Informatico com o pacote estatistico SPSS. Porto Alegre: Artmed. 

- DONAIRE, D. & MARTINS, G.A. (1990) Principios de Estatistica. Sao Paulo: Atlas. 

-LEVIN, J. (1978). Estatistica aplicada as ciencias humanas. Sao Paulo: Harbra. 
-MARTINS, G.A. (2005) Estatistica Geral e aplicada. Sao Paulo: Atlas. 
-NICK, E. & KELLNER, S.R.O. (1971) Fundamentos de estatistica para as ciencias do 

comportamento. Rio de Janeiro: Renes. 
~ L-~P~A~S~Q~U~A=L=I,~L=·~<~20~0~5L)=A~n=a~l~=e~a~w_r~w~l~ar~a~e~s~u~l~sa~d~o~r~es~(~n~o~re~l~o)L.~1_"~ed~._B_r=as~i~Ii~a:~I~N=E~P~,~3~02-L ______________ ~ 

I 
- BARBETA, P.A. (2003). Estatistica aplicada as Ciencias Sociais. 5 ed. Florian6polis: Ed. 

da UFSC 
- BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P. (2002). Estatistica Basica. Sao Paulo: Atual 
-FREUD, J.E.; & SIMON, G.A. (2000). Estatistica Aplicada. Porto Alegre: Bookman. 
- SIEGEL, S. (1979) Estatistica Niio parametrica para as ciencias do comportamento. Sao Paulo: 

McGraw-Jill do Brasil. 
- SPIEGEL, M.R.; SCHILLER, J. & SRUNIV ASAN, R.A. (2004) Probabilidade Estatistica. Porto 

~·~~·~jifi=4li~iiiii~itie· do curso 
quim Carlos Rossini 

Coordenador Curso de Graduacao em Psicoioiia 

I 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL I 

CURSO: Forma~;ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 1° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PIUTICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante seni capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Conhecer OS metodos de investiga<;:ao da Psicologia Experimental e OS principais constructos te6rico

metodol6gicos da pesquisa e suas possibilidades na atua<;:ao pnitica do profissional da area. 

l ·~"EMENTA·· 
.. F· : I 

Nesta disciplina o aluno tomara conhecimento dos principais metodos de investiga<;:ao psicol6gica, 

conhecendo os principios da psicologia experimental. 

I 
I 

··: , I)J!:~~Jli(!Aono PROGRAMA 
...... ; ... ; ... ; .. ;·::;·. ,. .• 

Metodos da Psicologia 
. Controle de variaveis 
. Esquemas de experimentos 
. Medi<;:ao 
. Coeficiente de correla<;:ao 
. Testes 

I 
I 



-'"""'l-,~..,. ..•. " 
r~:. No.8£_\ 

.------------------------------------+\-·ses---,•~ '<1J ~) 
Bases Fisiologicas do Comportamento e da Cogni~ao ""· ~~~!.-..,"' 
. Componentes do sistema nervoso 
. Estrutura do Cerebro 
. Hemisferios cerebrais 
. Assimetrias cerebrais 
. Sistema nervoso autonomo 
. Sistema end6crino 
. Influencias geneticas sobre o comportamento 

Processos Sensoriais 

Estudo da Percep~ao 
. Fun<;:oes da percep<;:ao 
. Localiza<;:ao e reconhecimento 
. Constancias perceptivas 

C A consciencia e seus estados alterados 

Aprendizagem, recorda~ao e pensamento 

Estudo da Memoria 

Pensamento e Linguagem 
. Conceitos e categorias 
. Raciocinio 
. Linguagem e Comunica9ao 
. Pensamento por imagens 
. Solu9ao de Problemas 

I 
I 

·· ;BJJlLI9GRAFIABASICA · I 
I 

1. DAVIDOFF, L. L. Introdu~ao a Psicologia. 3a ed. Sao Paulo: Makron Books, 2001. 

2. SCHIFFMAN, H. R. Sensa~ao e Percep~ao. sa Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

3. WITTIG, A. Psicologia Geral. Sao Paulo: McGraw-Hill, 1981. 

I ·. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
, ,; ',~ :', , ''·'"'hot"" A I 

If------. J 
1. ATKINSON, R. C.; SMITH, D. J.; WOLEN-HOEKSEMAN, S. Introdu~ao a Psicologia de 

Hilgard. 13a ed. Porto Alegre: Artes Medicas, 2002. 



"-._ . (' . 

2. BAUM, W.M. Compreender o Behaviorismo. Ciencia, Comportamento e Cultura. Porto 
Alegre: Artmed, 1999. 

3. PIERON, H. Psicologia Experimental. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. 

4. SQUIRE, L.R.; & KANDEL, E.R. Memoria - da mente as moleculas. Porto Alegre: Artes 

Medicas, 2003. 

5. STATT, D.A. Introdu~ao a Psicologia. Sao Paulo: Harbra, 1978. 

ZCt I OS 

Carimbo ~Q~·~iQi~~~~~~ 
Pro. . . ' 
Ccordenador Curse de Gradua~c em Psicologia 

rtaria R 1.207 de 11/11/2010 
(que oferece a disciplina) 



DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 
CURSO: Forrmu;ao de Psic61ogo 

lJNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITlJTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;::AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE DISCII>LJNA 

----------.,-------------------------------
UN I DADE RESPONSAVEL: lnstituto de Ciencias Sociais 

~=-~~ :roTAL] ]-C;,I_~OTAL: ... · CII TOTAL 
I EORICA: PRkrtCA: ~- _ .. , 

60 horas 60 ho'rlfs·· ··~-
--- /{~-

______ --- ----~ -------

PERiODO: ] 0 

::R!GAT6:!Ac ( X ) I OP:ATIV Ao ( 

PRE-REQUISITOS: Livre CO-REQUISITOS: Livre 
- -----]-

-- -----

~-- j OBJETIVOS 

! r\o final da disciplina 0 estudante sera capaz de: 

I. Desenvolver tuna retlexao sobre a rela((ao individuo - estrutura social, tendo como base o pensamento classico da 
sociologia; 

2. Desenvolver uma retlexao critica sobre a modernidade; 
3. Compreender a complexa relayao pLJblico/privado, caracteristica das sociedades modernas e p6s-modernas: 
4. Retletir sobre o processo de institucionalizayao da sociedade, enfatizando sua dimensao disciplinadora: 
5. Estabelecer rela9oes te6ricas entre Sociologia e Psicologia. ' ------- ------- --- ·--------- -- ·-

. ---------1'-________ E_M_E_N_T_A _______ __,\-- -- --------

-As rela((i5es individuo-sociedade no pensamento classico da Sociologia, na modernidade e p6s-modernidade 
- Contribuiyi5es da Sociologia para a Psicologia atual. 

--=--------1'-_____ D_E_s_c_R_I<;::_A._o_n_o_P_R_O_G_R_A_M_A_-___ ___,\ 

UNIDADE 1- Introdw;:ao 

0 surgimento da sociologia no mundo moderno. 

As relayoes individuo-sociedade no pensamento dos classicos da Sociologia. 

UNIDADE 2- Institucionalizayao e Subjetividade. 

-~_Il2_~~_!)~_]_::_Representa_£i5es imaginarias da sociedad~_moderm~ e p6s-mode_£!-:.__(l_. ____ _ ______ _[ 



--- --------1'--_____ B_I_B_L_IO_G_RA_I~'_IA_B_A_s_IC_A_· ____ ___.!------ ----, 
BERMAN, M. Tudo que e solido desmancha no ar. Sao Paulo: Cia. Das Letras, 1986. 

CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do Labirinto/2 Os dominios do Homem. Sao Paulo: Paz e Terra, 1987. 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. 

c__ ___ B_IB_I_J_O_G_R_A_· _F_IA_c_o_M_P_L_E_M_E_N_'r_A_R ___ ___,\- -

ELIAS. NORBERT. A Sociedade dos lndividuos, Rio de Janeiro: Zahar. 

IANNI, OCTA VIO. A sociologia eo mundo moderno. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, Sao Paulo, v. I, no. 

#' 1 .. 1989. 

WI LOWY. M. !deologias e ciencia social. Sao Paulo: Ed. Cor1ez. 

I QUINTANEIRO, T.. BARBOSA, M.L., OLIVEIRA, M.G. Umtoque de c/cissicos. Belo Horizonte; Ed. UfMG, 1995_ 

i SANT_?S. BOA VENTURA Pela mao de Alice: o social eo politico na p6s-modernidacle. Sao Paulo: 
1 Cortez. 1997. 
I __ _ 

APROVA<;AO 

ordenador do curso 

Portar1a R 1.207 de 11/11/2010 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA ~ 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA _ 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA: CIENCIA E PROFISSAO 

CURSO: Forma~;ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSAVEL: IPUFU 

PERiooo: !0 

CH TOTAL Cll TOTAL: 
TEO RICA: CH TOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 30 horas 30 horas 

---

I PRE-REQUISITOS: Livre J I CO-REQUISITOS: Livre 

t__ _______ o_B_J_E_T_Iv_o_s _______ ___,j-----
Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Objetivo Geral: 

• Permitir ao aluno o contato com a ciencia e profissao da psicologia, em suas diferentes 

possibilidades de insen;:ao na sociedade. 

Objetivos Especificos: 

• Tomar contato com diferentes profissionais psic6logos, nos diversos campos de atuac;;ao, 

desde a docencia ate as praticas em instituic;;oes dos mais variados tipos; 

• Realizar visitas a instituic;;oes de atuac;;ao do psic6logo, tais como escolas, hospitais, clinicas 

particulares, empresas publicas e privadas, sindicatos etc. 

• Tomar contato com os aspectos eticos da profissao de psic6logo. 

• Conhecer a estrutura curricular e as disciplinas optativas oferecidas no Curso de Graduac;;ao 

em Psicologia - UFU, bem como as varias modalidades academicas em que o estudante pode 

inserir-se, como pesquisa, extensao e estagios profissionalizantes. 

Informar-se sobre a organizac;;ao da psicologia no Brasil, a partir do sistema Conselhos Regionais e 

Federal, por meio de sites, publicac;;oes e eventos. 

---·--·- -- .... ·- ·--------



·EMENTA ---------, 

• Conceituas;ao hist6rica da psicologia no Brasil; 

• Areas de atuas;ao do psic6logo na sociedade 

• A Psicologia como ciencia e profissao 

I DESCRI(::AO DO PROGRAMA J-------, 
~~-------------------~ 

- A psicologia como campo de conhecimento e suas areas de atuas;ao. 

- Areas de atuas;ao do psic6logo: psicologia clinica individual, clinica em grupo, psicologia e 

C processos de gestao, psicologia escolar e educacional, psicologia da saude e hospitalar, docencia no 

ensino medio, docencia no ensino superior e o pesquisador-psic6logo; 

- Psicologia e Etica: aspectos introdut6rios; 

- Apresentas;ao da estrutura curricular, das disciplinas optativas e das modalidades de pesquisa e 

extensao oferecidas no Curso de Graduas;ao em Psicologia-UFU; 

- Sistema Conselhos 

- A insers;ao do psic6logo na sociedade brasileira 

! ______________________________________________________________ _ 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

1. Bock, A. M.; Furtado, 0.; Teixeira, M. L. Psicologias: uma introdu~ao ao estudo da 
Psicologia. Sao Paulo: Ed. Saraiva, 2004. 

2. CHAUf, M.S. Escritos sobre a universidade. Sao Paulo, Ed. da UNESP, 2001. 

3. ANTUNES, M. A. M. 1-IistOria da I)sicologia no Brasil: primeiros ensaios. l~io de Janeiro: 
EUERJ, CFP, 2004 . 

.____ ___ n_IB_L_I_o_G_RA_F_I_A_c_o_M_P_LE_"'M_E_N_'I_'A_R ___ ____,~-----, 
I. BOCK. A. M. B. Reflexoes acerca da situas;ao do psic6logo: panorama da Psicologia frente as 

demandas sociais. lntera~oes. v.3, n. 5,jan/jun 1998, p. 43-49. 

2. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (43 REGIAO). Psicologia: possiveis olhares, 

outros fazeres. Belo Horizonte: Rona Editora. 1992. 



Psicologia: Cicncia e Profissao. (varios numeros). 

4.CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Codigo de Etica Profissional do Psicologo. 

isponi vel em http://www. pol.org. br!legislac;ao/pdf/cod _ etica _novo.pdf. 2005. 

5. Projeto Pcdagogico do Curso de Gradua~ao em Psicologia da Universidadc Federal de 

UberHindia. Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberh'india, 2011. 

APROVAC:AO 

?olf 

c.__ 

JN~6Ri · D:<R:,qun!cvj3)dffi!~N~~ 
INSTiliJiut~,.fiiSIUOt!OGlA 

Prot.• f;qli'e!Off8"a~lti41l~Plioa~elra 



2o Periodo 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: HISTORIA E SISTEMAS EM PSICOLOGIA II 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSAVEL: IPUFU 

PERiooo: 2° CH TOTAL 
CH ·.~O"I~All-;::H TOTAL' 

TEO RICA: 
OBRIGATORIA: (X) 60 horas PRA IICA: 

60 
I 

OPTATIVA: ( ) wras 

~------~----·-~ ---~-

lr>Rf:-Rt::QUISITOS: 

~~ist6ria e Sistemas em Psicologia I 

CO-REQlJISITOS: Livre 

1 -~~~-~--~--------~----·[._ _______ o_sJ_E_T_Iv_o_s ______ ___JI-------------
Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

o Compreender a posi<;:ao da psicologia entre as ciencias humanas sendo capaz de discriminar 
os diferentes posicionamentos epistemol6gicos que permearam evolu<;:ao dessas visoes de 
ciencia, homem, e consequentemente de metodo e objeto, permitindo a constitui<;:ao de 
diferentes sistemas de Psicologia: Behaviorismo (Skinner), Psicanalise ( continuadores e a 
questao da cientificidade), Fenomenologia e Psicologia Humanista, Psicologia Cognitiva, 
Epistemologia Genetica de Piaget, Psicologia Sistemica e Psicologia S6cio-Hist6rica. 

c___ ________ E_"M_E_N_'I_'A ________ _jl--- ---
C. No<;:5es de ciencia, teoria, modelos e sistemas e do papel desses elementos na explica<;:ao 

cientifica. Movimento hist6rico de constru<;:ao da Psicologia enquanto ciencia a partir do seu 

objeto e metodo. 

D. Visao hist6rica dos sistemas: Associacionismo, Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo 

e Psicam1lise. 

·---- ·-·----------- --. 



~---------1~---------D-E_s_c_R_I_~_A_o_n_o __ P_R_o_G_RA __ M __ A ________ ~I--~-------, 
Historia da Psicologia (r Parte) 

lJnidade I 
o A Psicologia como ciencia natural 
o A Psicologia como ciencia humana 

Sistemas em Psicologia (2." Parte) 

lJnidade II 

o Behaviorismo (Skinner) 
o Psicamllise ( dissidentes e neo-freudianos continuadores) 
o Fenomenologia e Psicologia Humanista 
o Psicologia Cognitiva 
o Epistemologia Genetica de Piaget 
o Psicologia Sistemica 
o Psicologia S6cio-Hist6rica A Psicologia ou as Psicologias. 

------------'-------B_I_B_L_Io_G_RA_F_1 I_A_B_A_· s_I_c_A _____ ______.I---

I. Bock, A. M.; Furtado, 0.; Teixeira, M. L. Psicologias: uma introdu~ao ao estudo da 
Psicologia. Sao Paulo: Ed. Saraiva, 2004. 

2. Dartigues, A. 0 que e fenomenologia? Rio de Janeiro: Eldorado, 1973. 
3. Hilgard, E. R. Teorias da Aprendizagem. Sao Paulo: E.P.U, 1975. 
4. Hillix, W. A.; Marx, M. H. Sistemas e Teorias em Psicologia. Sao Paulo: Cultrix, 

1973. 
5. Penna, A. G. Introdu~ao a llistoria da Psicologia Contemporanea. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1982. 
6. Reuchlin, M. Introduc;ao a Psicologia. R.J. Zahar, 1979 
7. Sternberg, R. J. 0 que e Psicologia Cognitiva. In: Psicologia Cognitiva. Porto 

Alegre: Artmed, 2000. p. 21-41. 

c__ _____ B_IB_L_I_o_G_RA __ F_I_A_c_o_M_P_L_E_M_E_N_T_A_R ____ ~I---
I. Brabant, G. Chaves da Psicanalise. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
2. Braum, W. Compreender o behaviorismo. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
3. Figueiredo, L. C. M. Matrizcs do pensamento psicologico. Petr6polis: Editora Vozes, 



1991. 
4. Giorgi, A. A Psicologia como ciencia humana: uma abordagem fenomenologica. Belo 

Horizonte: Interlivros, 1978. 
5. Herrmann, F. 0 que e Psicamllise (para iniciantes ou nao). Sao Paulo: Psique, 1999. 
6. Mueller, F.L. Historia da Psicologia. Sao Paulo: Ed. Nacional/Edusp, 1968 
7. Oliva, A. Epistemologia: A cientiticidade em questao. Campinas: Papirus, 1990. 

APROVA<;AO 



DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA 

CURSO: Forma~iio de Psicologo 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE 'DISCJP,LIN*: 

UNIDADE RESPONSAVEL: FAFCS 

Periodo: t• CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

60 horas ---

I PRE-REQUlSITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

I I 

I I 
Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Objetivo Geral: 

CHTOTAL: 

60 horas 

0 curso visa desenvolver no aluno habilidade para a compreensao da discussao antropol6gica, 

disponibilizada atraves da leitura de monografias classicas, assim como as contemponineas. A 

exposi<;:ao dos diversos posicionamentos de antrop6logos sabre cultura e sociedade tambem sera 

objetivo deste curso. 

Objetivos Especfficos: 

0 curso tern como objetivo o desenvolvimento da forma<;:ao antropol6gica basica do aluno a partir do 

estudo de tematicas que aproximem as disciplinas Antropologia e Psicologia. Desta forma, temas 

peculiares a Antropologia serao discutidos tambem em uma perspectiva diacronica e no contexto da 

sociedade complexa. A questao da rela<;:ao entre teoria e pratica, que e central na constru<;:ao do 

conhecimento antropol6gico, permanecera como estrategia para a analise dos temas. Assim como: 

- Proporcionar ao aluno a compreensao da experiencia humana enquanto constru<;:ao diferenciada. 

- Propiciar instrumentos para a compreensao da no<;:ao relativizadora de cultura no contexto de 

diferentes grupos, institui<;:oes e sociedades. 



• 

~--:;... -

Conceito de cultura; relativismo cultural: diversidade cultural; cultura e sua dimensao simb6lica; 

nos;ao de individuo e pessoa; construs;ao das nos;oes de saude e doens;a, normal e patol6gico; a 

pesquisa antropol6gica: teoria e pnitica. 

Introdus;ao a Antropologia: contextualizas;ao hist6rica do surgimento como area de conhecimento. 

0 interesse pela ciencia do homem e a constituis;ao da antropologia como disciplina 

A Escola de Cultura e Personalidade 
. A cultura e os antrop6logos 

Teoria e pratica antropol6gica 
. A abordagem funcionalista de Malinowiski e a observas;ao participante 

Cultura e dimensao simb6lica 

As nos;oes de individuo e pessoa e a construs;ao das nos;oes de saude e doens;a 

• Bibliografia Basica: 

BOAS, Franz. "Apresenta<;ao". In: Benedict, R. Padroes de cultura. Lisboa: Ed. Livros do Brasil. 

DUARTE, L.F.D. (2000). "Dois regimes hist6ricos das rela<;oes na antropologia com a psicanalise 
no Brasil: urn estudo de regula<;ao moral da pessoa". In: AMARANTE, Paulo (org) 
Ensaios: subjetividade, saude mental, sociedade. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz. P. 107-39. 

GEERTZ, Clifford. (1989). "0 impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem" 
e "Descri<;ao densa". In: A interpreta9iio das culturas. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara. 

GOFFMAN, Irving. [(1961)] 1974b. Manic6mios, prisoes e conventos. Sao Paulo: Perspectiva. 

MAUSS, Marcel. [(1927] 1979. "A expressao obrigat6ria dos sentimentos". In: OLIVEIRA, 

R. C. de (org). Marcel Mauss. Sao Paulo: Atica. 

RODRIGUES, J.C. 1979. Tabu do corpo. Rio de Janeiro, Achiame. 

25 



• 

• 

STRAUSS-LEVI, C. 1975. "0 feiticeiro e sua magia" e "A eficacia simb6lica". In: Antroplogia Estrutural. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro. 

VELHO, Gilberto (org.). 1981. Desvio e divergencia: uma critica da patologia social. Rio de Janeiro: Zahar. 

Bibliografia Complementar: 

BENEDICT, Ruth. 1988. 0 Crisantemo e a espada. Sao Paulo: perspectiva. 

DUARTE, L.F. 1980. "0 culto do eu no tempo da razao". In: Boletim do Museu Nacional. 

Tn!s Ensaios sobre Pessoa e modemidade. Nova serie Antroplogia, PPGAS/Museu Nacionai!UFRJ, n.41, agosto, p.2-27. 

FOUCAULT, Michel. 1968 [1975]. Doem;a mental e psicologia. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 

HERTZ, R. [1909) 1980. "A proeminencia da mao direita". In: Religitio e Sociedade, n.6 

KUPER, Adam (2002). Cultura, a vistio dos antropologos. Bauru: Edusc. 

LINTON, Ralph. [1983-1953). 0 homem; uma introdur;ao a antropologia. Sao Paulo: Martins Editora. (Capitulos: A 
difusao; Cultura e Personalidade). 

MAUSS, Marcel & HUBERT, H. [1903) 19XX. "Esboc;o de uma teoria geral da magia". In Sociologia e Antropologia 
Vol. 1. Sao Paulo, EPU/EDUSP. 

SAHLINS, Marshall. 1979. Cultura e Raziio Pratica. Rio de Janeiro: Zahar. 

SZAZ, T. 1979. 0 milo da doenr;a mental. Rio de Janeiro: Zahar 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL II: ANALISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 2° 
CHTOTAL CHTOTAL: 

CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: (X) OPTATIVA: ( ) 30 horas 30 horas 
60 horas 

PRE-REQUISITOS: 

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL I 

I c6-REQUISITOS' Liwe 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

1. Compreender os conceitos, principios e procedimentos basicos da Analise Experimental do 

Comportamento, sendo capaz de: 

a) Definir e usar os conceitos basicos e principios que compoem esta area da Psicologia 

Experimental; 

b) Relacionar estes conceitos e fazer extrapola9ao dos mesmos da situa9ao de laborat6rio para a 

vida real, verificando as rela96es existentes entre estudos com animais e seres humanos; 

c) Redigir, de acordo com seu nivel, urn relat6rio experimental com dados colhidos no 

laborat6rio com o rato virtual Sniffy, the virtual rat ( exercicios de laborat6rio ); 

d) Estabelecer relayao desta disciplina com a Terapia Comportamental e outras disciplinas de 

orientayao biol6gica. 

Nesta disciplina o aluno tomara conhecimento da evolu<;ao do Behaviorismo ao que hoje se conhece 

como sendo Analise Experimental do Comportamento, sua metodologia rigorosa, principais 



~--

,-----------------------------------------------------------------------~{r~~~~~· 
conceitos basi cos e t6picos estudados a urn nfvel introdut6rio. Desenvolveni, por outro lado, · efu.' · 

laborat6rio, tecnica de observa9ao de urn animal (rato albino e/ou rato virtual), controle de variaveis 

e formas de coletar, analisar e interpretar dados. Os exercicios de laborat6rio, conduzidos como 

pesquisas, permitirao ao aluno a aquisi9ao de no96es introdut6rias para a elabora9ao de urn projeto 

de pesquisa na area, suas bases te6ricas e reda9ao de monografia. 

Conteudo te6rico: 

1 - Aprendizagem e Comportamento: 
a) A linguagem da aprendizagem e do comportamento 
b) Antecedentes, comportamentos, conseqiiencias 

2 - Opera96es experimentais 

3 - 0 Comportamento sem Aprendizagem: 
a) evolu9ao e comportamento 
b) comportamento eliciado e emitido: comportamento reflexo: os estudos de Pavlov e 

comportamento respondente. 

4 - As conseqiiencias do responder: refor90 e controle aversivo 

5 - Operantes- a sele9ao do comportamento; modelagem 

6- Operantes discriminados: controle de estfmulos 

7 - Esquemas de refor9amento 

C. Conteudo Aplicado 

0 conteudo aplicado desta disciplina constara de Exercfcios de Laborat6rio conduzidos pelos alunos, 
sob supervisao do professor e/ou de urn monitor. Os relat6rios dos alunos, realizados em grupo de 
dois ou tres, sera feito de acordo com as normas da APA (American Psychological Association) 
descritas no "Roteiro para elabora9ao de relat6rios de pesquisa" e serao compostos das seguintes 
partes: I. Folha de rosto; 2. Resumo; 3. Introdu9ao; 4. Metodo; 5. Resultados; 6. Discussao e 7. 
Referencias Bibliograficas. 

I 
I .. · .. '~----------, J 

1. CATANIA, A. C. Aprendizagem: comportamento, linguagem e cogni~ao. Porto Alegre: 
Artes Medicas Sui, 1999. 

2. SKINNER, B.F. Ciencia e Comportamento Humano. Sao Paulo: Ed. Martins Fontes, 1985. 



c. 

-: :J.!JJ ·''J· 
3. WHALEY, D.L. & MALLOT, R.W. Principios Elementares do Comportamento. Sao Paulo: 

EPU, 1980. 

1. BAUM, W.M. Compreender o Behaviorismo. Ciencia, comportamento e Cultura. Porto 
Alegre: Artmed, 1999. 

2. KELLER, F.S.; SCHOENGELD, W.N. Principios de Psicologia. Sao Paulo: Ed. 
Herder, 1968. 

3. MACHADO, L. M. & MATOS, M.a (1990) 0 laborat6rio em Cursos de Gradua9ao em 
Psicologia: buscando treinar atitudes. Ciencia e Cultura. 42(9), 647-652. 

4. MILLENSON, J. R. Principios de Analise do Comportamento. Brasilia: Ed. de Brasilia, 
1975. 

5. ALLOWAY, T.; GRAHAM, J.; GREG, W. Sniff: 0 Rato Virtual (versao Pro 2.0). Sao 
Paulo: CENGAGE Learning, 2005. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: BASES FILOSOFICAS DA PSICOLOGIA 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERiODO: 2° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PIUTICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CH TOTAL: 

60 horas 

Identificar os fundamentos filos6ficos da Psicologia, a rela9ao desses dois saberes no devir da 

hist6ria e articular tais conhecimentos com a constitui9ao do ser humano na contemporaneidade . 

1. Compreender a heran9a filos6fica da Psicologia; 

2. A ruptura com a filosofia na perspectiva da constitui9ao de uma ciencia; 

3. A crise da razao e da realidade; 

4. A constrw;:ao do homem e os seus valores na contemporaneidade. 

A heranc;a filos6fica da Psicologia: Socrates, Platao, Confucio, Schopenhauer 

A questao da verdade, da realidade, do fenomeno 

A ruptura do Mito na Filosofia e a constitui9ao da Psicologia como Ciencia 



• 

A defini9ao da Filosofia e da Psicologia: as no9oes de conceitos ou ideias, a L6gica 

A constru9ao do eu na Modemidade 

Os valores fundamentais do homem contemporaneo 

I 
J 

1. CHAUI, M. Convite a Filosofia. 9ed. Sao Paulo: Atica, 1997. 

2. JAPIASSI, H. 0 Mito da neutralidade cientifica. 2ed. Rio de Janeiro: Imago, 1981 

3. CAMPBELL, J. 0 poder do mito. 18ed. Sao Paulo: Palas Athena, 2000. 

1. FIGUEIREDO, L. C. Matrizes do pensamento psicol6gico. Petr6polis:Vozes, 1991. 
2. FINGER, C. A essencia da sabedoria de Confucio. Sao Paulo:Ediouro, 1980. 
3. POINCARE, H. 0 valor da ciencia. laed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995. 
4. SANTI, P. L. R. A Constru~ao do eu na Modernidade: Da renascen~a ao Seculo XIX- urn 

texto didatico. Ribeirao Preto: Ed. Holos, 1998. 
5. STEVENSON, L., HABERMAN, D. Dez Teorias da Natureza Humana. Sao Paulo: 

Martins Fontes, 2005 . 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 
----------------------------·-----------_____j 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: FISIOLOGIA 

ClJRSO: Forma~ao de Psic61ogo 

1-----------------------------------· 
UNIDADE RESPONSA VEL: lnstituto de Ciencias Biomedicas (ICBIM) 
----------------------~-----~------------
PERiooo: 2° 

O£m.IGATORIA: (X) OPTATIV A: ( ) 

Cll TOTAL 
TEORICA: 
75 horas 

Cll TOTAL 
PRATICA: 
15 horas 

Cll TOTAL: 

90 horas 

-----------'--------------'----------'-------·-----·--

IPR=-~~-EQ-U~I-ri_~_: A_na_t_o __ m_ia _____ _j 
c6-REQUISITOS: Livre . I 
'----------------

1-------j '--______ o_n_J_E_T_Iv_o_s ______ __j!----
Ao final da disciplina o estudante sera capaz de compreender o funcionamento dos varios sistemas 

que compoem o organismo humano, com enfase em neurofisiologia. 

' --------------{ EMENTA 1-----
Fisiologia geral e dos sistemas nervoso, cardiovascular, respirat6rio, end6crino e reprodutor. 

··-·- _______ ! 
~--------D_E_s_c_R_I(:_,A_o __ o_o_P_R_O_G __ RA_-_M_A ________ __ll--------, 

PROGRAMA TEORICO: 

- Fisiologia geral 

• Liquidos corporais 

I 
• Membrana biol6gica e transporte atraves da membrana 

I • Eletrobiogenese: potencial de repouso e potencial de a<;ao. 

l ___ · __ Sinapses 



- Fisiologia do sistema neural 

• Organiza<;:ao do sistema nervoso central 

• Neurofisiologia sensorial (sensibilidade somatovisceral) 

• Fisiologia da medula espinhal e reflexos medulares 

• Fun<;:5es motoras do tronco cerebral 

• Contribui<;:5es motoras do cerebelo e nucleos da base 

• Cortex motor 

• Sistema nervoso autonomo e medula das adrenais 

• Fun<;:5es Intelectuais do cerebro, aprendizagem e memoria 

• Mecanismos Comportamentais e motivacionais do cerebro 

- Fisiologia do sistema cardiovascular 

• Hemodinamica e controle da vasomotricidade 

' • Eletrofisiologia cardiaca e controle do ritmo cardiaco 

• Mecanica cardiaca 

• Controle da pressao arterial 

- Fisiologia do sistema respiratorio 

• Anatomo-fisiologia e meciinica respiratoria 

• Difusao e transpm1e de gases 

• Controle da respira<;:ao 

- Fisiologia do sistema endocrino 

• Visao geral do sistema endocrino 

• Eixo hipot<ilamo hipofisario 

• Tire6ide e seus hormonios metabolicos 

• Cortex da glandula adrenal e seus horm6nios 

• Pancreas end6crino e seus hormonios 

• Paratireoide e hormonios de controle do ca!cio do organismo 

- Fisiologia do sistema reprodutor 

• Diferencia<;:ao sexual 

• Sistema reprodutor masculino 

• Sistema reprodutor feminino 

• Gravidez, parto e lacta<;:ao 

PROGRAMA PRATICO: 

Serao realizadas aulas praticas dentro de cada t6pico do programa com o objetivo de auxiliar no 

aprendizado dos temas abordados nas aulas te6ricas. As atividades pn'iticas envolverao, de acordo 



com a disponibilidade de equipamentos e materiais, as seguintes atividades: 

- aulas praticas envolvendo os pr6prios alunos, como voluntarios. 

- demonstrayoes de alterayoes fisiol6gicas frente a diversos estimulos utilizando programas de 

computador e protocolos experimentais 

- ilustray6es de fen6menos fisiol6gicos por meio de videos de praticas experimentais em animais de 

laborat6rio 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

01. AIRES, M.M. Fisiologia, 33 ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

02. BERNE, R.M.; LEVY, Fisiologia, sa ed, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2004. 

C 03. GUYTON, A. C. & HALL J.E. Tratado de Fisiologia Medica, 1 oa ed, Rio de Janeiro,Editora 

Guanabara Koogan, 2002. 

BIBLIOGRAl?IA COMPLEMENTAR 

01. CONSTANZO, L.S. Fisiologia, 2a ed, Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

02. SCHMIDT, R.F., Neurofisiologia, Sao Paulo, EPU:EDUSP, 1979. 

03. GUYTON, A.C., Fisiologia humana e mecanismos das doen<;:as. sa ed, Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1993. 

04. LENT, R., Cem bilhoes de neur6nios: conceitos fundamentais e menurociencias. Sao Paulo: 
Atheneu, 2005. 

05. BRANDAO, M.L., Psicofisiologia, Sao Paulo: Atheneu, 1995. 

' 06. BEAR, M.F., CONNORS, B.W., PARADISO, M.A. Neurociencias: desvendondo o sistema 
nervoso, red.. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

07. KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H., JESSELL, T.M. Principles of Neural Sciences. 4a ed., New 
York. McGraw-Hill, 2000. 

APROVA<;AO 

_lLI &~ I ?PI/ 
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Coordenador Curso de Gradua~o em Psicologia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM I 

CURSO: Forma~;ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 2° CHTOTAL 
TEORICA: CHTOTAL 

OBRIGA TO RIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender o fenomeno relacionado ao processo de aprendizagem, por meio dos subsidios de 

diferentes teorias de aprendizagem, considerando as suas possiveis aplicayoes em contextos 

educativos formais e/ou informais. 

1. Introduc;ao ao estudo da Psicologia da Aprendizagem. 

2. Fundamentos te6ricos e filos6ficos da Psicologia da Aprendizagem. 

3 Teorias de aprendizagem: abordagens comportamentais; cognitivistas e s6cio-interacionistas. 

I. Introduc;ao ao estudo da aprendizagem 
1.1. A natureza da Aprendizagem. 

2. Fundamentos hist6ricos e filos6ficos da Psicologia da Aprendizagem 
2.1. Abordagem Inatista 
2.2. Abordagem Ambientalista 



2.3. Abordagem Interacionista 
3. Introduc;ao ao estudo das principais teorias de aprendizagem contemporanea 

3.l.Aprendizagem Mediada de Feuerstein 
3.2. A teoria de instruc;ao de Bruner 
3.3. Aprendizagem Significativa de Ausubel 
3.4 A construc;:ao do conhecimento de Jean Piaget 
3.5. Abordagem Centrada na Pessoa de C. Rogers 

1. MOREIRA, M.A. Aprendizagem Significativa. Brasilia: Editora UNB, 1999. 
2. OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, urn processo s6cio

hist6rico. 4a ed., Sao Paulo: Scipione, 1999. 
3. PENTEADO, W. M. A. Psicologia e Ensino. Sao Paulo: Papelivros, 1980. 
4. PIAGET, J. 0 nascimento da inteligencia na crian~a. Traduc;:ao. Cristina Carvalho. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1982. 

1. GAZZANIGA, M.S.; HEATHERTON, T. F. Ciencia psicologica: mente, cerebro e 
comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

2. PFROMM NETTO, S. Psicologia da Aprendizagem e do Ensino. Sao Paulo: EPU/EDUSP, 
1987. 

3. WITTER, G. P.; LOMONACO, J. F. B. Psicologia da Aprendizagem. Sao Paulo: EPU, 
1984. 

4. WINNICOTT, D. W. Natureza Humana. Rio de Janeiro: Imago, 1990. 
5. WEISS, M. L. L. Psicopedagogia Clinica: uma visao diagnostica dos problemas de 

aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP & A, 2001. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE,'DISCIPLINA. 

DISCIPLINA: ESTATISTICA APLICADA A PSICOLOGIA 

CURSO: Forma.;iio de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSAVEL: FAMAT 

PERIODO: 2° 
CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

60 horas ---

I c0-REQUISITOS' Uvre PRE-REQUISITOS: 

Introdu.;iio a Estatistica 

I OBJETIVOS I 
I r 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

- Levar o aluno a compreender a importancia da analise estatistica nas ciencias do comportamento; 
- Levar o aluno a compreender os nfveis de medida e a possibilidade de se medir nas ciencias do comportamento; 
- Levar o aluno a compreender e decidir sobre que teste estatfstico e mais adequado para o problema que se quer 

resolver. 

I EMENTA I 
I I 

Testes parametricos e nao-parametricos e suas aplica<;oes nas ciencias do comportamento; correla<;iio e regressiio; 

introdu<;iio a analise fatorial. 

I DESCRI(:AO DO PROGRAMA l 
I I 

- lntervalos de confian<;a 
- Testes parametricos para amostras independentes 
- Testes parametricos para amostras emparelhadas 
- Testes niio-parametricos para amostras independentes 
- Testes nao-parametricos para amostras emparelhadas 
- Correla<;iio 
- Regressao 
- Introdu<;iio a analise fatorial 

I 
I 

BIBLIOGRAFIA BASICA I 
r 

- BISQUERRA, R.; SARRIERA, J.C.; & MARTINEZ, F. (2004) Introdur;iio a Estatistica: enfoque 
Informatica com o pacote estatistico SPSS. Porto Alegre: Artmed. 



- DONAIRE, D. & MARTINS, G.A. (1990) Principios de Estatistica. Sao Paulo: Atlas. 
-LEVIN, J. (1978). Estatistica aplicada as ciencias humanas. Sao Paulo: Harbra. 
-MARTINS, G.A. (2005) Estatistica Geral e aplicada. Sao Paulo: Atlas. 
- P ASQUALI, L. (2005) Analise Jato rial para pes uisadores (no relo ). P ed. Brasilia: INEP, 302p. 

- BARBETA, P.A. (2003). Estatistica aplicada as Ciencias Sociais. 5 ed. Florian6polis: Ed. 
da UFSC 

- BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P. (2002). Estatistica Basica. Sao Paulo: Atual 
-FREUD, J.E.; & SIMON, G.A. (2000). Estatistica Aplicada. Porto Alegre: Bookman. 
-NICK, E. & KELLNER, S.R.O. (1971) Fundamentos de estatisticapara as ciencias do 

comportamento. Rio de Janeiro: Renes. 
- SIEGEL, S. (1979) Estatistica Niio parametrica para as ciencias do comportamento. Sao Paulo: 

McGraw-Jill do Brasil. 
-SPIEGEL, M.R.; SCHILLER, J. & SRUNIVASAN, R.A. (2004) Probabilidade Estatistica. Porto 

Alegre: Artmed. 
- TOLEDO, G.L. & OVALLE, 1.1. (1985) Estatistica Basica. Sao Paulo: Atual. 
-TRIOLA, M.F. (1999). Introdu~iio a Estatistica. Rio de Janeiro: LTC. 

Coordenador Curso de Greduacao em Psicologia 
Portaria R 1.207 de 11/11/2010 

Ctmimsidadeif-f9flcef 
Prof. eMek& ~hti uimaraes 
Diretor da Faculdade de Matematica 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: METODOS DE INVESTIGA<;AO EM PSICOLOGIA 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 3° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Analisar os elementos constitutivos de urn projeto e de urn relato de pesquisa de modo a decidir 

sobre a validade e a confiabilidade do conhecimento produzido por eles. Objetiva ainda: 

1. Analisar os principais tipos de conhecimento existentes; 

2. Caracterizar OS tipos de pesquisas na area de Psicologia; 

3. Discutir os principais tipos de delineamento de pesquisa utilizados em Psicologia; 

4. Analisar os componentes dos projetos e dos relatos de pesquisas, suas peculiaridades, sua 

validade e fidedignidade, bern como a contribui9ao dos mesmos para o conhecimento 

cientifico da Psicologia; discutir questoes eticas envolvidas na elaborayao, execu9ao e 

avalia9ao da pesquisa com seres humanos e animais. 

'itMENTA 

1. Principais tipos de conhecimento. 

1.1. Pesquisas em Psicologia: processo, principais tipos e delineamentos, considera9oes 

eticas em pesquisa. 



• 

1. lntroduyao a Metodologia de Pesquisa: principais tipos de conhecimento 

2. Metodos Cientificos: Conceito e tipos de metodos (indutivo, dedutivo, hipotetico-dedutivo e 
dialetico ). 

3. Conhecimento Cientifico em psico1ogia e Pesquisa como urn processo (planejamento, 
execu9ao e avalia9ao ). 

4. Planejamento de Pesquisa em Psicologia: 
Primeira pesquisa bibliognifica e defini9ao de tema, problema e justificativa; 
Variaveis estudadas. 
Principais delineamentos de pesquisa em Psicologia; 
Segunda pesquisa bibliografica para estabelecimento de hip6teses e analise dos pnnc1pais 

metodos utilizados em pesquisas atuais; 
Metodo 

4.5.2. defini9ao de metodo e amostra 
4.5.2. instrumentos com especifica9ao de validade, fidedignidade e normatizayao 
4.5.3. descriyao dos procedimentos da pesquisa 
4.5.4. analise e discussao de dados. 

5. Comparayao: Projeto e relato de pesquisa. 

I 
I 

1. RICHARDSON, R. J.; PERES, J. A. de S.; CORREIA, L. M.; PERES, M. I. M.; 
WANDERLEY J. C. V. Pesquisa Social: metodos e tecnicas. 3.ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. 
334 p . 

2. SEVERINO, A. J. Diretrizes para a leitura, analise e interpreta9ao de textos. In: __ _ 
Metodologia do trabalho cientifico. 21 ed., Sao Paulo: Cortez, 2000. Cap. III, p. 47-61. 

3. SILVA, A. M.; PINHEIRO, M. S. F.; FRAN<;A, M. N. Guia para normaliza~ao de 
Trabalhos tecnico-cientificos. 5. ed. revisada e atualizada. Uberlandia: EDUFU, 2004, v.l, 
145 p 

1. COZBY, Paul C. Metodos de pesquisa em ciencias do comportamento. Tradu9ao de Paula 
Inez Cunha Gomide, Emma Otta; revisao tecnica Jose de Oliveira Siqueira. Sao Paulo: Atlas, 
2003,456 p. 

2. KIDDER, L. H. Metodos de pesquisa nas rela~oes sociais. Sao Paulo: EPU, 1987. Vol. I, 



• 

117 p. 

3. MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientifica. 6 ed. 
Sao Paulo: Atlas, 2005, 315 p. 

4. SANTOS, A. R. Tipos de pesquisa. In: . Metodologia Cientifica: a constru~ao do 
conhecimento. Rio de Janeiro: DP & A Editora. 1999, Cap.2, p. 21-31. 

5. SIGELMANN, Elida. Tipos de pesquisa: aspectos metodol6gicos especificos. Arquivos 
brasileiros de Psicologia, 36(3), 141-155,jullset 1984. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;Ao EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DESENVOL VIMENTO I 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 3° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Situar a Psicologia do Desenvolvimento historicamente e as tendencias atuais, bern como os metodos 

e tecnicas de investigayao cientifica utilizados na Psicologia do Desenvolvimento e descrever os 

fundamentos basico das principais teorias do desenvolvimento infantil nos aspectos fisico-motores, 

cognitivos, emocionais, culturais e sociais. 

s~--------------------------------------------~ 

1. Definiyao e hist6rico da Psicologia do Desenvolvimento 

2. IntroduyaO as principais abordagens te6ricas referentes ao desenvolvimento humano 

3. Metodos de investigac;ao do comportamento infantil 

4. A gestac;ao, o periodo pre-natal eo nascimento 

5. 0 desenvolvimento humano nos periodos de 0 a 1 e de 2 a 6 anos nos aspectos fisico-motores, 

cognitivos, emocionais, culturais e sociais 



1. Introducyao 

Perspectivas te6ricas; conceituayao e objeto de estudo da Psicologia do Desenvolvimento; 

aplicacyao dos estudos em Psicologia do Desenvolvimento. 

2. Metodologia cientifica aplicada a Psicologia do Desenvolvimento 

Estudos naturalisticos, clinicos e experimentais na abordagem longitudinal e transversal. 

3. Concepy5es do desenvolvimento 

Principais teorias do desenvolvimento humano. Concepcyoes inatista, ambientalista, interacionista. 

Construtivismo e Psicanalise. 

4. A gesta9ao, o periodo pre-natal eo nascimento 

C - Influencias geneticas, ambientais e psicol6gicas no periodo pre-natal e no nascimento 

5. 0 primeiro ano de vida 

Aspectos fisico-motores, cognitivos, emocionais, culturais e sociais 

6. 0 desenvolvimento infantil de 2 a 6 anos 

Aspectos fisico-motores, cognitivos, emocionais, culturais e sociais 

7. A importancia das instituicyoes infantis nos dias atuais: creche e a educacyao infantil 

I I 
I I 

1. KISHIMOTO, T. M. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educat;ao. Sao Paulo: Cortez, 
1996. 

2. MUSSEN, P. H. et al. Desenvolvimento e personalidade da criant;a. 3. ed. Traducyao Maria 
Lucia G. Leite Rosa. Sao Paulo: Harper & Row do Brasil, 1995. 

3. PAPAGLIA, D. E.; OLDS, S. W. Desenvolvimento humano. 7 ed. Traducyao Daniel Bueno. 
Porto Alegre: Artes Medicas Sul, 2000. 

4. RAPPAPORT, C. L. (Org.). Psicologia do Desenvolvimento. Sao Paulo: EPU. Vols. 1, 2 e 3, 
1981. 

I l 
l I 

1. BEE, H. L.; MITCHELL, S. K. A pessoa em desenvolvimento. Traducyao Jamir Martins. Sao 



Paulo: Harper & Row do Brasil, 1984. 

2. FLAVEL, J. H.; MILLER, P. H. & MILLER, S. A. Desenvolvimento cognitivo. 3. ed. 
Tradu9ao Claudia Domelles. Porto Alegre: Artes Medicas Sul, 1999. 

3. MALDONADO, M. T. Psicologia da gravidez, parto e puerperio. Petr6polis, RJ: Vozes, 
1990. 

4. PIAGET, J. (1969). Psicologia e pedagogia. Rio de Janeiro: Forense. 

5. VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. Tradu9ao Maria da Penha Villalobos. Sao Paulo: leone; Editora da 
Universidade de Sao Paulo, 1991. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA SAUDE 

CURSO: Forma~ao de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 3° CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGA TO RIA: (X) l OPTA TIV A: ( ) 
45 horas 15 horas 

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender o desenvolvimento hist6rico do campo de conhecimento psicol6gico sobre o processo 

saude-doen9a; discutir de forma critica e reflexiva as principais contribui96es da psicologia no 

entendimento e interven9ao em saude; descrever a organiza9ao do sistema de saude no Brasil; 

analisar e propor interven96es psicol6gicas em diferentes contextos de saude. 

Introdu9ao ao estudo do papel da Psicologia na compreensao, avalia9ao e interven9ao nos processos 

de saude-doen9a 

1. Hist6ria e desenvolvimento da Psicologia da Saude: 

1.1. Antecedentes, conceito e objetivos 

2. A Psicologia da Saude como campo de conhecimento: 



2.I. 0 processo saude-doen9a, suas defini96es e desafios 

2.2. Principais abordagens de estudo em Psicologia da Saude 

3. A atua9ao em Psicologia da Saude: 

3 .I. A forma9aO do psic6logo para atuar na area da saude; 

3.2. Areas de interven9ao; 

3.3. 0 contexto de saude brasileiro, a organiza9ao do sistema de saude e as politicas publicas 

4. Os estudantes deverao realizar atividades pnlticas relativas a entrevistas com psic6logos que 

atuam na area e/ou visitas a diferentes unidades e programas de saude. 

I I 
I I 

I. BEZERRA JR., B. Considera96es sobre terapeuticas ambulatoriais em saude mental. In: 

TUNDIS, S.A.; COSTA, N. R. (org.). Cidadania e Loucura- politicas de saude mental 

no Brasil. Petr6polis: Vozes-Abrasco, 1987. 

2. BOSI, M. L. M.; MERCADO, F. J. (orgs). Pesquisa qualitativa nos servi~os de saude. 
Petr6polis: Vozes, 2004. 

3. MIYZAKI, M. C. 0. S.; DOMINGOS, N. A. M.; CABALLO, V. E. Psicologia da Saude: 

interven96es em hospitais publicos. In: RANGE, B. ( org.) Psicotera pias cognitivo

comportamentais: urn dialogo com a psiquiatria. Porto Alegre: Artes Medicas, 200 I. 

I I 
I I 

1. ARAUJO, T. C. C. Noticias: Segunda Conferencia Intemacional - reconstruindo a Psicologia 
da Saude. Psicologia: Teo ria e Pesquisa, 17, 199-200, 2001. 

2. CAMPOS, F.C.B. (org.) Psicologia e Saude: repensando praticas. Sao Paulo: Hucitec, 
I992. 

3. DIMENSTEIN, M. D. B. 0 Psicologo no contexto do Sistema Unico de Saude (SUS): 

perfil profissional e perspectivas de atua~ao nas Unidades Basicas de Saude (UBS). 
Tese de Doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro: 1998. 

4. FRANCO, E. M. Desvendando o campo da Psicologia da Saude: revtsao de artigos 

selecionados. Disserta9ao de Mestrado em Ciencias Medicas. Campinas, SP: UNICAMP, 
2000. 



5. OLIVEIRA, V.B.; YAMAMOTO, K. (orgs). Psicologia da Sande: temas de reflexao e 
pratica. Sao Bernardo do Campo: UMESP, 2003. 

6. SPINK, M. J. Psicologia Social e Sande. Petr6polis: Vozes, 2003. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: EPISTEMOLOGIA DA PSICOLOGIA 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 3° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGA TO RIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

[ CO..REQUISITOS' Livre PRE-REQUISITOS: 

Bases Filos6ficas da Psicologia 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Identificar as pn!-condiy5es s6cio-culturais para o aparecimento da Psicologia como ciencia, 

como profissao e como cultura; 

2. Refletir sobre a complexidade da constituiyao do objeto de investigayao em Psicologia; 

3. Delinear os desafios a serem enfrentados pela Psicologia no momento de crise paradigmatica. 

A Psicologia desafiada - desafiadora/tempo de descoberta da genealogia de urn saber/paradigma 

dominante e emergente/realidade-ficyao-virtualidade. 

1. Psicologia ou As Psicologias: espayo de dispersao do saber? 

2. A Psicologia como saber e a Psicologia como Ciencia: urn falso dilema 

3. Os metodos em Psicologia: entre as ciencias naturais, experimentais, hermeneuticas, 

interpretativas 

4. A Psicologia dos sentidos e os sentidos da Psicologia 



• 
1. 

2. 

3. 

5. 

5. As dire9oes idiograficas e nomoteticas das teorias psicol6gicas 

6. A alteridade, a diferen9a e a inser9ao da Psicologia em uma realidade ca6tica (p6s

modemidade ). 

1. BACHELARD, G. A forma~ao do espirito cientifico: contribui~oes para uma psicanalise 
do conhecimento. Tradu9ao de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1996. 

2. CHISHOLM, R. M. Teoria do conhecimento. Tradu9ao de Alvaro Cabral. 2a Ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1974. 

3. KANT, I. Critica da razao pura e outros textos filosoficos. Sele9ao de Marilena de Souza 
Chaui Berlink. Sao Paulo: Abril Cultural, 1974 . 

4. REUCHLIN, M. Os metodos em Psicologia. Sao Paulo: Editora Difusao Europeia do Livro, 
1971. 

5. SANTOS, B.S. Um discurso sobre a(s) ciencia(s). Sao Paulo: Editora Cortez, 2004 

CARRILHO, M. M. Epistemologia: posi~oes e criticas. Lisboa: Funda9ao Calouste 
Gulbenkian, 1991 

FIGUEIREDO, L. C. Matrizes Do Pensamento Psicologico. 1. ed. Petr6polis: Vozes, 1991. 
V. 01. 208 p. 

FIGUEIREDO, L. C. A Investiga9ao em Psicologia Clinica. In: Psicologia no Brasil. 
Dire~oes epistemologicas, 1995 .. Brasilia. v. 1. p. 127-144. 

FOUCAULT, M. A hermeneutica do Sujeito. Tradu9ao de Marcio Alves da Fonseca, Selma 
Tannus Muchail. 2a Ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2006. 

GINZBURG, C. Olhos de Madeira - nove reflexoes sobre a distancia. Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 

Carimbo e ass in a de Ubetlan ia ~ Car/osRossni 
Coordenador Curso ie Graduacao em Psic'l!: ia 

OtretGra 



~~ 
\ sec:ifJJ.:j ! 

r---------------------------------------1.'."' (•(r;:::i ~ r 
"1.., .... _._._.,_:-""*"' t 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I 

CURSO: Forma~;ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 3° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PIUTICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Conceituar a personalidade sob a perspectiva dialetica, critica e reflexiva, com respaldo 
basico na teoria freudiana; 

2. Abarcar a Metapsicologia Freudiana como paradigma compreensivo da subjetividade e do 
contexte hist6rico-social do ser humano. 

3. Apontar e discutir os conceitos de carater, tra9os e temperamento. 

1. Teoria psicanalitica: Freud, biografia, obra e evolu9ao hist6rica 
2. A estrutura e funcionamento do psiquismo 
3. A forma9ao da personalidade: fases do desenvolvimento psicossexual e mecanisme de defesa 
4. Personalidade, carater e temperamento: diferen9as e aproxima9oes conceituais 

1. A hist6ria da Psicanalise 

1.1. Os precursores 

1.2. Freud: biografia e obra 



2. Investiga9ao e psicamilise: para que serve a Psicamilise? 

2.1. Teoria psicanalitica: hist6ria, arte e a constru9ao da subjetividade 

2.2. 0 aparelho psiquico: a primeira e a segunda t6pica 

3. As fases da evolu9ao libidinal 

3.1. Fase oral, anal, falica, latencia e genital 

3 .2. Mecanismos de defesa 

3.3. Os paradoxos da teoria: desejo, sintoma, angustia e dinfunica psiquica 

4. Psicologia da personalidade e conceitos diferenciais 

4.1. Personalidade, canlter e temperamento 

4.2. A valia9ao dinamica da personalidade 

-~------------------------------------------~ 

I I 
I I 

1. D'ANDREA, F. F. Desenvolvimento da personalidade: enfoque psicodinamico. 4. Ed. Sao 

Paulo: DIFEL, 1980. 

2. FREUD, S. Obras Completas. Madrid: Ed. Nueva, 1973. 

3. HALL, C.S.; GARDNER, L. Teorias da Personalidade. Tradu9ao e revisao te6rica Lauro 

Bretones, Aidyl Macedo Queiroz, Maria Cristina Machado Kupter. 18 ed. Sao Paulo: 

EPU, 1984 (9° reimpressao, 2008). 

4. FLORES-MENDOZA, C. Introdu~ao a psicologia das diferen~as individuais. Sao Paulo: 

Artmed, 2006. 

1. BLUM, G. Teorias psicoanaliticas de Ia personalidad. 3 ed. Buenos Aires: Paidos, 1975. 

2. CHAVES, J. A compreensao da pessoa: psicologia da personalidade. Sao Paulo: Agora, 
1992 

3. ILVA, M. E. L. (Org.). lnvestiga~ao e Psicanalise. Campinas: Papirus, 1993. 

4. MASIP, V. Etica, carater e personalidade: consciencia individual e compromisso social. 
Sao Paulo: EPU, 2002. 



• 

5. ZIMERMAN, D. E. Fundamentos psicanaliticos: teoria, tecnica e clinica -

abordagem didatica. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

r""''. I r: tl\ I : 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Ill- PROCESSOS COGNITIVOS 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 3° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 30 horas 

30 horas 

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Geral: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Fomecer ao aluno uma visao geral da abordagem do processamento da informayao, modelos 
conexionistas e neurociencias aos processos cognitivos, buscando rela96es desses processos com os 
eventos de vida diaria. Ambientar o aluno no campo da pesquisa experimental em psicologia 
cognitiva. 
Especificos: 

- 1. Identificar e descrever as teorias que buscam investigar e definir os diversos processos 
cognitivos. 

2. Compreender e descrever as diferentes aplicayoes dos estudos em processos cognitivos na 
atua9ao do Psic6logo em diversas areas. 

3. Executar experimentos em laborat6rio utilizando o programa superlab, relacionando-os com 
os preceitos te6ricos estudados, como por exemplo, memoria, atenyao, percepyao. 

4. Elaborar, descrever e analisara os resultados experimentais segundo as normas da ABNT. 

Psicologia Cognitiva Experimental: processamento da informayao, modelos conexionistas e 

neurociencias. 



I 
Conteudo teorico: 

1. Aplica9oes e implica96es da ciencia da cogni9ao 

2. Historia da Psicologia Cognitiva 

3. Bases biologicas do processamento cognitivo 

4. Percep9ao 

5. Aten9ao e desempenho 

6. Representa9ao mental: teorias e experimentos 

7. Memoria humana: codifica9ao e armazenamento 

8. Memoria humana: reten9ao e recupera9ao 

9. Resolu9ao de problemas 

10. Raciocinio e tomada de decisao 

11. Diferen9as individuais na cogni9ao 

Conteudo pratico: 

I 
I 

1. Exercicios de laboratorio utilizando o programa SUPERLAB: Treisman, Sternberg e Navon 

ou outros a escolha do professor. 

2. Elabora9ao de relatorio seguindo as normas da ABNT. 

I I 
I I 

1. ANDERSON, J. R. Psicologia Cognitiva e suas implica~oes experimentais. 5. ed., Rio de 
Janeiro: LTC, 2004. 

2. EYSENCK, M. W. & KEANE, M. T. Psicologia Cognitiva: Urn manual introdutorio. 
Porto Alegre: Artes Medicas, 1994. 

3. MATLIN, M. Psicologia Cognitiva. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

4. STERNBERG, R. J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artes Medicas, 2000. 

1. BRYMAN, A.; CRAMER, D. Analise de dados em ciencias sociais: introdu~ao as tecnicas 
utilizando o SPSS ara Windows. Tradu9ao Diniz Lo es e Alexandra Fi ueiredo Barros, 



ver. De Diniz Lopes e Maria Luisa Lima. Oeiras: Celta, 2003. 352 p. 

2. LOPES, E. J. Psicologia Cognitiva Experimental e Processamento de Informa~ao: 

tendencias e desafios contemporaneos. Relat6rio Tecnico Final de P6s-doutorado, CNPq, 
198 p. 2003. 

3. LOPES, E. J.; LOPES, R. F. F. & TEIXEIRA, J. F. A psicologia cognitiva 50 anos depois: a 
crise do paradigma do processamento da informa<;ao. Paideia: Cadernos de Psicologia e 
Educa~ao, 14 (27), 17-26, 2004. 

4. Nickerson, R. S. Handbook of applied cognition. Edited by Francis T. Durso. 2. ed. 
Chichester, England; Hoboken, NJ: Wiley, 2007. 889 p. 

5. NUNES, J. M.G. Linguagem e Cogni~ao. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 272p. 

Gmitft\:i(J.e As ma~llr!i"tt@Ditet~Hia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM II 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERiODO: 3° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I C0-REQUISITOS: Liwe PRE-REQUISITOS: 

Psicologia da Aprendizagem I 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender o fenomeno relacionado ao processo de aprendizagem, por meio dos subsidios de 

diferentes teorias de aprendizagem, considerando as suas possiveis aplicaryoes em contextos 

educativos formais e/ou informais. 

I 
I 

1. Contribuiryoes da Neuropsicologia para a aprendizagem. 

2. Aprendizagem em contextos educativos formais e/ou informais 

I 
I 

1. Contribuiryoes da Neuropsicologia para a aprendizagem 
1.1. Cerebro e aprendizagem 
1. 2. Unidades funcionais de A. Luria 

2. Introduryao aoestudo da teoria hist6rico-cultural de Vygotsky 

I 
J 

I 
J 

2.1. 0 conceito de zona de desenvolvimento proximal e suas im_plicaryoes Qara a educaryao 



3. Aplica9oes da Psicologia da Aprendizagem em estudos psicol6gicos 
ludicidade, estresse, tn1nsito, saude, habilidades sociais e outros. 

1. ANDRADE, V. M.; SANTOS, F. H.; BUENO, 0. F. A. Neuropsicologia hoje. Sao Paulo: 
Artes Medicas, 2004. 454 p. 

2. LURIA, A. R. Estudos sobre a historia do comportamento: o macaco, o primitivo e a 
crian~a. Tradu9ao de Lorio Louren9o de Oliveira. Porto Alegre: Artes Medicas, 1996. 252 p. 

3. OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, urn processo s6cio
hist6rico. 4a ed., Sao Paulo: Scipione, 1999. 

4. LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, H. L. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 
psicogeneticas em discussao. 5. ed. Sao Paulo: Summus, 1992. 117 p. 

1. GAZZANIGA, M.S.; HEATHERTON, T. F. Ciencia psicologica: mente, cerebro e 
comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

2. LURIA, A. R. Fundamentos de Neuropsicologia. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 

3. VYGOTSKY, L. S. A forma~ao social da mente: o desenvolvimento dos processos 
psicol6gicos superiores. 6. ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998. 

4. VYGOTSKY, L. S. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 9. Ed. Sao Paulo: 
leone, 2005. 228 p. 

5. VYGOTSKY, L. S. Psicologia Pedag6gica. Tradu9ao Paulo Bezerra. 2. Ed. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 561 p. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUAc;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: DINAMICA DA FAMILIA 

CURSO: Forma~i'io de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERiODO: 4° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

CHTOTAL: 

60 horas 

I PRii-REQUISITOS: Livre CO-REQUISITOS: Psicologia do Desenvolvimento II; 

Psicologia da Personalidade II 

op~TJVOS 
w 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Conceituar familia integrando a fundamenta9ao psicanalitica e antropol6gica numa perspectiva 

interdisciplinar. Cabe compreender os diferentes formatos que a familia tern assumido ao Iongo dos 

seculos, a constru9ao da subjetividade no contexto intrafamiliar, os papeis de autoridade e identidade 

de genero, bern como as caracteristicas e significados da violencia domestica no contexto familiar. 

I. A familia como institui9ao primaria: inser9ao social (aspectos socioculturais) e reduto afetivo 
( dimensao psiquica); 

2. A analise da familia: hist6ria, a familiaridade e os conteudos intergeracionais; 
3. A violencia domestica 
4. 0 metodo e a clinica da familia. 

DE~~Ric;AO DOP,ROGRAMA 

1. Familia: conceitos e arranjos 
1.1. 0 modelo psicanalitico 
1.2. 0 modelo antropol6gico 
1.3. Os formatos familiares 



2. Familias e contextos 
2.1. A casa, a domesticidade e a intimidade: a constru<;ao da subjetividade 
2.2. As familias e as camadas sociais 

3. A psicoterapia familiar 
3.1. A hist6ria, a constitui<;ao da familiaridade e as heran<;as intergeracionais 
3.2. A interven<;ao eo metodo: os recursos te6ricos e a clinica da familia 

4. Violencia domestica 
4.1. Defini<;ao e caracteristicas 
4.2. Tipos de violencia domestica 

1. CYPEL, L. R. C. Algumas reflexoes sobre os fundamentos do trabalho psicanalitico com 

• familiae casal. In IDE- Familia, n. 36, p. 2-17, 2002. 

• 

2. FREUD, S. Psicologia de grupo e analise do ego. vol. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

3. LAPLANTINE, F. 0 campo e a abordagem antropologicos. In: Aprender antropologia. 

Sao Paulo: Brasiliense, 1988. 

1. AZEVEDO, M.A.; GUERRA, V. N. de A. (Org.) Infancia e violencia domestica: fronteiras 

do conhecimento. 2. ed. Sao Paulo: Cortez, 1997. 

2. FREUD, S. Totem e tabu. vol. XIII. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

3. KALOUSTIAN, S. M. (Org.) Familia brasileira: a base de tudo. 3. ed. Sao Paulo: 

Cortez,1998 . 

4. PINCUS, L. Psicodinamica da familia. 2 ed. Porto Alegre: Artes Medicas, 1987. 142 p. 

5. ROUDINESCO, E. A familia em desordem. Tradu~ao: Andre Telles. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2003. 199 p. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA INVESTIGA<;AO QUALIT A TIV A EM PSICOLOGIA 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 4° CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas 60 horas ---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

1. Conhecer e ensaiar produ9ao de conhecimentos em pesqmsa qualitativa com metodos 

especificos. 

2. Identificar urn protocolo de pesquisa qualitativa, identificando os paradigmas que a orientam, 

seus metodos e instrumento e o processo de constru9ao de dados junto com seus 

sujeito/colaborador. 

• 3. Elaborar urn projeto de pesquisa qualitativa 

Abordagens qualitativas na investiga9ao em Psicologia 

Pesquisa Qualitativa- o problema de pesquisa qualitativa 

1. A constru9ao de dados: observa9ao, entrevista, entrevista reflexiva, grava9oes em audio, 

grava9oes em video, trabalho de campo, estudo de caso, pesquisa etnografica, analise de 



• 

;r.~,~j' \~ 
\ :' 

,------------------------------------'-;-:-:.,..,_ .. --. •' 
t- . . . ~·-··.. . dados. 

·-. _;. ...... 
2. Estudos clinico-qualitativos, suas defini9oes, seus alvos e a interdisciplinaridade. 

3. Hermeneutica e exegese. 

4. Metodo como me10 e como fim - a praxis enquanto potencialidade na constru9ao do 

conhecimento. 

5. A Escolha do metodo: o dialogo entre pesquisador eo objeto: eo foco da investiga9ao sobre 
o processo. 

6. Algumas Abordagens em pesquisa qualitativa: 
a) Fenomenol6gica 
b) Materialismo dialetico 
c) Construcionismo social 
d) Psicanalitica 

7. As tecnicas e praticas de investiga9ao: 
a) A Observa9ao 
b) A entrevista 
c) Hist6ria de Vida e Hist6ria Oral 
d) Grupos de Discussao 

8. Analise do material fomecido pelos colaboradores em pesquisas qualitativas 
a) Tematiza9ao e categoriza9ao 
b) Analises de conteudo 
c) Amilises do discurso 

I I 

1. BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investiga~ao qualitativa em educa~ao: uma introdu~ao a 
teoria e aos metodos. Porto: Porto, 1994. 336 p. 

2. GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. Sao Paulo: Atlas, 2002. 176 p. 

3. TRIVINOS, A.N. Introdu~ao a Pesquisa em Ciencias Sociais: a pesquisa qualitativa em 
educa~ao. Sao Paulo: Atlas, 1987. 175 p. 

I 
I 

l. GIL, A.C. Metodos e Tecnicas de Pesquisa Social. Sao Paulo: Atlas, 1995. 

2. FLICK, U. Uma introdu~ao a pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

' ; 



3. SPINK, M. J. (Org). Praticas Discursivas e produc;ao de sentidos no cotidian 
aproximac;oes teoricas e metodologicas. Sao Paulo: Cortez, 1999. 

4. TURA TO, E. R. Tratado da metodologia da pesquisa clinico-qualitativo: construc;ao 
teorico-epistemologica, discussao comparada e aplicac;ao nas areas da saude e humanas. 
Petr6polis: Vozes, 2003. 

5. WETHERELL, M.; YATES, S. TAYLOR, S. Discourse theory and practice. London; 
Thousand Oaks [Calif.]: Sage Publications, 2001. 406 p. 

____1_j_ I or I Zoll 

a e <H1ma Ol1ve1ra 
Dtretora 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DESENVOL VIMENTO II 

CURSO: Forma~;ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 4° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I c6-REQUISITOS' Uwe PRE-REQUISITOS: 

Psicologia do Desenvolvimento I 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Identificar as principais caracteristicas dos momentos do desenvolvimento estudados. Discutir as 

principais mudan9as ocorridas nesses momentos e os fatores que as influenciam. Discutir as 

aplica96es dos estudos realizados nos diferentes campos de inser9ao da Psicologia 

1. Desenvolvimento: aspectos fisicos, cognitivos, soc1ats, culturais e emocionais na idade 

escolar e adolescencia 

2. Concep96es te6ricas a respeito de cada momenta do desenvolvimento 

Unidade 1 

1.1 0 desenvolvimento da crian9a de 6 a 11 anos - aspectos fisicos, cognitivos, sociais, culturais e 

emocionais 



1.2 A idade escolar 

o inicio do Ensino Fundamental 

o desenvolvimento da leitura, escrita e do numero 

a importancia dos pares e da figura de autoridade 

a educac;ao fisica, as ciencias e a arte 

a influencia da familia; expansao do ambiente social e a influencia da escola 

Unidade 2 

2.1 A adolescencia vista como momento do desenvolvimento humano 

Os conceitos de adolescencia. Teorias acerca da adolescencia: aspectos fisicos, cognitivos, 

sociais, culturais e emocionais 

2.2 Participac;ao do adolescente no processo social 

- - as relac;oes do adolescente com a familia 

o adolescente e a escola 

o adolescente e a sociedade 

2.3 Os problemas de integrac;ao social 

a agressividade 

a tendencia anti-social 

a delinqtiencia 

as drogas 

maternidade e paternidade na adolescencia 

~~------~~~-----~c_,,_;'¥_~_m_L_Io_~_RA_._'F_~_·,~_A_'s_IC_A ________ ~l 

1. ABERASTURY, A. & KNOBEL, M. Adolescencia normal- urn enfoque psicanalitico. 
Porto Alegre: Artes Medicas, 1981. 

2. CORlA-SABINI, M.A. Psicologia do desenvolvimento. 2. ed. Sao Paulo: Atica, 2001. 

3. MUSSEN, P. H. et al. Desenvolvimento e personalidade da crian~a. 3. ed. Traduc;ao Maria 
Lucia G. Leite Rosa. Sao Paulo: Harper & Row do Brasil, 1995. 

4. PAPAGLIA, D. E.; OLDS, S. W. Desenvolvimento humano. 7 ed. Traduc;ao Daniel Bueno. 
Porto Alegre: Artes Medicas Sul, 2000. 



1. BEE, H. L.; MITCHELL, S. K. A pessoa em desenvolvimento. Traduryao Jamir Martins. Sao 
Paulo: Harper & Row do Brasil, 1984. 

2. BRONELLI, R. P. 0 jogo como espa~o para pensar: a constru~ao de no~oes logicas e 
aritmeticas. 5. Ed. Campinas: Papirus, 2005. 208 p. 

3. PIAGET, J. Psicologia e pedagogia. Rio de Janeiro: Forense, 1969. 

4. RAPPAPORT, C. L. (Org.). Psicologia do Desenvolvimento. Sao Paulo: EPU. (Vols. 1, 2 e 
3), 1981. 

5. VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. Traduryao Maria da Penha Villalobos. Sao Paulo: leone; Editora da 
Universidade de Sao Paulo, 1991. 
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ulliiVE@:l:ue.tlfitr~~=a:dis~ipli~l ~"~t .• : : .. 



~~~~ 
.-----------------------------------------\, _, .. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 4° CHTOTAL 
TE6RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGAT6RIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

PRE-REQUISITOS: 

Psicologia da Personalidade I 

I C0..REQUISITOS: Livre 

I 

I 
Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender as diferentes teorias da personalidade, reconhecendo seus princfpios, postulados, 

metodologia de estudo e visao do homem. 

A compreensao da personalidade nas perspectivas neopsicanalitica e humanista. 0 movimento 

humanista, a fenomenologia e o existencialismo fundamentando a Terceira Forc;:a da ciencia 

psicol6gica. 

1. A Psicologia Analitica de Jung 

1.1. Introduc;:ao hist6rica; 

1.2. Estrutura e desenvo1vimento da personalidade: 

1.2.1 A energia psiquica; 

-,_ 



1.2.2 0 ego; 

1.2.3 0 inconsciente pessoal e coletivo; 

1.2.4 Os arquetipos; 

1.2.5 0 desenvolvimento da personalidade; 

2. A Psicologia de Alfred Adler. 

2.1 Panorama geral da teoria de Adler, 

2.2 A luta pela superioridade; 

2.3 Sentimentos de Inferioridade e compensac;ao; 

2.4 Interesse social; 

2.5 Estilos de vida; 

2.6 A Unidade da personalidade- o self criador; 

2.7 0 desenvolvimento da personalidade; 

2.8 Saude psicol6gica. 

3. A A Psicologia de Erik Erikson. 

3 .1 Estagios psicossociais do desenvolvimento, 

3.2 Fraquezas basicas 

3.3 A avaliac;ao na teo ria de Erickson 

4. A Psicologia de Carl Rogers: 

4.1 Panorama geral da teoria de Rogers; 

C. 4.2 A importfmcia do Self; 

4.3 Tendencia atualizante; 

4.4 0 mundo experiencial; 

4.5 A pessoa em pleno funcionamento; 

1. HALL, C.S; LINDZEY G. Teorias da personalidade. Sao Paulo: EPU, 1973. 

2. JUNG, C. G. 0 Desenvolvimento da personalidade. 4 ed. Petr6polis:Vozes, 1988. 

3. ROGERS, C. R. Tornar-se pessoa. 3 ed. Sao Paulo:Martins Fontes, 1978. 



1. ADLER, A. A ciencia da natureza humana. 6 ed. Sao Paulo:Nacional, 1967. 

2. ERICKSON, E. Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

3. JUNG, C. 0 Eu eo lnconsciente. Petr6polis: Vozes, 1990. 

4. KLUCKHOHN, C.; MURRAY, H. A.; SCHNEIDER, D. M. (Orgs).Personalidade na 
natureza, na sociedade, na cultura. Belo Horizonte: ltatiaia, 1965. 

5. MOURn\Ju MOSQUERA, J. J. Vida adulta: personalidade e desenvolvimento. Porto 
Alegre:Sulina, 1978. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA SOCIAL I 

CURSO: Forma~lio de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 4° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I c6-REQUISITOS: Liwe PRE-REQUISITOS: 

Metodos de Investiga~ao em Psicologia 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender as principais teorias em Psicologia Social, bern como a aplicac;:ao dos conhecimentos a 

situac;:oes sociais correntes. 

1. Psicologia Social: origens, definic;:oes, campo de estudo, hist6rico; 

2. Metodos de pesquisa, principais abordagens; 

3. Principais teorias em Psicologia Social e suas aplicac;:oes 

I. Psicologia Social 
Definic;:ao 
Psicologia Social e setores afins do conhecimento 
Objeto de estudo 

2. Hist6rico 
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3. Metodos de investigaryao em Psicologia Social 
Pesquisas ex post facto 
Pesquisas experimentais 

4. Psicologia Social Cientifica 
Pura 
Aplicada 
Tecnologia Social 

5. Principais teorias em Psicologia Social 
Teorias de consistencia cognitiva 
Equilibria 
Dissomlncia Cognitiva 
Reatancia Psicol6gica 
Teorias relacionadas a situaryao de grupo 

• Cooperaryao e competiryao 
Comunicaryao social informal 
Compararyao social 
Imitaryao social 
Teorias economicas 
Teo ria da troca 
Teoria da equidade 
Justirya distributiva 

I 
I 

""'-2:~~ 

11-----~ 
J 

1. FESTINGER, L. Teoria da dissonancia cognitiva. Traduryao de Eduardo Almeida. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1975. 

2. FREEDMAN, J.L.; CARLSMITH, J.M.; SEARS, D. 0. Psicologia social. Traduryao de 
Alvaro Cabral. 5 ed., Sao Paulo: Cultrix, 1978. 

3. RODRIGUES, A.; ASSMAR, E.M.L.; JABLONSKI, B. Psicologia social. 20 ed. Petr6polis: 
Vozes, 2001. 

1. ARONSON, E. 0 animal social: introdu~ao ao estudo do comportamento humano. 
Traduryao de Noe Oertel. Sao Paulo: Instituiryao Brasileira de Difusao Cultural, 1979. 

2. ASCH, S.E. Psicologia Social Traduryao de Dante Moreira Leite e Mirian Moreira Leite. 4 
ed., Sao Paulo: Nacional, 1977. 

3. GOLDSTEIN, J.H. Psicologia Social. Traduryao de Jose Luiz Meures. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1983. 

4. McDAVID, J.W.; HARARI, H. Psicolo ia e comportamento social. Traduryao de Pe. 



• 

Francisco da Rocha Guimaraes, Rio de Janeiro: Interciencia, 1980. 

5. RODRIGUES, A. Psicologia social para principiantes. Petr6polis: Vozes, 1992. 

6. V ALA, J.; MONTEIRO, M.B. Psicologia social. Lisboa: Fundayao Calouste Gulbenkian, 
1996. 
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Pr?J. r. Joaquim Carlos Ross ni 
Cooraenador Curso de Gradua~o em Psicolo ia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE III 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 5° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I C6-REQUTSITOS: Livre PRE-REQUISITOS: 

Psicologia da Personalidade II 

1 '},:L;\~"::'f:4''< 0,·>: •. ,~OBJE]'IVOS··· 1 

~~------···_·_, .. : ________ ~! 
Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender e discutir diferentes Teorias de Personalidade apresentadas na disciplina, bern como 

ser capaz de avaliar as contribui~oes e instrumentaliza~oes propiciadas por diferentes enfoques, 

apontando seus aspectos positivos e limitadores . 

1. A compreensao da personalidade na perspectiva fenomenol6gico-existencial e transpessoal. 

2. A compreensao da personalidade segundo os enfoques: biol6gico, comportamental, 

cognitivista, humanista, transpessoal e sistemico-construtivista 

1. A Psicologia da Gestalt: 

1.1. Concep~ao de homem 



1.2. Os principais conceitos 

1.3. 0 organismo como urn todo; 

1.4. A enfase no aqui e agora; 

1.5. Conscientiza9ao 

1.6. 0 individuo saudavel 

2. A contribui9ao da Psicologia Transpessoal para a compreensao da personalidade 

2.1. Mente/ corpo I espirito 

2.2. Estados de consciencia 

2.3. Concep9ao de homem 

2.4. 0 homem e sua dimensao transcendente 

Aproxima9oes e distanciamentos entre os seguintes enfoques, com rela9ao a constitui9ao da 

personalidade: 

3.1. Biol6gico 

3.2. Comportamental 

3.3. Cognitivista 

3.4. Humanista 

3.5. Transpessoal 

3 .6. Sistemico-construtivista 

I 
I 

1. HALL, C. S.; LINDZEY G. Teorias da personalidade. Sao Paulo: EPU, 1984. 
2. PEARS, F. S. Gestalt-terapia explicada. 3a. Ed. Sao Paulo: Summus, 1977. 
3. FILOUX, J. C. A Personalidade - 3. Ed. -Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

I I 
I .. · ... I 

1. GROF, S. A mente holotropica: novos conhecimentos sobre psicologia e pesquisa da 
consciencia. 3 ed. Rio de Janeiro:Rocco, 1999. 279 p. 

2. KLUCKHOHN, C.; MURRAY, H. A.; SCHNEIDER, D. M. (Orgs).Personalidade na 
natureza, na sociedade, na cultura. Belo Horizonte: Itatiaia, 1965. 



• 

3. LAZARUS, R. Personalidade e Adapta~ao. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 193 p. 

4. MOURINO MOSQUERA, J. J. Vida adulta: personalidade e desenvolvimento. Porto 
Alegre:Sulina, 1978. 

5. WEILL, P. Pequeno tratado de psicologia transpessoal. Petr6polis:Vozes, 1978 . 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOPATOLOGIA GERAL I 

CURSO: Forma~ti'io de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 5° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGA TO RIA: ( X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I c0-REQUISITOS' Livre PRE-REQUISITOS: 

Psicologia da Personalidade II 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Refletir criticamente sobre as determina96es hist6ricas da loucura e da reforma psiquiatrica; conhecer 

os aspectos te6ricos e tecnicos da psicopatologia; reconhecer os transtomos mentais, suas principais 

caracteristicas, classificayao nosografica e explica96es psicol6gicas necessarias para que ele possa 

realizar urn diagn6stico psicopatol6gico. 

Fomecer a base de sustenta9ao para a explicayao dos mecanismos desadaptativos no 

desenvolvimento e compreensao das psicopatologias com base nas principais correntes te6ricas da 

psicologia; a saber: perspectiva da aprendizagem, perspectiva cognitivista, perspectiva humanistico

existencial e perspectivada fisiologia e perspectiva holistico sistemica. 



1 Determina<yao Hist6rica da Loucura 
1.1. A loucura na Antiguidade: a vivencia dionisiaca 
1.2. A loucura na Idade Media: paixoes e vicios 
1.3.A loucura na Modemidade: doen<ya mental 

2 Hist6ria da Reforma Psiquiatrica 
2.1. Critica a Psiquiatria Classica e ao Intemamento 
2.2. Das Comunidades Terapeuticas a Psiquiatria Democratica 

3 Aspectos Gerais da Psicopatologia 
3.1. 0 exame e a entrevista psicopatol6gica 
3.2. Altera<yao das fun<;oes psiquicas 

~ 4 Transtomos de Ansiedade, Somatoformes e Dissociativos 
4.1. Sintomas e Classifica<yao 
4.2. Quadros associados 
4.3 .Explica<yoes psicol6gicas 

5. Transtomos de Humor 
5.1.Sintomas e Classifica<yao 
5.2.Quadros associados 
5.3 .Explica<yoes psicol6gicas 

6. Transtomos Esquizofrenicos 
6.1.Sintomas e Classifica<yao 
6.2.Quadros associados 

Explica<yoes psicol6gicas 

~~----------------------------------------~ 
I I 
I J 

1. A.P.A. (DSM-IV-TR). Manual Diagnostico e Estatistico dos Transtornos Mentais, 4a ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2003. 

2. FRA YZE-PEREIRA, J. A. 0 que e Loucura. (Cole<;ao Primeiros Passos) Sao Paulo: 

Brasiliense, 1982. 

3. HOLMES D. S. Psicologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre, Artmed, 2004. 



1. AMARANTE, P. Saude Mental e Aten~ao Psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2007. 

2. BARLOW D.H. (Organizador) Manual Clinico do Transtorno Psicologico. 23 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 

3. BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. S. P.: Martins Fontes, 1986. 

4. CANGUILHEM, G. 0 Normal eo Patologico. 63 ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitaria, 

2007. 

5. DALGALARRONDO P. Psicopatologia e Semiologia dos transtornos Mentais.Porto 

Alegre: Artmed, 2000. 

6. KAPLAN H. I. SADOCK B.J. & GREBB J. A. Compendio de Psiquiatria: Ciencias do 

Comportamento e Psiquiatria Clinica. 73 ed. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

7. W.H.O. (CID-10) Classifica~ao de Transtornos Mentais e de Comportamento:Descri~oes 

Clinicas e Diretrizes Diagnosticas. Porto Alegre: Artmed, 1993. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(.:AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA SOCIAL II 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSAVEL: IPUFU 

PERiODO: 5° CII TOTAL Cll TOTAL 
TEORICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPTATIV A: ( 
45 horas IS horas 

) 

,--------------------------------~ I c6-REQUISIT0So Livce PRE-REQUISITOS: 

Psicologia Social I 

CII TOTAL: 

60 horas 

---------IL ________ o_a_J_E_l_'I_v_o_s ________ j-~ 
Ao final da disciplina o estudante seni capaz de: 

1. Utilizar esquemas referenciais te6ricos e metodol6gicos no estudo e analise de fenomenos 

pS!COSSOCia!S~ 

2. Elaborar um projeto de pesquisa aplicando os conceitos, teorias e metodos estudados em cada 

unidade a um problema no campo da psicologia social. 

~r---------~--------------E_M_E_N_T_A ____________ ~I--------, 
Temas atuais em Psicologia Social e novas especialidades. Pesquisas aplicadas em Psicologia Social, 

metodos e instrumentos. 

DESCRI(.:AO DO PROGRAMA 

1. Percepyao Social: 

1.1. Processo de percepyao social. 

1.2. Intluencia dos principios Gestaltistas da percep<;ao na percepyao das pessoas. 

1.3. Formayao de impressoes 

1.4. Teorias implicitas da personalidade 



1.5. Profecia auto-realizadora 

1.6. Estereotipos 

!. 7. Metodologia para a pesquisa sobre percepr;:ao social 

2. Atitudes e preconceito: 

2.1. Conceito 

2.2. Forma<;:ao das atitudes 

2.3. Componentes das atitudes 

2.4. Teoria da A<;:ao Racional 

2.5. Metodologia para a pesquisa das atitudes, valores, crenr;:as e preconceito. 

3. Atribui<;:oes de Causalidade: 

3.1. Causalidade pessoal e impessoal 

3.2. Atribui<;:ao de causalidade ao sucesso e fracasso em uma tarefa 

3.3. Dim1mica do processo de atribui<;:ao 

3.4. Atribui<;:ao de causalidade, culpae responsabilidade 

3.5. Atribuir;:ao deferencial de atores e observadores 

3.6. Metodologia para a pesquisa em atribui<;:ao 

4. Percep<;:ao de controle: 

4.1. Locus de controle geral e especifico 

4.2. Dimensionamento do locus de controle 

4.3. Rela<;:ao do locus com outras variaveis cognitivas e comportamentais 

4.4. Metodologia para a pesquisa sobre locus de controle 

5. A pesquisa e Psicologia Social 

~ '----5_.I_._1_'e_n_1a_s_, _re_o_r_ia_s_e_'_11_o_d_e_I o_s_v_a_r_ia_v_e_i s_,_n_a_is_e_s_tu_d_a_d_o_s_n_a_a_tu_a_l_id_a_d_e_. ____ _ 

.__ _____ B_I_B_r_JI_O_G_RA_I~'_IA_B_A_s_IC_A_· ____ ____,!---~----
1. FREEDMAN, J.L.; CARLSMITH, J.M.; SEARS, D. 0. Psicologia social. Tradu<;:ao de 

Alvaro Cabral. 5 ed., Sao Paulo: Cultrix, 1978. 

2. MOSCOVICI, S. Representa-roes sociais: investiga-roes em psicologia social. 
Petropolis: Vozes, 2003. 

3. RODRIGUES, A., ASSMAR, E. M. L.; JABLONSKI, B. Psicologia Social. Petropolis: 
Vozes, 2003, 24" edir;:ao reformulada. 

-------



----------~------B_I_B_L_IO_G_R __ A_F_IA __ c_o_M_P_L_E_;M __ E_N_T_A_R ______ ~I----------~ 
1. ARONSON, E. 0 animal social: introdlll;ao ao estudo do comportamento humano. 

Tradu<;ao de Noe Gertel. Sao Paulo: Institui<;ao Brasileira de Difusao Cultural, 1979. 

2. ASCH, S.E. Psicologia Social. Tradu<;ao de Dante Moreira Leite e Mirian Moreira Leite. 
4 ed., Sao Paulo: Nacional, 1977. 

3. IJELA COLETA, J. A.; DELA COLETA, M. F. Atribui~ao de causalidade: teoria, 
pesquisa e aplica~oes. Taubate: Cabral Editora e Livraria Universitaria, 2004. 

4. F ARR, R. M. Raizes da psicologia social moderna. Petr6polis: Vozes, 2002. 

5. VALA, J.; MONTEIRO, M.B. Psicologia social. Lisboa: Funda<;ao Calouste Gulbenkian, 
1996. 

APROVA~AO 
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,----------------------------------------'~IFJal .,· ···•·· ···""" 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 5° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

PRE-REQUISITOS: Psicologia Social I I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Conhecer as etapas de desenvolvimento da Psicologia Organizacional e do Trabalho, as principais 

teorias administrativas, as fun96es do psic6logo do trabalho, as organiza9oes sob o enfoque sistemico 

e os objetivos e os metodos de analise do trabalho. 

,----------1 

Caracteriza9ao do mundo do trabalho e a evolu9ao da Psicologia Organizacional e do Trabalho 

(POT) e do profissional da area de POT nesse contexto. 

1. Hist6rico da Psicologia Organizacional e do Trabalho 
Objetivos e premissas da Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
Evolu9ao e caracteriza9ao da Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
As teorias administrativas 

2. As Pessoas e as Organiza96es 
0 Equilibrio Organizacional 



c 

As Funyoes do Psic6logo nas Organizayoes 
As Organizayoes como Sistemas 
0 Sistema de Administrayao de Recursos Humanos 

3. Analise do Trabalho 
Conceito 
Objetivos 
Metodos. 

1. CHIA VENA TO, I. Administrat;ao de Recursos Humanos. Sao Paulo: Atlas, 1981. 

2. 

3. 

CHIA VENA TO, I. Introdut;ao a Teoria Geral da Administrat;ao. Sao Paulo: Elsevier, 
2003. 

MAXIMIANO, A. A. Teoria Geral da Administrat;ao. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

I. BERGAMINI, C. N. Funyao do Psic6logo do Trabalho na Empresa Modema. Arquivos 
Brasileiros de Psicologia Aplicada. 24(3): 15-20, FGV, Rio de Janeiro, 1972. 

2. CHIAVENATO, I. Gestao de Pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

3. ROBBINS, S. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

4. SIQUEIRA, M. M. M. ET AL. Cidadania, justit;a e cultura nas organizat;oes: estudos 
psicossociais. Sao Bernardo do Campo: Universidade Metodista de Sao Paulo, 2002. 

5. VERGARA, S. C. Gestao de Pessoas. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

Diretora 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO III 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 5° CHTOTAL 
TEORICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

Psicologia do Desenvolvimento II 

I c6-REQUISITOS: Livre PRE-REQUISITOS: 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Identificar as principais caracteristicas da I dade Adulta e V elhice, a partir dos modelos 

te6ricos e dos metodos de pesquisa mais utilizados nos estudos dessas etapas da vida. 

2. Analisar as principais transformavoes (fisicas, cognitivas, emocionais e sociais) ocorridas na 

Idade Adulta e na Velhice, os fatores que as determinam e as suas conseqi.H~ncias para o 

~ individuo, a familia e a sociedade. 

3. Analisar e discutir sobre as aplicavoes praticas dos estudos sobre a I dade Adulta e a Velhice, 

nos niveis de pesquisa e interven9ao em diferentes campos de atua9ao do psic6logo. 

Desenvolvimento fisico, cognitivo, emocional e social na Idade Adulta e na Velhice. 

Explicitar as unidades tematicas, subunidades ou eixos tematicos propostos para a disciplina 



1. BEE, H. 0 Cicio Vital. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

2. BERGER, K. S. 0 Desenvolvimento da Pessoa da Infancia a Terceira Idade. 5a Ed. Rio de 

Janeiro: LTC Ed, 2003. 

3. PAPALIA, D. E. & OLDS, S. W. Desenvolvimento Humano. 7a ed. Porto Alegre: Artes 

Medicas Sui, 2000. 

1. ERIKSON, E. J. 0 Cicio de Vida Completo. Porto Alegre: Artes Medicas, 1998. 

2. NERI, A. L. (Org.). Qualidade de Vida e Idade Madura. Campinas, SP: Papirus, 1993 

3. NERI, A. L. (Org.). Maturidade e Velhice: Trajet6rias Individuais. Campinas, SP: 

Papirus, 2001 

4. NERI, A. L. & FREIRE, S. A. E Por Falar em Boa Velhice. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

5. NERI, A. L. & YASSUDA, M.S. (ORG). CACHIONI, M. (COL.). Velhice bem-sucedida

aspectos afetivos e cognitivos. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

,, .,:":;J1iJGI£fDE'UISCIPL~~ · 
~.w.u-::::::~t:'d~~:':- '' " < ,#&!.;b' 

DISCIPLINA: PSICOPATOLOGIA DA CRIAN<;A E DO ADOLESCENTE 

CURSO: Forma~iio de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 5° CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PAATICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPTATIVA: ( ) 
30 horas 30 horas 

PRE-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: Livre 

Psicologia do Desenvolvimento II, Psicologia da 

Personalidade II 

Ao final da disciplina o estudante seni capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender os elementos te6ricos e praticos para a compreensao da psicopatogenese e do 

funcionamento psicopatol6gico da crian<;a e do adolescente, sendo capaz de fazer o diagn6stico 

diferencial entre os varios transtomos mentais. 

·EMENTA 

1. Psicopatogenese dos transtomos mentais diagnosticados na infancia e na adolescencia. 

2. Transtomos relacionados a maus tratos e abuso sexual; uso e trafico de drogas. 

··• .:J~~~CiqQA.d'l,lO PROg~MA. 
; ._.,~, h '.<; .,, ' ,:~:;:·,.-~ ~-; ·,;. '·c·i!i· "·~, :··;. ···>"·'·"'! 

1. A Psicopatogenese que pode estar contida nas rela<;5es familiares. 

2. Transtomos geralmente diagnosticados pela 1 a vez na infancia e adolescencia. 

3. Diagn6stico Diferencial dos transtomos graves da personalidade. 

4. Diagn6stico de transtomos de humor na infancia e na adolescencia. 

5. Diagn6stico de transtomo de deficit de aten<;ao e hiperatividade. 



• 

• 

6. Diagn6stico de transtomo desafiador opositivo. 

7. Diagn6stico de transtomo de conduta na inffmcia e na adolesd~ncia. 

8. Diagn6stico de transtomo de ansiedade na infancia e na adolescencia. 

9. Diagn6stico de transtomo alimentar na infancia e adolescencia. 

10. Diagn6stico de transtomo de estresse p6s-traumatico em crian9as e adolescentes. 

11. Violencia e abuso sexual de crian9as e adolescentes. 

12. Envolvimento de crian9as e adolescentes como uso e trafico de drogas. 

1. AJURIAGUERRA, J. Manual de psiquiatria infantil. Barcelona: Toray-masson S.A., 1977. 

2. BOL WBY, 1. Trilogia-Apego. Perda.Separa~ao. (Vol I, II, III). Sao Paulo: Martins Fontes . 

1993. 

3. KUSNETZOFF, J. C. Introdu~ao a psicopatologia psicanalitica. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1982. 

1. AJURIAGUERRA, J. & MARCELLI, D. Manual de Psicopatologia infantil. Porto Alegre: 

Artes Medicas, 1986. 

2. A.P.A. (DSM-IV-TR). Manual Diagnostico e Estatistico dos Transtornos Mentais, 43 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2003. 

3. CHESS, S. & HASSIBI, M. Principios e praticas da Psiquiatria infantil. Porto Alegre: 

Artes Medicas, 1982. 

4. FIRST, M.B. Manual de diagnostico diferencial do DSM-IV. Porto Alegre: Artes Medicas, 

2000. 

5. MARCELLI, D. Manual de psicopatologia da infancia de Ajuriaguerra. Porto Alegre: 

Artes Medicas, 1998. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: EST AGIO SUPERVISIONADO BASICO- PSICOLOGIA CLINICA E SOCIAL 

CURSO: Forma-;ao de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 5° CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 15 horas PIUTICA: 45 horas 
30 horas 

I PRE-REQUISITOS: Livre CO-REQUISITOS: 

Psicopatologia Geral I 

Permitir a realiza9ao de urn conjunto de atividades supervisionadas na forma de estagio introdut6rio 

para a atua9ao em psicologia clfnica e social. 

Atividade Orientada e Supervisionada na area de Psicologia Clinica e Social. 

I I DESCRI~AQ,J)(JPROGRAMA 
' ,: '' ' . " I I 

Plano de Atividades aprovado pelo Colegiado do Curso de Gradua9ao em Psicologia- UFU 



---'--_____ B_I_B_L_Io_G_RA_F_I_A_B_A_, S_J_C_A _____ _____,I------____, 
A.P.A. (DSM-IV -TR). Manual Diagnostico e Estatistico dos Transtornos Mentais, 4a ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

FRA YZE-PEREIRA, .!. A. 0 que e Loucura. (Coleyao Primeiros Passos) Sao Paulo: Brasiliense, 

1982. 

HOLMES D. S. Psicologia dos Transtornos Mentais. Porto Alegre, Artmed, 2004. 

____________ ] 

~ ---------------- ------'---1 ___ B_I_B_L_IO_G_RA_I_i'I_A_<_:o_M_P_L_E_"M_E_N_'_rA_R ___ ------'1---- ----------, 

AMARANTE, P. Saude Mental e Aten~ao Psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. 

BARLOW D.I-I. (Organizador) Manual Clinico do Transtorno Psicologico. 2a ed. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

BLEGER,.!. Temas de Psicologia: entrevistas e grupos. S. P.: Martins Fontes, 1986. 

CANGUJLHEM, G. 0 Normal eo Patologico. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitc:lria. 2007. 

DALGALARRONDO P. Psicopatologia e Semiologia dos transtornos Mentais.Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

KAPLAN H. I. SADOCK B.J. & GREBB J. A. Cornpendio de Psiquiatria: Cicncias do 

Comportamento e Psiquiatda Clinica. 7" ed. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

W.H.O. (CID-1 0) Classifica~ao de Transtornos Mentais e de Comportarnento:Descri~oes 

..£ Clinicas e Diretrizes Diagnosticas. Porto Alegre: Artmed, 1993. 

APROVA<;AO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: TECNICAS DE EXAME E ACONSELHAMENTO PSICOLOGICO 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 6° 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

PRE-REQUISITOS: 

Psicologia do Desenvolvimento III, Psicologia da 

Personalidade III 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 30 horas 
30 horas 

CO-REQUISITOS: Livre 

CHTOTAL: 

60 horas 

Utilizar instrumentos projetivos e discursivos de avalia<yao psicol6gica, como tambem, apurar o senso 

diagn6stico e de explora<yao do objeto, enfatizando as etapas e metodos que envolvem o processo de 

diagn6stico e aconselhamento psicol6gico. 

1. Caracteristicas metodol6gicas na aplica<yao e analise dos testes projetivos estruturais e 
tematicos, nas entrevistas individuais e narrativas. 

2. As tecnicas projetivas e sua importancia para a ava1ia<yao da personalidade e para o 
diagn6stico psicol6gico. 

3. 0 psicodiagn6stico: processo de compreensao e de interven<yao psicol6gica. 
4. Aconselhamento e encaminhamento psicol6gico: metodos e teorias. 

1. Estrategias de A valia~ao psicol6gica: 
1.1. As ectos erais na defini<yao de uma estrate ia de avalia<yao. 



• 

1.2. Conceito de avalia<;ao psiocol6gica. 
1.3. Principios eticos e Tecnicos. 
1.4. Modalidade de documentos. 

2. Fundamentos do psicodiagn6stico: 
2.1. Caracteriza<;ao do processo: defini<;ao e objetivos. 
2.2. Modelos e abordagens psicol6gicas norteadoras do processo diagn6stico. 
2.3. Processo diagn6stico do tipo compreensivo. 
2.4. Psicodiagn6stico Interventivo. 

3. Tecnicas de Exame Psicol6gico: Abordagens Qualitativas. 
3 .1. Entrevistas lndividuais e Grupais. 
3.2. Entrevista Narrativa. 
3 .3. Analise de conteudo. 
3.4. Praticas discursivas: produ<;ao de sentidos no cotidiano 
3.5. Os metodos projetivos: Hist6rico, Etimologia, Conceito/ Situa<;ao do teste e 
interpreta<;ao . 

4. 0 Procedimento de Desenhos-Est6rias (DE): 
4.1. Caracterfsticas. 
4.2. Finalidades e fundamenta<;ao. 
4.3. Avalia<;ao 
4.4. Procedimento de Desenhos de familia com est6rias (DF-E). 
4.5. Procedimento de Desenho-est6ria com tema. 

5. 0 Psicodiagn6stico do Rorschach e sua Analise. 
5.1. Hist6rico: antecedentes da tecnica. 
5.2. Administra<;ao da tecnica e seus mementos/ Tecnicas complementares 
5.3. Modos de Apreensao: 

5.3.1. Determinantes. 
5. 3. 2. Conteudos. 
5.3 .3. frequencia 

5.4. Interpreta<;ao das respostas. 
5.5. Significado simb6lico das laminas. 
5.6. Fenomenos Especiais. 
5.7. Analise quantitativa! psicograma. 
5.8. Interpreta<;ao do protocolo e sfntese do caso. 
5.9. 0 Rorschach tematico. 

1. ANZIEU, D. Os metodos projetivos. Rio de Janeiro: Ed. Campus Ltda, 1981. 

2. HOGAN, T. P. Introdu~iio a pratica de testes psicol6gicos. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

3. RORSCHACH, H. Psicodiagn6stico: metodo e resultados de uma experiencia diagn6stica 



• 

de percep~ao. Sao Paulo: Mestre Jou, 1974. 

MATERIAL RESTRITO AO USO DE PSICOLOGOS E ALOCADOS NO IPUFU 

BUCK, I. N. H-T-P: casa- arvore- pessoa, tecnica projetiva de desenho: manual e guia de 
interpreta9ao. 1.ed. Sao Paulo: Vetor, 2003. 

SCHWARZ, L. R. Introdu9ao ao estudo do metodo de Rorchach. 1.ed. Sao Paulo, 2002. 

V AZ, C. E. 0 Rocrschach. Teoria e desempenho. 3ed. Barueri: Editora Manole, 1997 

VILLEMOR-AMARAL, A. E. As piramides coloridas de Pfister. Sao Paulo: CETPP, 2005 . 

1. ADRADOS, I. Teoria e Pnitica do Rorschach. Petr6polis: Vozes,1978. 

2. BARDIN, L. Analise de Conteudo. Lisboa, Edi9oes 70, 2002. 

3. CUNHA, J. Psicodiagnostico-V. Porto Alegre: Artes Medicas, 2003 

4. SPINK, M. J. As praticas discursivas e produ~ao de sentidos no cotidiano: aproxima~oes 

teoricas e metodologicas. Sao Paulo: Cortez, 1999. 

5. TRINCA,W. ET AL. Diagnostico psicologico: a pratica clinica. Sao Paulo: EPU, 1984. 

_z_:z_ I ~~ I ZU .t{ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CORSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 

FICHA, DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: AVALIA(:AO PSICOLOGICA DA CRIAN(:A E DO ADOLESCENT£ 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERiODO: 6° 

~ OB~~AT(JRI~' (X) I OPTA TIV A' ( 

Cll TOTAL 
TEORICA: 

60 horas 

CH :I~f!~I~AL -C~Il TOTAL: 
PRA I JCA: 60 h oras 

' 

PRf>REQU I SITOS: CO-REQUISITOS: Livre 

Psicopatologia da Crian~a e do Adolescente 

OBJET IV OS 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Realizar um processo diagn6stico de crian<;a e de adolescente, utilizando as tecnicas de entrevistas, 

bora ludica e os testes psicol6gicos estudados; elaborar um laudo psicol6gico, realizar entrevistas 

devolutivas com os encaminhamentos devidos, dentro dos referenciais te6ricos estudados e com a 

postura etica e correta. 

[ ___ --- ----------------· ---------- ---

,--------k_ _________________ E_M_E_'_N_T_A __________________ ~I----------~ 
0 processo diagn6stico. Entrevista Diagn6stica. Testes de avalia<;ao da personalidade de crian<;as e 

adolescentes. Entrevista devolutiva. Encaminhamento do paciente. Laudo psicol6gico. 

=~~=-----\,__ _____ D_E_sc_'R_Ic;::_A._o_n_o_P_R_O_G_RA __ M_A ____ ___jl- -
I. I -- 0 processo diagn6stico de crian<;a e de adolescente. 

1.1. -- Objetivos. 

1.2. - Fundamentos. 
----------------------------- -------



1.3. -0 contato como paciente. 

2. - Tecnica de Entrevista com pais ou responsaveis. 

3. - Tecnica de entrevista com ado1escente. 

4. - Hora U1dica. 

5. -Testes projetivos da persona1idade: 

5.1.- C.A.T.- Animal 

5.2.- C. A.T.- Humano 

5.3.- Teste das Fabulas 

5.4.- H.T.P. 

6. - Entrevista Devolutiva: 

6.1. -Com a crianc;a 

6.2. -Com o adolescente. 

6.3.- Com os pais ou responsaveis 

7. - Encaminhamento do paciente. 

8. -- Estudo avanc;ado das tecnicas estudadas: 

8.1. - treino de aplicac;ao simulada das tecnicas entre alunos. 

8.2. - Estudo de casos de clientes ja diagnosticados 

9. - Elaborac;ao de Laudo Psicol6gico de caso estudado. 

~-------lt_ _____ n_r_n_r_~r_o_G_RA_I•'_IA_· _n_A_s_rc_A _____ __,\---

1. CUNHA, J. A. ET AL. Psicodiagnostico- R. 4 ed. Porto Alegre: Artes Medicas, 1993. 

2. KOLCK, 0. L. Testes projetivos gnificos no diagnostico psicologico. Sao Paulo: EPU, 

1984. 

3. OCAMPO, M.L.S. eta!. 0 processo psicodiagnostico e as tecnicas projetivas. S.P. Martins 

Fontes, 1979. 

MATERIAL RESTRITO AO USO DE PSICOLOGOS E ALOCADOS NO IPUFU 

4. BUCK, J.N. HTP: casa, arvore, pessoa, tecnica projetiva de desenho: manual e Guia de 

Interpreta~ao. Sao Paulo, Vetor, 2005. 



~ 

·--- - ----~-~ ---~·WL. 

5. CUNHA, J.A. & NUNES, M.L. 0 Teste das Fabulas. S.P. CETPP. 1993 

6. DUSS, L. Fabulas de Diiss - Metodo das fabulas em psicanalise infantil. S.P. Casa do 

Psic6logo. 1987. 

7. TARDIVO, L.S.P.C. 0 Teste de Apercep.yao Infantil das Fabulas de Diiss. S.P. Vetor, 

1998. 

1. 

2. 

" .J. 

4. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AD RADOS, I. Teoria e Pratica do Rot·schach. Petr6polis: Vozes, 1978. 

BARDIN, L. Analise de Conteudo. Lisboa, Edi<;oes 70, 2002. 

CUNHA, J. Psicodiagn6stico-V. Porto Alegre: Artes Medicas, 2003 

SPINK, M. J. As praticas discursivas e produ.yao de sentidos no cotidiano: 

aproxima.yoes te6ricas e metodol6gicas. Sao Paulo: Cortez, 1999. 

5. TRlNCA,W. ET AL. Diagn6stico psicol6gico: a pratica clinica. Sao Paulo: EPU, 1984. 

APROVA<;AO 

C a ri mli:JrlivaESi tlblifeUb$5l86dia.,rso 
. J aquim Carlos Rossini 

Coordenador Curso de Gradua~o em Psicologia 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: COMPORT AMENTO ORGANIZACIONAL 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 6° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGA TORI A: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

PRE-REQUISITOS: 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

I c0-REQUISITOS: Uvre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Identificar e analisar aspectos intemos e extemos que podem afetar positiva ou negativamente a 

organiza9ao e, baseando-se nessa analise, devera elaborar projeto de intervenyao (versoes tecnica e 

empresarial) pertinente ao contexto analisado baseando-se nos conhecimentos disponiveis em 

Psicologia Social e Organizacional e nos aspectos eticos da atua9ao do profissional em Psicologia. 

1. Hist6rico do Comportamento Organizacional. 

2. Niveis do Comportamento Organizacional. 

3. Principais variaveis. 



,---------~].· • ... · ':·""·"''D:Es.<SI{ICXo:·~p'!IiOG~MA.·· 
~------------------------------------------~ 

1. Analise Organizacional 

1.1. - Conceito 

1.2. - V ariaveis utilizadas 

1.3. - Modelos de analise organizacional 

1.4. - Instrumentos 

2. Comportamento organizacional 

2.1. Hist6rico 

2.2. Conceitua<;ao 

2.3. Niveis de analise: micro, meso e macro 

2.4. Principais variaveis do nivel micro: satisfa<;ao no trabalho e comprometimento 

C organizacional 

2.5. Principais variaveis do nivel meso: lideran<;a, conflitos e poder 

2.6. Principais variaveis do nivel macro: cultura e clima organizacional. 

1. BORGES-ANDRADE, J. E.; ZANELLI, J. C.; BASTOS A. V. B. (Orgs), Psicologia, 

Organiza~oes e Trabalho no Brasil. Porto Alegre, Editora Artmed, 2004. 

2. BOWDITCH, J. L.; BUONO, A. F. Elementos de comportamento organizacional. Sao 

Paulo: Pioneira, 1992. 

3. ROBBINS, S. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro, LTC Editora, 1998. 

1. ETZIONI, A. Analise Comparativa das Organiza~oes Complexas. Sao Paulo: Editora 

Universidade de Sao Paulo, 1974. 

2. MARTINS, M.C.F. a Dinamica do Poder Organizacional e a Avalia~ao Universidades 

Publicas Brasileiras. Tese (doutorado). Universidade de Brasilia, Brasilia, 1999. 

3. PORRAS, J.I.; SILVERS, R.C. Organization Development and Transformation. Annual 

Review ofPsychology, 42: 51 -78, 1991. 



.---=---=-:--=:---=------------------::----:--------:-----:-----:----:::-::-__:.-,;0~·! -_: 
4. SMIRCICH, L. Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science 

Quartely. Vol. 28. pp: 339-358, 1983. 

5. STA W, B. M. Organizational Behavior: A Review and Reformulation of Field's Outcome 

Variables. Annual Review of Psychology. Vol. 35. p.: 627-666, 1984. 

Carimbo e a ~dandia Carimbo e sinatura do Diretor da 
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Portaria R 1.207 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOPATOLOGIA GERAL II 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERiODO: 6° CHTOTAL 
TEORICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I C0..REQUISITOS: Livce PRE-REQUISITOS: 

Psicopatologia Geral I 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CH TOTAL: 

60 horas 

1. Compreender e identificar OS distintos metodos de investigayao do fenomeno psicopatol6gico e 

os fundamentos paradigmaticos de cada urn; 

2. Compreender e interpretar a psicodimimica da(s) vinculayao(oes) psicopatol6gicas; 

3. Vivenciar uma relayao terapeutica com finalidades diagn6sticas; 

c- 4. Articular o conceito de loucura com as organiza((oes de pensamento no devir da hist6ria. 

1. Modelos e metodos de investigayaO. 

2. As organiza((oes psiquicas e sua psicodinamica. 

3. Investigayao nos parametros da objetividade e subjetividade. 

4. Os sentidos da cura 



1. Psicopatologia: Conceito e Metodos de Investiga9ao 

2. Concepyao de loucura no devir da hist6ria- modelos de interven9ao 

3. Diagn6stico diferencial clinico: os modelos e seus pressupostos - o modelo medico e o 
modelo psi (qui co) ( col6quio) ( canalitico) 

4. A psicopatologia psicodinamica: Crise e os Transtornos psiquicos 

5. A psicose e a neurose e as perversoes- fundamentos psicodinfunicos/ diferen9as e 
especificidades 

6. Sentido da cura psfquica- Oficinas Terapeuticas I Institui96es Asilares I Rede de Saude 

Mental/ Consult6rios/ Acompanhante Terapeutico 

1. BLEGER, J. Temas de psicologia- Entrevistas e Grupos. Sao Paulo: Martins Fontes, 1980. 

2. FRA YZE-PEREIRA, J. A.; ET AL. 0 que e loucura. Primeiros passos, Sao Paulo: 

Brasiliense, 1994. 

3. FREUD, S. Psicamilise e Psiquiatra (1917) In: Obras Psicologicas Completas. Rio de 

Janeiro. Imago, 1976. (vol. XVI). 

4. 

5. 

_____ A perda da realidade na neurose e psicose (1924 ). In: Obras Psicologicas 

Completas. Rio de Janeiro. Imago, 1976. (vol XIX). 

_____ Neurose e psicose (1924). In: Obras Psicologicas Completas. Rio de Janeiro. 

Imago, 1976. (vol. XIX). 

6. MILLON, T. Teorias da Psicopatologia e da Personalidade. 23 ed. Rio de Janeiro: 

Interamericana, 1973. 

1. JASPERS, K. Psicopatologia Geral. Sao Paulo: Livraria Atheneu, 1973. 

2. O.M.S. CID-10: Classifica~ao estatistica internacional de doen~as e problemas 



• 

• 

relacionados a saude. 7 ed. Sao Paulo: EDUSP, 2004. 

3. PEREZ, M B. 0 elogia da loucura. In: Saber e Ser: reflexoes a luz da Psicamllise. Porto 

Alegre: Clinica Pinel, 2001. 

4. ____ . Psicoterapia breve e hospitaliza9ao breve. In: Saber e Ser: reflexoes a luz da 

Psicanalise, Porto Alegre: Clinica Pinel, 2001. 

5. ZIMERMAN, D. E. Fundamentos Psicanaliticos: teoria, tecnica e clinica: uma 

abordagem didatica. Porto Alegre: Artes Medicas, 1999 . 

I 
1 
I 
i 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA ESCOLAR I 

CURSO: FormaJ;iio de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 6° 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( 

PRE-REQUISITOS: 

Psicologia da Aprendizagem II; 

Psicologia do Desenvolvimento II 

) 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 30 horas 
30 horas 

CO-REQUISITOS: Livre 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Analisar aspectos relevantes da rela9ao sociedade-educa9ao-escola, identificando problemas e 

desafios da sociedade e da educa9ao brasileira hoje e posicionando-se quanto a fun9ao social 

da educa9ao e o compromisso dos profissionais da area de Psicologia Escolar/Educacional. 

2. Identificar as contribui96es atuais e hist6ricas da Psicologia a Educa9ao, relacionando 

abordagens te6ricas e linhas de investiga9ao e aplicayao do conhecimento psicol6gico nessa 

area. 

3. Tomar conhecimento, de maneira a posicionar-se criticamente com rela9ao aos aspectos 

ideol6gicos e hist6ricos da constitui9ao da Psicologia Escolar/Educacional. 

4. Conhecer contexto de atua9ao do psic6logo escolar, refletindo sobre o papel desse 

profissional nesses contextos, assim como altemativas disponiveis na literatura e propostas 

viaveis de atuayao nos diversos ambitos. 

F;l\iE~J::K,?!"'',!rt)!;;:; 
' c ;;,sh'··~ 
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Esta disciplina abordani as fun96es do psic6logo escolar/educacional, situando sua atua9ao til> ~

contexto dos desafios do sistema educacional brasileiro, considerando-se o desenvolvimento 

hist6rico e atual da Psicologia Escolar/Educacional no Brasil e no cemirio internacional. Enfocara, 

ainda, as tendencias de pesquisa na area e o carater interdisciplinar associado a forma9ao e atua9ao 

do psic6logo escolar/educacional. Na parte pratica o estudante devera desenvolver projetos de analise 

e propostas de intervenyao em contextos educacionais. 

1. - Sociedade-educa9ao-escola 

1.1. - Visao critica sobre a sociedade e suas perspectivas de transforma9ao 

1.2. - Os diferentes contextos educacionais e a fun9ao social possivel e necessaria da educa9ao 

na transforma9ao da 

1.2.1. Sociedade 

1.3. -Panorama da educayao escolar brasileira hoje, dificuldades e desafios 

1.4. - Compromisso do intelectual e do educador na sociedade 

2. - Psicologia Escolar/Educacional 

2.1.- Perspectivas na defini9ao da fun9ao e dos papeis do Psic6logo Escolar/Educacional; 

possibilidades de atua9ao 

2.2. - Contribui96es atuais e hist6rias da psicologia a Educa9ao 

2.3. - 0 psic6logo na institui9ao escolar 

2.3.1. -A valia9ao institucional 

2.3.2. - Projetos de Psicologia Escolar em institui96es educacionais 

2.3.3. - Trabalhos com professores, estudantes; paise comunidade; 6rgaos educacionais 

2.3.4. -A entrada da crian9a na creche/escola 

2.3.5. - Orienta9ao Profissional 

2.4. - 0 psic6logo fora da instituiyao escolar 

3. - Outros temas em Psicologia Escolar 

3.1. -A constitui9ao social do desenho infantil 

4. - Pesquisa em Psicologia Escolar 

4.1. - Relevancia e tendencias 



1. PATTO, M.H.S. (Org.) Introdu~ao a psicologia escolar. 23 Ed., 4a reimpressao. Sao Paulo: 

2. 

T. A. Queiroz, 1993a. 

_____ . A produ~ao do fracasso escolar: historias de submissao e rebeldia. 2a 

reimpressao. Sao Paulo: T. A. Queiroz, 1993b. 

3. PFROMM NETTO, S. As origens e o desenvolvimento da Psicologia Escolar. In: 

WECHSLER, S.M. (Org.). Psicologia escolar: pesquisa, forma~ao e pratica. 

Campinas, SP: Alinea, 1996. 

1. MACHADO, A. M.; SOUZA, M. P. R. (Orgs). Psicologia escolar: em busca de novos 

rumos. Sao Paulo: Casado Psic6logo, 1997. 

2. MEIRA, M. E. M.; ANTUNES, M.A. M. (Orgs). Psicologia Escolar: praticas criticas. Sao 

Paulo: casa do Psic6logo, 2003. 

3. PATTO, M. H. S. Psicologia e ldeologia: uma critica a psicologia escolar. Sao Paulo: T. A. 

Queiroz, 1984. 

4. P ATTO, M. H. S. A familia pobre e a escola publica: anota96es sobre urn desencontro. 

Psicologia USP, Sao Paulo, 3 (1/2), p. 107-121, 1992. 

5. PFROMM NETTO, S. As origens e o desenvolvimento da Psicologia Escolar. In: 

~·· 

WECHSLER, S. M. (Org.). Psicologia escolar: pesquisa, forma~ao e pratica. Campinas, 

SP: Alinea, 1996. 

6. RIBEIRO, M. J.; SILVA, S. M. C. Psicologia escolar/educacional e a extensao 

universitaria: possibilidades de atua~ao. Em Extensao. UberHindia, MG, v.2, n.2, p.53-59, 

nov. 2000. 

~ml~~Adi 
r. Joaquim Carlos Rossin 

oordenador Curso de GraduacAo em Psicolcgia 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: ETICA PROFISSIONAL 

CURSO: Forma~ao de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 6° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGA TO RIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 60 horas ---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Estabelecer valores capazes de orientar as a96es humanas no contexto social, como tambem 

proporcionar o reconhecimento das atribui96es do psic6logo, com base no C6digo de Etica e na 

Legisla9ao da Profissao. 

A regulamenta9ao da profissao e dos 6rgaos de classe. 

C. 1. 0 C6digo de etica profissional dos Psic6logos no Brasil: questionamentos e discussao de normas 

e val ores da profissao. 

2. A etica profissional nas diferentes areas da Psicologia: fundamentos e finalidades das a96es do 

Psic6logo .. 

1. Unidade 1- A etica e a filosofia 
1.1. Conceitua9ao filos6fica de etica e moral: etica como area filos6fica. 
1.2. Os sofistas e a etica; 
1.3. Socrates e a funda9ao da filosofia moral ocidental. 
1.4. A etica em Platao 
1.5. A etica em Arist6teles. 
1.6. Etica no epicurismo. 
1.7. Etica em Agostinho. 



1.8 0 conceito de bern e mal para a Antropologia Filos6fica. 
1.9. A etica em Kant. 
1.1 0. Conceito de ac;:ao Moral. 
1.11. A etica em Nietzsche "a genealogia da moral". 
1.12. Etica e alteridade: Emanuel Levinas e contemporaneos. 

2. Unidade II -Temas em etica e Psicologia 

2.1. Conceito de Bioetica 
2.2. Servic;:o de Protec;:ao Social a Crianc;:as e Adolescentes Vitimas de Violencia, Abuso e 

Explorac;:ao Sexual e suas familias: referencias para a atuac;:ao do psic6logo. 
2.3. Referencias tecnicas para a pnitica do Psic6logo nos Programas de DST/ AIDS. 
2.4. Diretrizes para atuac;:ao e formac;:ao dos psic6logos do sistema prisional brasileiro. 
2.5. Adoc;:ao: urn direito de todos e todas. 
2.6. Falando serio sobre a escuta de crianc;:as e adolescentes envolvidos em situac;:ao de violencia 

e a rede de protec;:ao. 

til; 3. Unidade III- 0 codigo de etica eo Processamento disciplinar. 

3.1. C6digo de Etica Profissional do psic6logo 
3.2. Resoluc;:ao CFP: no. 006/2007.C6digo de Processamento Disciplinar. 

1. Conselho Federal de Psicologia. Codigo de Etica Profissional dos Psicologos. Brasilia-DF. 
15 de Agosto de2005. Disponivel em http://www.pol.org.br/pollcms/pol/legislacao/codigo _ etica/ 

2. Conselho Federal de Psicologia. Resolu~ao CFP: no. 006/2007. C6digo de Processamento 
Disciplinar. Disponivel em http://www.pol. or g. br/po/1 cms/pol/legislacaolreso/ucao/# 

3. Conselho Federal de Psicologia (2007).Diretrizes para a atua~ao e forma~ao dos 
psicologos do sistema prisional brasileiro. Brasilia- DF. Disponivel em: 
http://www.pol. org. br/pol/cms/pol/publicacoes/cartilhas/cartilhas 081222 00 J.html 

4. Conselho Federal de Psicologia (2008). Referencias tecnicas para pratica do/a 
Psicologo(a) nos programas de DST/AIDS. Brasilia-DF. Disponivel em: 
http://www.pol. org. br!pol/cms/pollpublicacoeslcarti/has/cartilhas 091026 003. html 

5. Conselho Federal de Psicologia (2009). Falando serio sobre a escuta de crian~as e 
adolescentes envolvidos em situa~ao de violencia e rede de prote~ao. Brasilia-DF. 
Disponivel em http://www.pol.org.br/pollcms/pol/publicacoes/cartilhas/cartilhas 090820 00 l.html 

6. Conselho Federal de Psicologia (2009). Servi~o de Prote~ao Social a Crian~as e 
Adolescentes Vitimas de Violencia, Abuso e Explora~ao Sexual e suas familias: 
referencias para a atua~ao do psicologo. Brasilia-DF. Disponivel em 
http:/ /www.pol. or g. brlpollcmslpol/publicacoeslcartilhaslcartilhas 091026 001. html. 

7. Conselho Federal de Psicologia (2009). Ado~ao: urn direito de todos e todas. Brasilia-DF. 
Disponivel em http://www.pol. org. brlpollcmslpollpub/icacoes/carti/haslcartilhas 080812 020 J.html 



8. GIOVANNI R.; ANTISERI, D. Historia da Filosofia. Sao Paulo: Paulus, 1990. 

1. FREITAS, L.B.L. Do mundo a amoral a possibilidade da a<;ao moral. Psi col. Reflex. Crit., 
Porto Alegre, v. 12, n.2 1999. 

2. JORNAL DO PSICOLOGO, Belo Horizonte, 1999. 
3. JORNAL DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, Brasilia, 1999/2003/2004/2005. 
4. MARTIN, L.M. A etica e a humaniza<;ao hospitalar. In: PESSIN!, L.; BERTACHINI, L. 

(Org). Humaniza~ao e cuidados paliativos. Sao Paulo: EDUNISC- Loyola, 2004. 
5. SAW AlA, B. (Org.) As artimanhas da exclusao: amilise psicossocial e etica da 

desigualdade social no Brasil. Petr6polis: Vozes, 2002. 

~/ o.J I ?;;fl 

Carimbo e ass~~l!l!'di<>Jil!llitl,nd a 
C ... · ro . Dr. Joaqwm Carlos Rossi ; 

Coordenador Curso de Graduacao em Psicolog 

Oiretora 
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DISCIPLINA: PSICOMETRIA 

CURSO: Forma~tiio de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERiODO: 6° 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Identificar os diferentes indices psicometricos e suas diferentes aplica<;oes na pesquisa e nos 

diversos dominios da Psicologia; 

2. Identificar e caracterizar as propriedades psicometricas de urn instrumento de avalia<;ao 

psicol6gica (padroniza<;ao, normatiza<;ao, fidedignidade, validade e capacidade 

• discriminativa; 

3. Identificar os diversos niveis de mensura<;ao; 

4. Conceituar as principais caracteristicas da medida psicometrica 

5. Interpretar as diferentes escalas de medidas padronizadas. 

1. Origem e hist6rica da psicometria. 

2. Teoria da medida. 

3. A medida psicometrica. 

4. Os modelos da psicometria: TCT e TRI. 



~~ 

~- '':il/11.. 't· .. ·, 
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l_<;l--· i 5. Validade dos instrumentos psicometricos. 

6. Fidedignidade dos instrumentos psicometricos. 

7. Tecnicas de padroniza<;ao. 

1. Origem e Hist6rico da psicometria 

1.1. Apanhado hist6rico da medida em psicologia 

1.2. Os testes psicol6gicos 

2. Teo ria da medida 

2.1. A natureza da medida 

2.2. Niveis de medida 

2.3. Importancia da medida em ciencias psicossociais 

2.4. 0 problema do Erro 

3. A medida psicometrica 

3 .1. Comportamento vs. Tra<;o Latente 

3.2. Tra<;o Latente 

3.3. Sistema, propriedade e magnitude 

3.4. 0 problema da representa<;ao comportamental 

4. Os modelos da psicometria: TCT e TRI 

4.1. 0 modelo da psicometria classica 

4.2. 0 modelo da psicometria moderna: Teoria de Resposta ao Item. 

- 5. Validade dos instrumentos psicometricos 

5.1. Validade de Constructo 

5 .2. V ali dade de Criteria 

5.3. Validade de Conteudo 

6. Fidedignidade dos instrumentos psicometricos 

6.1. Tecnicas de estima<;ao do coeficiente de fidedignidade 

6.2. Correla<;ao 

6.3. Coeficientes alfa 

7. Tecnicas de padroniza<;ao 

7 .1. Popula<;ao normativa 

7.2. Normatiza<;ao dos testes psicol6gicos 

--~cretan _ Jll 
"" . Qer;af ·"" .,__,,._ 



! 

,f~j_j~ I 
.1· ·-~-~ r ! 

,-------------------------------------'1 ,et:,J}--;: l 
:era: i 

1. ANASTASI, A. Testes Psicologicos. 2. Ed. Sao Paulo: EPU, 1977. 

2. HOGAN, T. P. lntrodu~ao a Pratica de Testes Psicologicos. Tradu9ao de Luis Antonio 

Fajardo Pontes; revisao tecnica de Francisco Donizetti Mendes Takahashi. Rio de Janeiro: 

LTC Editora, 2006. 

3. PASQUALI, L. Psicometria. Teoria dos testes na psicologia e na educa~ao. 

Petr6polis: Vozes, 2003. 

1. ANASTASI, A; URBINA, S. Testagem Psicologica. Porto Alegre: Artes Medicas, 2000. 

2. CRONBACH, L. J. Fundamentos da testagem psicologica. Porto Alegre: Artes Medicas, 

1996. 

3. GUILFORD, J.P. Psychometric methods. Bomboy: Tata McGraw-Hill, 1975. 

4. MAGALHAES, M; LIMA, A.C. No~oes de probabilidade e estatistica. 6a ed. Sao Paulo: 

EDUSP, 2004. 

5. PASQUALI, L (Org.). Instrumentos psicologicos: Manual pnitico de elabora9ao. Brasilia: 

~/ OJ- I l0/1 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: EST AGIO SUPERVISIONADO BASICO- PSICOLOGIA E PROCESSOS DE GESTAO 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 6° CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 15 horas 

30 horas 
45 horas 

I'P_R_E __ -R-EQ_U_IS-IT-0-S:-L-iv_r_e-------, 
CO-REQUISITOS: 

Comportamento Organizacional 

Permitir a realiza9ao de urn conjunto de atividades supervisionadas na forma de estagio introdut6rio 

para a atua9ao em psicologia e processos de gestao. 

Atividade Orientada e Supervisionada na area de Psicologia e Processos de Gestao. 

I 
I 
l 

I 
Plano de Atividades aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduayao em Psicologia- UFU 

~~ 



,------'--------B-IB_L_I_o_G_RA_F_'I_A_B_A_, _si_c_~A _____ ___,I-----------. 
BORGES-ANDRADE, J. E.; ZANELLI, J. C.; BASTOS A. V. B. (Orgs), Psicologia, Organiza~oes 

e Trabalho no Brasil. Porto Alegre, Editora Artmed, 2004. 

BOWDITCH, J. L.; BUONO, A. F. Elementos de comportamento organizacional. Sao Paulo: 

Pioneira, 1992. 

ROBBINS, S. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro, LTC Editora, 1998. 
-------------------------------------~ -----' 

~--------- '------B-IB_L_IO_G_R_A_F_IA_c_o_M_P_I_ .. E_i'M_E_N_T_A_R ___ --------'1----- ------------

~ 1 ETZIONI, A. An:ilise Comparativa das Organiza~oes Complexas. Sao Paulo: Editora 

Universidade de Sao Paulo, 1974. 

MARTINS, M.C.F. a Dinamica do Poder Organizacional e a Avalia~ao Universidades Publicas 

Brasileiras. Tese (doutorado). Universidade de Brasilia, Brasilia, 1999. 

PORRAS. J.l.; SILVERS, R.C. Organization Development and Transformation. Annual Review 

of Psychology, 42: 51 - 78, 1991. 

SMIRCICH, L. Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science 

Quartely. Vol. 28. pp: 339-358, 1983. 

STA W. 13. M. Organizational Behavior: A Review and Reformulation of Field's Outcome Variables. 

Annual Review of Psychology. Vol. 35. p.: 627-666, 1984. 

APROVA(:AO 
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quim Carlos Rossini 
Coordenador Curso de Graduayao em Psicologia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<,::AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE DISCIPLINA 

OISCIPLINA: TEORIAS E TECNICAS PSICOTERAPICAS I 
-~-~~-

CURSO: Forma~iio de Psic61ogo 
--
lJNIDADE RESPONSA VEL: IPlJFlJ 

PERiODO: 7° CHTOTAL 
TEORICA: CHT 

PRA' 
OBRICATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas 

-
[ __________ ~

TAL ---(--]1 TOTAL: 

IICA: 60 I 1oras 

1

-: . PRf>REQU I SITOS: 

Psi~opatologia Ceral II 

CO-REQlJISITOS: Livre 

~----------1 OBJETIVOS !--
~--------------------------------------------~ 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Dcsenvolver conceitos relacionados com a postura psicoterapica e o metodo psicanalitico, buscando 

fornecer ao aluno conceitos te6rico, bem como eticos. 

'--------------------------------------------------------·-------- -·-- -------

' ~------- --------1.__ _______ E_'M_E_"N_'r_A ______ __,\-- -

I. 0 Psicodiagn6stico - postura e formayao do terapeuta. 

2. 0 metodo psicanalitico. 

3. 0 metodo psicanalitico infantil. 

4. 0 metodo psicanalitico adulto. 

DESCRI<,::AO DO PROGRAMA 

I I. 0 psicotcrapeuta: postura, atitudes, valores, formaviio 

I 2. 0 metodo psicanalitico. Pscodiagn6stico. 

L __ 3._~-m~todo psicanalitico com crian9as- Melanie Klein. 



4. 0 metodo psicanalitico com adultos-(Greenson)- contato terapeutico- tratamento- termino. 

s. Principais conceitos da tecnica psicanalitica: mecanismos de defesa, acting out, transferencia, 

alian<;:a de trabalho, contratransferencia, interpreta<;:ao. 
L------------------------------------------------------------------------~ 

----------~ __________ B_I_B_L_Io __ G_RA __ F_I_A_B_A_'s_I_c_A __________ ~I----------~ 
1. FREUD, S. Obras Completas. Rio de Janeiro. Editora Imago, 1976. 

2. GARMA, A. A psicanalise: teoria, clinica e tecnica. Porto Alegre, Artes Medicas, 1984. 

3. KLEIN, M. Psicanalise de crian~as. Sao Paulo. Mestre Jou, 1975. 

~ ,---------'------B-IB_I_.JI_O_G_RA_F_•I_A_c_~o_M_PL_E_M_E_N_T_A_R ___ ___,[----- -----, 

~ 

I. JASPERS, K. Psicopatologia Geral. Sao Paulo: Livraria Atheneu, 1973. 

2. O.M.S. CID-10: Classifica~ao estatistica internacional de doen~as e problemas 

relacionados a saude. 7 ed. Sao Paulo: EDUSP, 2004. 

3. PEREZ, M B. 0 elogia da loucura. In: Saber e Ser: reflexoes a luz da Psicanalise. Porto 

Alegre: Clinica Pinel, 2001. 

4. _______ . Psicoterapia breve e hospitaliza<;:ao breve. In: Saber e Ser: reflexoes a luz da 

Psicamilise, Porto Alegre: Clinica Pinel, 2001. 

5. ZIMERMAN, D. E. Fundamentos Psicanaliticos: teoria, tecnica e clinica: uma abordagem 

did~itica. Po1io Alegre: Artes Medicas, 1999. 

APROVA<;AO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUAc;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: A V ALIA<;AO COGNITIV A 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 7° 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( 

PRE-REQUISITOS: 

Psicologia da Personalidade III 

Psicologia do Desenvolvimento III 

) 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

60 horas PRATICA: 
---

CO-REQUISITOS: Livre 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender e utilizar corretarnente testes psicometricos como instrumentos auxiliares de avalia9ao 

e psicodiagn6stico cognitivo de crian9as, adultos e idosos. 

1- Operacionaliza9ao do processo psicodiagn6stico. 

2 -A valia9ao cognitiva da crian9a. 

3- Avalia9ao cognitiva do adulto. 

4- A valia9ao cognitiva do idoso. 

5- Praticas integradas de planejamento, execu9ao e reda9ao na avalia9ao psicol6gica. 

1. Passos do processo psicodiagn6stico 

2. 0 processo avaliativo. 



2.1. A valia9ao cognitiva do be be e pre-escolar 

2.2. A valia9ao cognitiva da crian9a 

2.3. Avaliavao cognitiva do adolescente 

2.4. A valia9ao cognitiva do adulto e do idoso. 

3. Inteligencia: Teorias e T6picos 

4. Testes Individuais 

4.1. 4.1 - As Escalas Wechsler: Uma Visao Geral. 

4.2. 4.2- A Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos- Terceira Edi9ao. 

4.3. 4.3 -A Escala Wechsler de Inteligencia para Crianvas- Terceira Edi9ao. 

4.4. 4.4- Avalia9ao psicometrica da: 

5. Atenvao/Concentravao 

6. Linguagem 

7. Capacidade Visuoespacial I Perceptual 

8. Memoria 

9. Funcionamento Motor 

10. Funvoes Executivas 

11. A valiavao de Popula96es Especiais. 

12. Avaliavao da dor. 

13. Elaboravao de documentos decorrentes de avaliavoes psicol6gicas. 

14. Estudo avanvado das tecnicas estudadas: Treino de aplica9ao simulada das tecnicas entre os 

alunos. 

1. CUNHA, J.A.; ET AL. Psicodiagnostico- R. Porto Alegre: Artes Medicas, 1993. 

2. HOGAN, T. P. Introdu~ao a pratica de testes psicologicos. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

3. MIRANDA VENTURA, M. e CAMPOS BOTTINO, C. Avaliavao cognitiva em pacientes 

idosos. In: Papaleo Netto, M. (Org.), Gerontologia. Sao Paulo: Editora Atheneu, 1996.p.174-

189. 

MATERIAL RESTRITO AO USO DE PSICOLOGOS E ALOCADOS NO IPUFU 

1. BOCCALANDRO, E.R. (2002). Teste G-38. Manual. Editora Vetor. Sao Paulo. 

2. CAMBRAIA, S. V. (2003). Teste AC. 3• ed.- Manual I Revisada e Ampliada. Editora Vetor. Sao Paulo. 

3. WECHSLER, D. (1991). WISC- III: Escala de Inteligencia Wechsler para Crian~as: Manual Tecnico; 



Adapta9ao e Padroniza9ao de uma amostra Brasileira, 1" ed.; Vera Lucia Marques de Figueiredo. Sao Paulo~.~ · 

Casado Psic61ogo, 2002. 

4. WECHSLER, D. (1997). WAIS- III: Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos: Manual Tecnico; 

[Tradu9ao Maria Cecilia de Vilhena Moraes Silva]. Sao Paulo: Casado Psic6logo ®, 2004. 

5. WECHSLER, D. (1997). WAIS- III: Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos: Manual Tecnico; 

Adapta9ao e Padroniza9ao de uma amostra Brasileira, Elizabeth do Nascimento; [Tradu9ao Maria Cecilia de 

Vilhena Moraes Silva]. 1" ed. Sao Paulo: Casado Psic61ogo ®, 2004. 

1. ANASTASI, A. e URBINA, S. Testagem Psicologica. Maria Adriana Verissimo Veronese 

(trad). Porto Alegre: Artes Medicas, 2000. 

2. CRONBACH, L.J. Fundamentos da testagem psicologica. Carlos Alberto Silveira Neto e 

Maria Adriana Verissimo Veronese (trad.)- sa ed.- Porto Alegre: Artem Medicas, 1996. 

3. CUNHA, J .A. et al. Psicodiagnostico - V. sa ed. Revisada e ampliada. Porto Alegre: Artes 

Medicas, 2003. 

4. PASQUALI, L. (Org.). Tecnicas de exame psicologico - TEP. Sao Paulo: Casa do 

Psic6logo/ Conselho Federal de Psicologia, 2001. 

S. PASQUALI, L. Psicometria. Teoria dos testes na psicologia e na educa~ao. 

Petr6polis:Vozes, 2003. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

~ ~ ' ' ~' 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA ESCOLAR II 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 7° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PIUTICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 30 horas 

30 horas 

Psicologia Escolar I 

[ C0-REQUISITOS: Livre PRE-REQUISITOS: 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

GERAL: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Conhecer altemativas atuais de atua<;ao em psicologia Escolar, assim como os principais subsidios 

dessa area para a interven<;ao relacionada aos denominados problemas de aprendizagem, formas de 

avalia<;ao e interven<;ao . 

• Especifico: Parte Te6rica 

Relacionar os conceitos de aprendizagem e desenvolvimento humano. 

Conceituar de forma critica as principais dificuldades de aprendizagem. 

Conhecer os principais temas discutidos em psicopedagogia e as controversias quanto a essa atua<;ao 

pro fissional. 

Analisar os denominados problemas de aprendizagem, de modo com o contexto s6cio-hist6rico que 

os determinam. 

Parte pratica: Estagio - Organizar e/ou executar propostas de interven<;ao em Psicologia Escolar e 

Educacional. 



Esta disciplina focalizara as altemativas de estrategias e servi9os de interven9ao do psic6logo junto a 

comunidade escolar, bern como com contextos nao-formais de ensino e aprendizagem. Abordara, 

ainda, as questoes conceituais e hist6ricas associadas a problemas de aprendizagem, bern como as 

questoes end6genas, familiares, institucionais e socioculturais associadas a esses quadros. 

1. Unidade 1 

1.1 -A relar;:ao entre aprendizagem e desenvolvimento: o corpo, a inteligencia e a afetividade. 

I .2 -A escolarizar;:ao e o desenvolvimento humano na atualidade. 

~ I .3 A aprendizagem da Ieitura e escrita. 

1.4 A aprendizagem do numero. 

1.5 Interdisciplinaridade e Psicologia Escolar. 

2. Unidade 2 

2.1 -Analise critica sobre o conceito de disturbios de aprendizagem. 

2.2 - Principais dificuldades de aprendizagem relacionadas a Ieitura, escrita e aritrnetica. 

2.3- Aspectos psicomotores, da Iinguagem e da saude fisica, relacionados a dificuldades no aprendizado. 

2.4 - Desenvolvimento emocional eo processo de aprendizagem. 

3. Unidade 3 

3.1. Psicopedagogia. 

3.2. Definir;:ao 

3.3. Formas de avaliar;:ao psicopedag6gica 

3.4. Formas de intervenr;:ao Psicopedag6gica 

~ 3.5. Controversias quanto a atuar;:ao profissional 

4. Unidade 4 

4.1 - 0 contexto sociocultural da crianr;:a como determinante do problema de aprendizagem 

4.2 - Implicar;:oes do ambiente inicial no processo de aprendizagem humana 

4.3- Implicar;:oes da escolaridade no processo de desenvolvimento pessoal 

4.4- 0 papel da escola e da familia na criar;:ao de crianr;:as e jovens 

4.5- Contextos educacionais altemativos na realidade nacional e possibilidades de contribuir;:ao da Psicologia Escolar. 

1. PAIN, S. Diagn6stico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Tradur;:ao: Ana Maria Netto Machado. 

Porto Alegre: Artes Medicas, 1985. 



2. PA TTO, M.H.S. Introdu~ao a Psicologia Escolar. Sao Paulo: T.A. Queir6s, 1987. 

3. SAWAYA, S. M. Novas Perspectivas sobre o sucesso e o fracasso escolar. In; OLIVEIRA, M.K.; SOUZA, 

D.T.R. (Org). Psicologia, Educa~ao e as tematicas da vida contemporanea. Sao Paulo: Modema, 2002. 

4. SOUZA, M. P. R. Formayao de psic6logos para o atendimento a problemas de aprendizagem: desafios e 

perspectivas. Estilos da Clinica, v. V, n.9,p.l34-154, 2° sem/2000. 

I. MACEDO, L. (Org). Psicamilise e pedagogia. Sao Paulo: casa do Psic6logo, 2002. 

2. MACHADO, A. M.; SOUZA, M. P.R. (Org). Psicologia escolar: em busca de novos rumos. Sao Paulo: Casa 

do Psic6logo, 1997. 

3. OLIVEIRA, Z. M. eta!. Creches: crian~as, faz de conta & cia. Petr6polis: Vozes, 1992. 

4. RIBEIRO, M. J.; SILVA, M.C.; RIBEIRO, E. E. T. Avalia9ao qualitativa de crian9as com queixas escolares: 

contribui9oes da psicologia educacional. Intera~oes- Estudos e pesquisa em psicologia.v.3, n.5, p.75-92, 

jan/jun.l998. 

5. RIBEIRO, M. J. 0 ensinar e o aprender em Winnicott: a teoria do amadurecimento emocional e suas 

contribui~oes a psicologia escolar. Tese (Doutorado em Psicologia Clinica). PUC-SP, Sao Paulo, 2004. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: TEORIAS E TECNICAS DE GRUPO 

CURSO: Forma~ao de Psic6Iogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 7° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 30 horas PRATICA: 
30 horas 

I PRE-REQVISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender o desenvolvimento hist6rico do campo de conhecimento psicol6gico sobre os grupos; 

discutir de forma critica e reflexiva as principais contribui96es a teoria e tecnica de grupo; analisar e 

propor interven96es grupais em diferentes contextos. 

1. Hist6rico e conceituayao da dinamica de grupo e da psicoterapia de grupo 

2. Questoes eticas no trabalho com grupos 

3. As principais contribui96es a teoria de grupo 

4. lntroduyaO as tecnicas de intervenyaO grupal 

5. Contextos e aplica96es dos metodos grupais 

1. Hist6ria e conceitua9ao da dinamica de grupo e da psicoterapia de grupo 

2. Questoes eticas no trabalho com grupos 

3. Contribui96es da Psicologia Social a teo ria e tecnica de grupo 



4. Contribuit;oes da Psicamilise a teoria e tecnica de grupo 

5. Contribuit;oes do Psi co drama a teo ria e tecnica de grupo 

6. Contribuit;oes do Humanismo a teoria e tecnica de grupo 

7. Contribuit;oes contemporaneas a teoria e tecnica de grupo 

8. Aspectos tecnicos das pniticas grupais (tipologia, estrutura, composit;ao, manejo e termino) 

em diferentes contextos de atuat;ao profissional 

9. Os estudantes deverao realizar atividades pniticas relacionadas a participatyao em grupos de 

aprendizagem, planejamento e coordenat;ao ou participat;ao de exercicio grupais estruturados 

e realizat;ao de entrevistas com psic6logos que trabalham com intervent;oes grupais. 

1. BERMUDEZ, J. G. R. Introdu~ao ao Psicodrama. Sao Paulo: Mestre Jou, 1970. 

• 2. CARTWRIGHT, D. & ZANDER, A. (Orgs.). Dinamica de grupo. Sao Paulo: Herder 

Editora, 1967. 

3. MORENO, J. L. Psicodrama. Sao Paulo: Cultrix, 1993. 

4. PICHON -RIVIERE, E. 0 processo grupal. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998. 

1. BION, W. R. Experiencias com Grupos. Rio de Janeiro/Sao Paulo: Imago/Edusp, 1975. 

2. LEWIN, K. Problemas de dinamica de grupo. Sao Paulo: Cultrix, 1989. 

3. MAILHIOT, G. B. Dinamica e genese dos grupos. Sao Paulo: Duas Cidades, 1991. 

4. RASERA, E. F. Grupo como constru~ao social: aproxima~oes entre o construcionismo 

social e a terapia de grupo. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Ciencias e 

Letras de Ribeirao Preto, Universidade de Sao Paulo, Ribeirao Preto, 2004. 

5. RASERA, E. F.; JAPUR, M. Grupo como constru~ao social: aproxima~oes entre 

construcionismo social e terapia de grupo. Sao Paulo: Vetor, 2007. 

6. ROGERS, C. Grupos de Encontro. Sao Paulo: Martins Fontes, 1978. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: GESTAO DE PESSOAS I 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 7° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PIUTICA: 
OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 45 horas 

15 horas 

I c0-REQUISITOS' Liv<e PRE-REQUISITOS: 

Analise e Comportamento Organizacional 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Compreender os conceitos, os processos e os metodos de recrutamento e de sele9ao de pessoal, bern 

como propor modelos praticos de aplica9ao. Apresentar os principios da administra9ao de cargos e 

salarios e sua importancia para as atividades de gestao de pessoas. Apresentar principios de higiene e 

seguran9a no trabalho, visando ao bem-estar do trabalhador. 

Processo seletivo; tecnicas de sele9ao; validade e fidedignidade do processo; fundamentos de cargos 

e sahirios; higiene e seguran9a no trabalho. 

1. Recrutamento 

1.1. - Mercado de trabalho 

1.2. - Recrutamento intemo 

1.3. - Recrutamento extemo 

1.4. - Tecnicas 

•f 



1.5. - Avaliaryao dos resultados 

2. Seleryao de pessoal 

2.1. - Conceitos 

2.2. - Modelos 

2.3. - Tecnicas 

2.4. - Validade e fidedignidade do processo 

3. Principios de cargos e salarios 

3.1. - Conceito 

3 .2. - Equilibria salarial 

3.3. - Metodos quantitativos e nao-quantitativos 

3.4. - Pesquisa salarial 

4. Higiene e seguranrya do trabalho 

4.1. - Acidentes: conceitos, causas, prevenryao 

4.2. - Aspectos psicossociais 

4.3. - Contribuiryao da psicologia na prevenryao de acidentes 

4.4. - Saude ocupacional 

1. PONTES, B.R. Administra~ao de cargos e sahirios. Sao Paulo: Ltr, 2002. 

I 
I 

2. ROBBINS, S. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

3. SPECTOR, P.E. Psicologia nas organiza~oes. Traduryao de Solange Aparecida Visconte. Sao 

Paulo: Saraiva, 2003. 

11---------, 
I 

1. CHIA VENA TO. I. Gestao de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organiza~oes. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

2. CHIA VENA TO, I. Remunera~ao, beneficios e rela~oes de trabalho: como reter talentos 

na organiza~ao. Sao Paulo: Atlas, 2003. 

3. DUNNETTE, M.D. Sele~ao e coloca~ao de pessoal. Sao Paulo: Atlas, 1979. 



4. LODI, J.B. Recrutamento de pessoal. 6a. Ed. Sao Paulo: pioneira, 1992. 

5. McCORMICK, E.J.; TIFFIN, J. Psicologia industrial. Sao Paulo: EPU, 1977.1 v. 

Carimbo e ssinatura do Diretor da 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: EST AGIO SUPERVISIONADO BASICO- PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 7° CHTOTAL CHTOTAL: 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 15 horas PRATICA: 45 horas 
30 horas 

11.---------
PRE-REQUISITOS: Livre CO-REQUISITOS: 

Psicologia Escolar II 

Permitir a realiza9ao de urn conjunto de atividades supervisionadas na forma de estagio introdut6rio 

para a atua9ao em psicologia escolar e educacional. 

Atividade Orientada e Supervisionada na area de Psicologia Escolar e Educacional. 

I 
I 

Plano de Atividades aprovado pelo Colegiado do Curso de Gradua9ao em Psicologia- UFU 



---1'--_____ B_I_B_L_IO_G_RA_F_IA_B_A_s_Ic_~A_-____ ___.!--· 
PAIN. S. Diagn6stico e tratarnento dos problemas de aprendizagem. Traduc;ao: Ana Maria Netto Machado. Porto 

Alegre: Artes Medicas, 1985. 

PATTO. M.H.S. lntroduc;ao a Psicologia Escolar. Sao Paulo: T.A. Queir6s, 1987. 

SAWAYA. S. M. Novas Perspectivas sobre o sucesso eo fracasso escolar. In; OLIVEIRA, M.K.; SOUZA, D.T.R. (Org). 

Psicologia, Ed ucac;ao e as tematicas da vida contemporanea. Sao Paulo: Moderna, 2002. 

SOUZA, M. P. R. Formac;ao de psic6logos para o atendimento a problemas de aprendizagem: desatios e perspectivas. 

Estilos da Clin ica, v. V, n.9,p.l34-154, 2° sem/2000. 

L__ ___ B_IB_L_I_O_G_RA_F_•I_A_c_o_M_PL_EM_E_N_'I_'A_R ___ __,!--------, 
MACEDO, L. (Org). Psicanalise e pedagogia. Sao Paulo: casa do Psic61ogo, 2002. 

MACHADO. A. M.: SOUZA, M. P.R. (Org). Psicologia escolar: em busca de novos rumos. Sao Paulo: Casa do 

Psic61ogo, 1997. 

OLIVEIRA, Z. M. et al. Creches: crianc;as, fazde conta & cia. Petr6polis: Vozes, 1992. 

RIBEIRO, M. J.; SILVA, M.C.; RIBEIRO, E. E. T. Avaliac;ao qualitativa de crianc;as com queixas escolares: 

contribuic;oes da psicologia educacional. lnterac;oes - Estudos e pesquisa em psicologia. v.3, n.5, p. 75-92, 

janijun.l998. 

RIGEIRO, M . .J. 0 cnsinar co aprcnder em Winnicott: a teoria do amadurecirnento ernocional e s11as contribuic;oes 

;\ psicologia escola r. Tese (Doutorado em Psicologia Clfnica). PUC-SP, Sao Paulo, 200LI. 
I 

I __ _ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA INSTITUCIONAL E COMUNITARIA I 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 8° CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) I OPT A TIV A: ( ) 
30 horas 30 horas 

~~----------------~ 
PRE-REQVISITOS: 

Teorias e Tecnicas de Grupo 

I c0-REQUISITOS: Livce 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Propiciar ao aluno o contato com formas de atua9ao profissional do psic6logo em organiza96es 

comunitarias, institui96es e movimentos sociais contemponlneos. Compreender o contexto, a 

desigualdade social e a exclusao como constituintes da identidade do ser humano inserido na 

sociedade. Delimitar o campo da analise institucional e suas ramifica96es. 

~~--------------------------------------------~ 

Psicologia Institucional e Comunitaria: objeto de estudo, defini((ao e origens hist6ricas; 

- 0 psic61ogo na comunidade: forma((ao academica, identidade e conflitos; 

-A exclusao e a desigualdade social: uma analise psicossocial; 

- Conceito de institui((ilO e analise institucional; 

- 0 Movimento Institucionalista: principais correntes e conceitos; 

- Elabora((ilo de urn roteiro padrao de analise institucional; 

- Relatos de interven9oes e projetos institucionais 



Unidade I 

1.1- Psicologia Institucional e Comunit<'tria: defini9ao e origens hist6ricas; 

1.2- 0 psic6logo comunitario: identidade e campos de atua9ao. 

Unidade II 

2.1- A exclusao e a desigualdade social: uma analise psicossocial; 

2.2 - Rela96es comunitarias e rela96es de domina9ao. 

Unidade III 

3.1 - Conceito de institui9ao; 

~ 3.2- A interven9aO no ambito institucional: 0 metodo de investiga9ao; 

Unidade IV 

4.1 - A Analise institucional; 

4.2 - 0 Movimento Institucionalista: hist6rico, principais correntes e conceitos; 

4.3 - Contribui9oes de Freud ao Institucionalismo; 

4.4 - 0 projeto de interven9ao: roteiro basico; 

4.5 - Relatos de interven96es e projetos institucionais. 

1. BLEGER, J. Psico-higiene e psicologia institucional. Porto Alegre: Artes Medicas, 1988. 

2. PICHON-RIVIERE, E. 0 processo grupal. Sao Paulo: Martins Fontes, 1991 
3. SA WAIA, B. (org.) As artimanhas da exclusao: analise psicossocial e etica da 

desi ualdade social no Brasil. Petr6polis: Vozes, 2002. 

I 
J 

1. BION, W. R. Experiencias com Grupos. Rio de Janeiro/Sao Paulo: Imago/Edusp, 1975 

2. LEWIN, K. Problemas de dinamica de grupo. Sao Paulo: Cultrix, 1989. 



., 

3. SOUSA, E.L.A. (org.) Psicamilise e coloniza~ao: leituras do sintoma social no 

Porto Alegre: Artes e Oficios, 1999. 

4. SPINK, M. J. Psicologia Social e Saude: praticas, saberes e sentidos. Petr6polis: Vozes, 

2003. 

5. VASCONCELOS, E.M. 0 que e psicologia Comunihiria? Sao Paulo:Brasiliense, 1987. 

(que oferece a disciplina) 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO- I 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDAOE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 8° 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 

PRE-REQUISITOS: 

Metodos de Investigar;:ao em Psicologia; 

Fundamentos da Investigar;:ao Qualitativa em 

Psicologia 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL 
TEORICA: CHTOTAL 

PRATICA: 15 horas 
15 horas 

CO-REQUISITOS: Livre 

-"' 
,:jf_~' :\ / r'i, tf~· i~' 

," - \1 

--·c:eret>tna~ / 
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CHTOTAL: 

30 horas 

Elaborar urn projeto de pesquisa ou delinear urn trabalho monografico, a ser desenvolvido como 
Trabalho de Conclusao de Curso. 

Elabora<yao de urn projeto de pesquisa a ser desenvolvido e apresentado em forma de monografia. 

1. Leitura de textos cientificos. 

2. Desenvolvimento de atividades especificas, necessarias para elaborar o projeto de pesquisa para o 
Trabalho de Conclusao de Curso. 

3. Participa<yao em reunioes peri6dicas como Professor-Orientador, tanto para discussao de textos 
como para supervisao das atividades especificas ao seu projeto de pesquisa. 

4. Reda<yao de urn projeto de pesquisa. 



-----------1'-_____ B_I_B_L_I_O_G_RA_F'_IA_B_A_s_IC_A_-____ ____,1--d ---
RICHARDSON, R. J.; PERES, J. A. deS.; CORREIA, L. M.; PERES, M. I. M.; WANDERLEY I. 

C. V. Pesquisa Social: metodos e tecnicas. 3.ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. 334 p. 

SEVERINO, A. J. Diretrizes para a leitura, analise e interpretac;ao de textos. In: 
Metodologia do trabalho cientifico. 21 ed., Sao Paulo: Coriez, 2000. Cap. III, p. 47-61. 

SILVA. A. M.; PINHEIRO, M. S. F.; FRAN(:A, M. N. Guia para normaliza.;ao de Trabalhos l tccnico-cientificos. 5. ed. revisada e atualizada. Uberlfmdia: EDUFU, 2004, v.1, 145 p __ _ 

I 
____ L_ ____ B_I_B_L_IO_G_RA __ F_IA_c_o_M_P_L_E_~M_E_N_T_A_R ___ ___,I---------, 

' \COZBY. Paul C. Mctodos de pesquisa em ciencias do comportamento. Traduc;ao de Paula Inez 
1. Cunha Gomide, Emma Otta; revisi'io tecnica Jose de Oliveira Siqueira. Sao Paulo: Atlas. 2003, 

456 p. 

KIDDER. L. H. Metodos de pesquisa nas rela~oes sociais. Sao Paulo: EPU, 1987. Vol. I, 117 p. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientifica. 6 ed. Sao Paulo: 
Atlas. 2005, 315 p. 

1 

SANTOS. ~- R. Tip~s de pes_quisa. In: . . Metodologia Cie~tifica: a constru.;ao do 
! conhecuncnto. Rro de Janerro: DP & A Edrtora. 1999, Cap.2, p. 21-.) 1. 
j 

I 

SIGELMANN, Elida. Tipos de pesquisa: aspectos metodol6gicos especificos. Arquivos brasileiros 
de Psicologia, 36(3), 141-155,jullset 1984. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA E OS PROCESSOS EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

CURSO: Forma~ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 8° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PRATICA: 
---

I c(J..REQUISITOS: Livre PRE-REQUISITOS: 

Psicologia Escolar II 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Compreender de forma ampla e aprofundada os aspectos da constitui<yao s6cio-hist6rica do 
fenomeno da pessoa com algum tipo de deficiencia sensorial, intelectual e/ou fisica, assim 
como tambem daquela com altas habilidades intelectuais. 

2. Analisar o conceito de necessidades educacionais especiais e discutir suas rela<;:6es com os 
quadros de deficiencia intelectual, sensorial ou fisica e de superdota<yao intelectual. 

3. Compreender e refletir acerca dos aspectos psicoeducacionais relacionados as necessidades 
educacionais especiais surgidas em decorrencia de algum quadro de deficiencia intelectual, 
sensorial ou fisica, ou da condi<;:ao de superdota<;:ao intelectual. 

4. Discutir as possibilidades de atua<yao do psic6logo escolar junto aqueles alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

1. A constitui<;:ao s6cio-hist6rica do fenomeno da pessoa com deficiencia sensorial, intelectual 
elou fisica e daquela com altas habilidades intelectuais. 

2. 0 conceito de necessidades educacionais especiais e suas rela<;:oes com os quadros de 
deficiencia (intelectual, sensorial ou fisica) e de superdota<yao intelectual. 

3. Aspectos psicoeducacionais das necessidades educacionais especiais relacionadas a 
deficiencia intelectual, sensorial ou fisica, ou a condi<;:ao de superdota<;:ao intelectual. 

4. 0 psic6logo escolar e suas possibilidades de atua<yao junto aos alunos com necessidades 



.. 

c;~~ 
,-----------------------------------_..:;\,,_...,~''·"J!/, :- . 

I educacionais especiais. 

I - UNIDADE- 0 fenomeno da Deficiencia 
1.1. Pensando a diferen9a/deficiencia 
1.2. A constitui9ao s6cio-hist6rica do conceito de deficiencia 
1.3. Evolu9ao do atendimento educacional especial 
1.4. Necessidades Educacionais Especiais: terminologia e conceitos 

II - UNIDADE- a Deficiencia Auditiva e a Surdez 
2.1. Conceitua9ao e Etiologias 
2.2. Aspectos da comunica9ao, linguagem e pensamento da pessoa surda. 

III - UNIDADE- A Deficiencia Visual e a Cegueira 
3.1. Conceitua9ao e Etiologias 

I 

3.2. Percep9ao, a9ao e conhecimento: aspectos do desenvolvimento da pessoa cega 

IV- UNIDADE- A Deficiencia Intelectual 
4.1. As transforma9oes do conceito e suas defini9oes 
4.2. Etiologias e caracteriza9ao do deficit intelectual 
4.3. Aspectos do desenvolvimento psicol6gico da pessoa com deficiencia intelectual 

V- UNIDADE - Autismo e os transtornos globais do desenvolvimento 
5.1. Defini9oes e caracteriza9ao dos conceitos 
5.2. Aspectos psicoeducacionais relacionados ao fenomeno 

VI - UNIDADE- A inser9ao social de deficiente: da exclusao a inclusao 
6.1. 0 movimento de integra9ao social dos portadores de necessidades especiais. 
6.2. Urn novo paradigma: a inclusao social 

VII- UNIDADE- 0 Psic6logo Escolar e o aluno com necessidades educacionais especiais 
7 .1. ldentifica9ao das necessidades educacionais especiais 
7.2. Possibilidades de interven9ao psicoeducacionais . 

...------
4 1 , ,,' ~~ l~'!:t~;;!i~~~~~lJBl9~~,!~~~,~~F~",;~wL~ r:v:rl >,;: ,,:c~, ~~---------, 

1. BlANCHETT!, L. "Aspectos Hist6ricos da Educa9ao Especial", Revista Brasileira de 
Educa~ao Especial, 1995, v.2, n.3, p. 07-20. 

2. Bueno, J. G. S. Crian9as com Necessidades Educativas Especiais. Politica Educacional e a 

Forma9ao de Professores: generalistas, especialistas? Revista Brasileira de Educa~ao 
Especial, 1999, v.3, n.5, p. 07-26. 

3. COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (Org.) Desenvolvimento Psicologico e 
Educa~ao - Necessidades Educativas Especiais e Aprendizagem Escolar. Porto 
Alegre: Artmed, 1995. 

4. GOES, M. C. R. & LAPLANE, A.L.F. (Org.) Politicas e Praticas de Educa~ao Inclusiva. 
Campinas (SP): Autores Associados, 2004. 



$ 

5. GUHUR, M. L. P. "A Representa9ao da Deficiencia Mental Numa Perspectiva Hist6rica". 
Revista Brasileira de Educa~ao Especial, 1994, v.l, n.2, p. 75-84. 

6. MANTOAN, M. T. E. "INCLUSAO- Ensino inclusivo/educayao (de qualidade) para todos". 
Revista IntegrA<;AO, Brasilia, 1998b, ano 08, n.20, p.29-32. 

7. MENDES, E.G. "A integra9ao escolar das pessoas com Deficiencia Mental no Contexto 
Atual da Escola de primeiro grau. Revista IntegrA<;AO , Brasilia, 1994, ano 05. n.12, 
p.05-15. 

8. SANTOS, M. P. "Perspectiva Hist6rica do Movimento Integracionista a Pratica com o 
Deficiente Mental", Revista Brasileira de Educa~ao Especial, 1996, v. 2. , n. 4, p. 07-
18. 

1. ABRANTES, A. A. Aluno excluido do Sistema Publico de Ensino: A identidade em 
constru9ao. Disserta9ao de Mestrado. Programa de P6s-Gradua9ao em Psicologia da 
Educa9ao. Pontificia Universidade de Sao Paulo, 1997, 205 p. 

2. BUENO, J. G. S. Educa~ao Especial Brasileira: integra~ao/segrega~ao do aluno 
diferente. Sao Paulo: EDUC, 1993. 

3. DECHICHI, C. Transformando o ambiente da sala de aula em urn contexto promotor do 
Desenvolvimento do aluno com deficiencia mental. Tese de doutoramento, Programa de 
Psicologia da Educa9ao, PUCSP, 2001. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

FONSECA, V. Educa~ao Especial. Porto Alegre: Artes Medicas, 1991. 
JANNUZZI, G. A luta pela Educa~ao do Deficiente Mental no Brasil. Campinas: Ed. 

Associados, 1992. 
MANTOAN, M. T. E. Ser ou estar, eis a questao: explicando o deficit intelectual. Rio de 

Janeiro: WV A. 1997a. 
______ (org.) A integra~ao de Pessoas com Deficiencia: contribui~oes para uma 

reflexao sobre o tema. Sao Paulo: Memmon Editora SENAC, 1997 b. 
PESSOTI, I. Deficiencia Mental: da supersti~ao a ciencia. Sao Paulo, T.A. Queiroz; 

EDUSP, 1984 

. Joaquim Carlos 
Coordenador Curso de Gradua~o em l"sicologia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUAc;Ao EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: TEORIAS E TECNICAS PSICOTEAAPICAS II 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: go CHTOTAL CHTOTAL 
TEO RICA: PRATICA: 

OBRIGATORIA: (X) l OPTATIVA: ( ) 
30 horas 30 horas 

r-----------------------------~ 

Teorias e Tecnicas Psicoterapicas I 

I c0-REQUISITOS: Livre PRE-REQUISITOS: 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

I. Gerais: 

CHTOTAL: 

60 horas 

-Dar elementos te6ricos ao aluno para que o mesmo possa realizar uma avalia9ao cognitiva 

comportamental, a partir do modelo de funcionamento da personalidade e da psicopatologia, a fim de 

que ele possa realizar diagn6stico psicopatol6gico a partir dos referenciais desta abordagem 
psicol6gica, bern como para conduzir o tratamento cognitivo-comportamental. 

~ 2. Especificos: 
- Compreender e descrever o modelo cognitivo de personalidade e psicopatologia; 
- Compreender as etapas do processo terapeutico em psicologia cognitiva clinica; 

- Compreender as principais tecnicas de tratamento e suas aplica9oes aos transtomos do Eixo I e II 
doDSM; 

- Compreender o termino do processo terapeutico e a preven9ao de recaida em terapia 
comportamental-cognitiva. 

Nos:oes gerais sobre diagn6stico e tratamento na abordagem comportamental-cognitiva. 



Descri~ao do Programa: 
Modelo de Personalidade e Psicopatologia na abordagem Cognitivo- Comportamental 
Metodos de Avaliar;:ao Cognitivo- Comportamental: 

• Entrevista comportamental 
• Auto-monitorar;:ao 
• Auto-relato (questiomirios, escalas de avaliar;:ao global) 

• Entrevistas e monitorar;:ao com outras pessoas chaves. 
• Observar;:ao direta do comportamento em ambientes clinicos (role-play; testes comportamentais) 

• Parametros objetivos comportamentais. 

• Medidas Fisiol6gicas 

Conceituar;:ao Cognitiva. 
• 0 modelo Cognitivo (Crenr;:as centrais; intermediarias; pensamentos automaticos; rear;:ao emocional; 

rear;:ao comportamental; rear;:ao fisiol6gica. 

• As crenr;:as (atitudes, regras e suposir;:oes) 

Nor;:oes Gerais sobre teoria da personalidade na abordagem Comportamental Cognitiva. 

A estrutura da primeira sessao na abordagem comportamental-cognitiva: 

• Estabelecer confianr;:a e o rapport 

• Socializar o paciente na terapia. 

• Educar o paciente: sobre o transtomo, sobre o modelo cognitivo: o processo da terapia. 

• Regularizar as dificuldades do paciente e instaurar a confianr;:a. 

• Extrair e ( corrigir quando necessaria) as expectativas do paciente sobre a terapia. 

• Coletar informar;:oes adicionais sobre as dificuldades do paciente. 

• Utilizar essas informar;:oes para desenvolver uma lista de metas. 

Estrutura e Forma das demais sessoes: 

• Breve atualizar;:ao do problema e atualizar;:ao do humor e uso de psicotr6picos. 

• Ponte com a sessao anterior. 

• Esclarecer o roteiro da sessao. 

~ • Revisar a tarefa de casa. 

• Discussao de t6picos do roteiro, estabelecimento de tarefa de casa. 

• Resumo final e feedback. 

Problemas na Estruturar;:ao da Sessao Terapeutica 

• Problemas na atualizar;:ao do problema e atualizar;:ao do humor e uso de psicotr6picos. 

• Problemas em realizar a ponte com a sessao anterior. 

• Problemas em esclarecer o roteiro da sessao. 
• Problemas em revisar a tarefa de casa. 

• Problemas no estabelecimento de tarefa de casa. 

Identificar;:ao de Pensamentos Automaticos: 

• Caracteristicas dos Pensamentos Automaticos 

• Explicando Pensamentos Automaticos para o Paciente. 
• Tecnicas ara obter os Pensamentos Automaticos. 



• Tecnicas para identificar Pensamentos automaticos complementares. 
• Tecnicas para diferenciar entre pensamentos automaticos e interpreta~oes. 
• Validade e utilidade de Pensamentos automaticos. 
• Tecnicas para: especificar pensamentos automaticos implicitos nos discursos; para mudar 

pensamentos automaticos telegraficos. 
Identifica~ao de emo~oes: 

• Tecnicas para distinguir Pensamentos automaticos de emo~oes; para ensinar a nomear as emo~oes; 
para classificar o grau da emo~ao. 

• U so da emo~ao para a orienta~ao da terapia. 
Avalia~ao de Pensamentos Automaticos: 

• Conceitua~ao da ineficacias dos pensamentos automaticos 
• Tecnicas para decidir sobre focalizar urn pensamento automatico ou outro 
• Questionamento do paciente para avalia~ao do pensamento automatico ( tecnica racional) 
• Identifica~ao das distor~oes cognitivas 
• Tecnicas para avaliar erros na avalia~ao de pensamentos automaticos. 

• Registro de Pensamentos automaticos. 
Identificaryao e Modifica~ao de Cren~as Intermediarias. 

• Diagrama de Conceitua~ao Cognitiva 

• Tecnicas para a identifica~ao das Cren~as Intermediarias 
• Tecnicas para a modifica~ao de cren~as: Questionamento socratico; experimentos comportamentais; 

continuum cognitivo; role-play emocional. 
Identifica~ao e Modifica~ao de Cren~as Centrais. 

• Categoriza~ao de Cren~as Centrais. 
• Relat6rios de Cren~as centrais. 
• Tecnicas para modifica~ao de cren~as centrais: Desenvolvimento de metaforas; Teste hist6rico da 

Cren~as Central; reestrutura~ao de mem6rias antigas. 
Tecnicas Cognitivas Complementares. 

• Tecnicas para resolu~ao de problemas 
• Tecnicas para Tomada de decisao 

• Experimentos comportamentais. 
• Monitora~ao de Atividade e Agendamento 

• Aferimento do Humor 
• Distraryao e Refocaliza~ao. 
• Cartao de Enfrentamento 

• Exposi~ao Graduada 
• Role-play 

• Compara~oes Funcionais do Self e diarios de Auto-declara~ao Positiva. 
Construryao de imagem 

• Tecnicas para construir e responder a imagens espontaneas. 

• Constru~ao da Imagem como uma ferramenta terapeutica. 
Termino de processo terapeutico e Preven~ao de recaida na abordagem comportamental Cognitiva. 

I. KNAPP, P. Terapia Cognitivo-Comportamental na pnHica psiquiatrica. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 
2. MCMULLIN, R. E. Manual de Tecnicas em Terapia Cognitiva. Porto Alegre. Artes Medicas, 2005. 
3. RANGE, B. Psicoterapias cognitivo-comportamentais: urn dialogo com a psiquiatria. Porto Alegre: 

ARTMED, 2004. 



I. BECK, A. T. Cognitive therapy of substance abuse. New York: Guilford Press, 1993. 
2. BECK, A.; FREEMAN, A. Terapia cognitiva dos transtornos de personalidade. Porto Alegre: Artes 

Medicas, 1993. 
3. DOBSON, K. S. Manual de terapias cognitivo-comportamentais. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 
4. FREEMAN, A. M. Estrategias cognitivo-comportamentais de interven~ao em situa~oes de crise. Porto 

Alegre: ARTMED, 2004. 
5. KNAPP, P. Terapia Cognitivo-Comportamental no Transtorno de Deficit de Aten~ao I Hiperatividade. 

Porto Alegre: ARTMED, 2002. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: GESTAO DE PESSOAS II 

CURSO: Forma~;ao de Psic6logo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 8° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PRATICA: 
OBRIGA TO RIA: (X) OPTATIVA: ( ) 45 horas 

15 horas 

PRE-REQUISITOS: 

Gestao de Pessoas I 

I c0-REQUISITOS' Livce 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Identificar necessidades de treinamento, planejar eventos instrucionais, atuar como instrutor quando 
necessario e realizar avalia<;oes do processo de treinamento. 

Treinamento e desenvolvimento de pessoal: conceito, importancia, tipos e processo: levantamento de 

necessidades, planejamento de processo, metodos e avalia<;ao de treinamento. 

1. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal 

1.1. - Conceitos e diferencia<;ao 

1.2. -A importancia da psicologia da Aprendizagem 

1.3. - Estado atual da area 



2. 0 que treinar: levantamento de necessidades de treinamento (LNT) 

2.2. Defini9ao de objetivos do treinamento. 

2.3. Elabora9ao do projeto de treinamento: 

3. Considera9ao do contexto de treinamento adequado as condi<;oes da organiza9ao e dos ambientes 

pre e p6s-treinamento: 

3.1. Defini<;ao dos objetivos especificos; 

3.2. Especifica9ao do conteudo do treinamento (CHAs para urn desempenho competente); 

3.3. Especifica<;ao das caracteristicas dos treinandos; 

3.4. Defini9ao de pre-requisitos para participar do programa de treinamento; 

3.5. Especifica9ao dos metodos e condi<;oes de aprendizagem. 

4. Avalia<;ao do Treinamento 

4.1. 

4.2. 

Razoes da avaliac;:ao de treinamento 

Niveis de avaliac;:ao do treinamento: sistema de Kirkpatrick, sistema MAIS e sistema 

IMPACT. 

I. ABBAD, G.;GAMA, A. L. G.; BORGES-ANDRADE, J. E. Treinamento: analise do relacionamento da 

avaliayao nos nfveis de reayao, aprendizagem e impacto no trabalho. Revista de Administra~ao 

Contemporanea, 2000, 4(3): 25-45. 

2. BASTOS, A. V. B.; BORGES-ANDRADE, J. E. ZANELLI, J. C. Psicologia, Organiza~oes e trabalho na 

Brasil. Porto Alegre: ArtMED, 2004. 

3. BORGES-ANDRADE, J.E. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal: Em Busca do Conhecimento e 

Tecnologia Relevantes para as Organiza~oes Brasileiras. Em A. Tamayo, J.E. Borges-Andrade e W. 

Codo (Org), Trabalho, Organizayao e Cultura. Sao Paulo, 1997, pp.l29-149. 

I 
I 

I. ABBAD, G. Urn modelo integrado de avalia~ao do impacto do treinamento no trabalho- IMPACT. Tese 

de Doutorado, Universidade de Brasilia, Brasilia, 1999. 
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ESAST/TELEBRAS/ UnB. Revista de Administra~ilo de Empresas, 1999, 39 (1): 25-30. 

3. BORGES-ANDRADE, J. E. Avalia~ao Somativa Instrucionais: lntegra~ao de tres propostas. Tecnologia 

Educacional, 1982,46: 29-39. 

4. BORGES-ANDRADE, J. E. Por uma competencia politica e tecnica no treinamento. Psicologia Ciencia e 

Profissao, 1986, 6(2): 9-27. 

5. GOLDSTEIN, I. L. Training in work organizations. In: M.D. Dunnette & L.M. Hough (Eds), Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology. Palo Alto, Cal.: Consulting Psychologist, 1991, Pp.: 507-619. 

6. HAMBLIN, A.C. Avalia~ao e Controle de Treinamento. Sao Paulo, SP: McGraw-Hill do Brasil, 1978. 
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UNIVERSIDADE }fEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 

FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA INSTITUCIONAL E COMUNIT ARIA II 

ClJRSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UN IDA DE RESPONSA VEL: IPUFU 
--------

PERiooo: 9° CII TOTAL Cll TOTAL: 
TEO RICA: 

CH TOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 30 horas PRATICA: 
60 horas 

30 horas 

-

PRE-REQU I SITOS: 

I'SIC:OLOGIA INSTITUC:IONAL E COMUNITARIA l 

CO-REQUISITOS: Livre 

··~ ----------------------------' 

1-
~---------------------------~ 

OBJETIVOS 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

1. Discutir a psicodim1mica e os conflitos no ambiente institucional; 

2. Enfatizar as tendencias e as bases hegemonicas do institucionalismo; 

L_:ofundar-se nos conceitos de cooperativa, cooperativismo e autogestao. 

' ----~--1 EMENTA 

Psicologia Institucional e Comunitaria II tem o intuito de levar o aluno ao confronto com as 

teorizayoes e estudos acerca da psicologia institucional em seus diversos aspectos, como tambem, 

tecer uma reflexao sabre os contextos praticos de aplicavao da psicologia institucional e comunitaria. 

,------I.__ ____ D_E_s_c_R_I<;::_,A_O_D_O_P_R_O_G_RA_-_M_A ____ ---/1---------, 
1. Conceitos de Higiene Mental e Psico-Higiene 
2. Conceito de Psicologia Institucional 
3. Objetivos explfcitos e implicitos de qualquer instituivao ou comunidade 

' 4 Instituiyao enquanto sistema externo de defesas de ansiedades psic6ticas 
s: Processos defensivos e inconscientes de qualquer instituivao 
6. Conceito de Institucionalismo e seus objetivos maiores: Auto-Analise e Auto-Gestao 
7. Tendencias mais conhecidas do Institucionalismo (S6ciopsicanalise, Analise Institucional e 



' 

Esquizoam'llise) 
8. Bases te6ricas hegemonicas do Institucionalismo (Materialismo Hist6rico e Psicanalise) 
9. Conceitos de Atravessamento e Transversalidade, Funcionamento e Funyao, Instituinte e 

Instituido 
10. Psicologia Social e o contexto das instituiyoes de saude: pn'tticas, construyao de saberes e 

sentidos. 
11. Cooperativa e autogestao: conceito, dinamica e possibilidades 
12. Tecnologia Social 

~---------L ___________ B_I_B_L_I_o_c_RA __ I_?I_A_B_A_·s_I_c_A __________ ~I------------, 
I. BLEGER, J. Psico-Higiene e Psicologia Institucional: Porto Alegre, Ed. A11es Medicas, 

2003. 
2. RODRIGUES, A., ASSMAR, E. M. L. & JABLONSKI, B. Psicologia social. Petr6polis, RJ: 

Vozes, 2000. 
3. SA WAIA, B. (org.) As artimanhas da exclusao: amilise psicossocial e etica da 

desigualdade social no Brasil. Petr6polis: Vozes, 2002. 

·--------\._ _______ B_I_B_L_Io_c_RA ___ F_IA_· _c_o_M_P_L_E_M __ E_N_'r_A_R _______ I---- ------
I. BION, W. R. Experiencias com Grupos. Rio de Janeiro/Sao Paulo: Imago/Eclusp, 1975 

2. LEWIN, K. Problemas de dinamica de grupo. Sao Paulo: Cultrix, 1989. 

3. SOUSA, E.L.A. (org.) Psicanalise e coloniza~tao: leituras do sintoma social no Brasil. 

Porto Alegre: Artes e Oficios, 1999. 

4. SPINK, M . .J. Psicologia Social e Saude: praticas, saberes e sentidos. Petr6polis: Vozes, 

2003. 

5. VASCONCELOS, E.M. 0 que e psicologia Comunitaria? Sao Paulo:Brasiliense, 1987. 

APROVA<";AO 

,.__ 

CarimUn~ "radiaurso 
'P'ro · r. aqwm Carlos Rossini 
Coorde r Curso de Graduacao em Psicologia 

Portaria R 1.207 de 11/11/ 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO- II 

CURSO: Forma~;ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERiODO: 9° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

PMTICA: 
OBRIGA TO RIA: (X) OPTATIVA: ( ) --- 15 horas 

PRE-REQUISITOS: 

TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO- I 

I c6-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Desenvolver urn projeto de pesquisa. 

Elabora<;ao de urn projeto de pesquisa a ser apresentado em forma de monografia. 

Vinculada ao terna de pesquisa escolhido pelo estudante. 

CHTOTAL: 

15 horas 



' 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

RICHARDSON, R. J.; PERES, 1. A. deS.; CORREIA, L. M.; PERES, M. I. M.; WANDERLEY J. 
C. V. Pesquisa Social: metodos e tecnicas. 3.ed. Sao Paulo: Atlas, I 999. 334 p. 

SEVERINO, A. 1. Diretrizes para a leitura, analise e interpreta<;ao de textos. In: 
Metodologia do trabalho cientifico. 21 ed., Sao Paulo: Cortez, 2000. Cap. III, p. 47-61. 

SILVA, A. M.; PINHEIRO, M. S. F.; FRAN<;":A, M. N. Guia para normaliza«;ao de Trabalhos 
tccnico-cientificos. 5. ed. revisada e atualizada. UberHindia: EDUFU, 2004, v.l, 145 p 

______ L-._ ___ B_I_B_L_Io_G_RA_F_IA_c_o_M_P_L_E_M_E_N_T_A_R ___ _____JI-·--- ----, 

COZBY, Paul C. Metodos de pesquisa em ciencias do comportamento. Tradu<;ao de Paula Inez 
Cunha Gomide, Emma Otta; revisao tecnica Jose de Oliveira Siqueira. Sao Paulo: Atlas, 2003, 
456 p. 

1 KIDDER. L. H. Mctodos de pesquisa nas rela«;oes sociais. Sao Paulo: EPU, I 987. Vol. I, 117 p. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientifica. 6 ed. Sao Paulo: 
Atlas, 2005, 3 I 5 p. 

SANTOS. A. R. Tipos de pesquisa. In: . Metodologia Cientifica: a constru«;ao do 
i conhecimento. Rio de Janeiro: DP & A Editora. 1999, Cap.2, p. 21-31. 
I 

II SIGELMANN, Elida. Tipos de pesquisa: aspectos metodol6gicos especificos. Arquivos brasileiros 
de Psicologia, 36(3), 141-155,jullset 1984. 

I~ ________ _! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA<;AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: A V ALIA<;AO PSICOLOGICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

CURSO: Forma~;i'io de Psicologo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

~·~~ .. ,)}:·:;:~1~·~ 

PERIODO: 9° CHTOTAL CHTOTAL: 
CHTOTAL TEO RICA: 

OBRIGATORIA: (X ) OPTATIVA: ( ) 30 horas PRATICA: 60 horas 
30 horas 

I c6-REQUISITOS: Livre PRE-REQUISITOS: 

Psicologia e os Processos Educacionais Especiais 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

Conhecer a trajet6ria da utiliza<;ao dos modelos de avalia<;ao psicol6gica pelo psic6logo escolar, 

assim como propostas atuais de investiga<;ao em contexto institucional e clinico. 

Conhecer, de modo critico, a utiliza<;ao dos modelos tradicionais e altemativos para a avalia<;ao 
psicol6gica de pessoas com queixas no processo de escolariza<;ao, assim como propostas de 
investiga<;ao das institui<;oes educacionais. 

1. A importancia do estudo da avalia<;ao psicol6gica na forma<;ao do psic6logo escolar. 
2. Contribui<;oes da psicopedagogia no debate sobre avalia<;ao psicol6gica e intercorrencias no 

processo de escolariza<;ao. 
3. Modelos tradicionais de avalia<;ao psicol6gica e a psicologia escolar: uma visao critica. 
4. Propostas de investiga<;ao de institui<;oes educacionais: contribui<;oes da psicologia 

organizacional, escolar e clinica. 
5. Propostas atuais de avalia<;ao psicol6gica qualitativa de queixas escolares: o professor, a 

familiae o aluno. 



1. PAIN, S. Diagn6stico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Trad. Ana Maria 
Netto Machado. Porto Alegre, Artes Medicas, 1985. 

2. PATTO, M.H.S. Introdu~ao a Psicologia Escolar. Sao Paulo: T.A. Queir6s, 1987. 

3. SAWAYA, S.M. "Novas perspectivas sobre o sucesso e o fracasso escolar". In: OLIVEIRA, 
M.K.; SOUZA, D.T.R. (Org.) (2002). Psicologia, Educa~ao e as tematicas da vida 
contemporanea. Sao Paulo: Modema. 

C( 1. CUNHA, J.A. Psicodiagn6stico. V ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

2. RIBEIRO, M.J.; SILVA, S.M.C.; RIBEIRO, E.E.T. "Avalia9ao qualitativa de crian9as com 
queixas escolares: contribui9oes da psicologia educacional". Intera~oes - Estudos e 
pesquisa em Psicologia, v. 3, n.5, p. 75-92, jan/jun/1998. 

3. SOUZA, M.P.R. "Formayao de psic6logos para o atendimento a problemas de aprendizagem: 
desafios e perspectivas". Estilos da Clinica, V.V, n.9. p.l34-154, 2° sem. 2000. 

4. WEISS, M.L.L. Psicopedagogia Clinica: uma visao diagn6stica dos problemas de 
aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP & A, 2001. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: GESTAO DE PESSOAS III 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 9° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGATORIA: (X) OPTATIVA: ( ) 45 horas PRATICA: 
15 horas 

PRE-REQUISITOS: 

GEST A.o DE PES SO AS II 

I c0-REQUISITOS: Uvce 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

Analisar as funvoes e elaborar, executar e avaliar o processo de avaliavao de desempenho, 
contextualizando-o em urn sistema de gestao de desempenho. Objetiva tambem: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Introduzir o conceito de avaliavao de desempenho 
Analisar e discutir os principais pressupostos e finalidades de urn programa de A valiavao de 
Desempenho. 
Identificar os principais fatores que contribuem para a eficacia e a nao eficacia de urn programa 
deAD. 
Analisar os principais mode los de A valiavao de Desempenho tradicionais e atuais sob o ponto de 
Vista de sua validade e precisao. 
Discutir questoes eticas envolvidas na elaboravao, execuvao e avaliavao da AD. 

Avaliavao de desempenho: conceito, principais pressupostos, finalidades, fatores para eficacia e nao
Eficacia do Programa de AD, modelos tradicionais e atuais, assim como a etica no processo de 
elaboravao, execuvao e avaliavao da AD. 



1. A valiayao de Desempenho 
Conceito de AD 
AD como parte do processo da Gestao de Desempenho: potencialidades e Limites 

2. Avaliayao de Desempenho: principais pressupostos e finalidades dos Programas de Avaliayao 
de desempenho. 

3. Fatores para a eficacia e a nao eficacia dos programas de AD. 
4. Principais modelos de AD 
Modelos Tradicionais 
Pressupostos e caracteriza~ao 
Principais tecnicas, contingencias e vieses. 
Instrumentos - constru~ao, validade e precisao. 
Questoes eticas envolvidas nos diferentes modelos tradicionais. 

Modelos atuais 
Pressupostos e caracteriza~ao 
Principais tecnicas, contingencias e vieses. 
Instrumentos- constrw;ao, validade e precisao. 
Questoes eticas envolvidas nos diferentes mode!os atuais. 

5. 0 Processo de AD 
Implanta<;:ao da AD na atualidade: do planejamento a execuyao 
Contextualiza~ao 

Etapas do desenvolvimento do Sistema de A valia~ao do Desempenho 

Analise e apresentayao dos dados coletados. 

6. Considera<;:oes importantes sobre metodos, tecnicas, modelos de AD e legalidade. 

7. Relayao entre avalia<;:ao dos resultados da A valia<;:ao de Desempenho e Processo de Gestao 
de Desempenho. 

8. 0 relat6rio sobre o processo de avalia<;:ao de desempenho 
Elementos do relat6rio tecnico e do relat6rio destinado aos solicitantes da organiza~ao. 
Principais anexos: Manual do Programa de A valia~ao de Desempenho, Manual dos 

Gestores do Desempenho, Manual dos Colaboradores, Folder relativo a divulga~ao do 
Programa, modelos de formularios de entrevistas, etc. 

Pertinencia dos anexos em relat6rios tecnicos e dos destinados aos solicitantes da AD 
na organiza~ao 

1. OLIVEIRA-CASTRO, Gardenia Abbad. Sistemas de avalia~ao de desempenho em psicologia: questoes 
conceituais e metodol6gicas. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 10 (3), 355-374. 1994. 

2. OLIVEIRA-CASTRO, Gardenia Abbad. Implanta~ao de urn sistema de avalia~ao de desempenho: metodos e 
estrategias. Revista de Administra~ao da USP, 31 (3), 38-52, 1966. 

3. OLIVEIRA-CASTRO, Gardenia Abbad; LIMA, Geny Barbara do Carmo e VEIGA, Maria Raimunda Mendes 
da. Im lanta~ao de urn sistema de ava!ia~ao de desempenho: metodos e estrate ias. Revista de 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

CURSO DE GRADUA(:AO EM PSICOLOGIA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA E POLITICAS PUBLICAS EM SAUDE MENTAL 

CURSO: Forma~ao de Psic61ogo 

UNIDADE RESPONSA VEL: IPUFU 

PERIODO: 10° CHTOTAL 
TEO RICA: CHTOTAL 

OBRIGA TO RIA: (X) OPTATIVA: ( ) 60 horas PIUTICA: 
---

I PRE-REQUISITOS: Livre I CO-REQUISITOS: Livre 

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de: 

CHTOTAL: 

60 horas 

1. Compreender a Clinica Arnpliada a partir de suas rela96es corn saberes e praticas da psicologia 

clinica, social e cornunitaria e suas interfaces corn as politicas publicas de saude. 

2. Refletir sobre a rela9ao terapeutica e sua dirnensao politica; 

~ 3. Conhecer dispositivos de arnplia9ao da clinica rumo a constru9ao de uma rede de a96es 

intersetoriais de prorno9ao, preven9ao, tratamento e reabilita9ao psicossocial. 

Principios de uma clinica arnpliada no SUS. A clinica antimanicornial. Dispositivos de interven9ao 
na clinica ampliada em saude mental. 

1. Politicas Publicas de Saude 



1.2. 0 processo saude-doenc;a-cuidado 
1.3. Estrategia Saude da Familia 
1.4. Educac;ao Permanente em Saude 

2. 0 SUS e a Saude Mental 
2.1. A clinica ampliada 
2.2. As politicas de humanizac;ao 
2.3. Rede de Atenc;ao Psicossocial 

3. 0 processo de construc;ao da Atenc;ao Psicossocial 
3 .1. Do Alienismo a Psiquiatria Democrfttica 
3.2. Politicas de Atenc;ao Psicossocial no Brasil 

3 .2.1. CAPS -Centro de Atenc;ao Psicossocial: dificuldades e perspectivas 
3.2.2. Oficinas Terapeuticas: arte e clinica 
3.2.3. Acompanhamento Terapeutico 
3.2.4. Politicas de Reduc;ao de Danos 
3.2.5. Saude Mental e PSF- Programa Saude da Familia 

"' 3.2.6. Por uma clinica eri atetica 
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