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EMENTA 

A matriz filosófica franco-germânica. Perspectivas metodológicas que embasam o estudo dessa matriz. Abordagens sócio-históricas: 

pressupostos fundamentais, psicologia e cultura. Indivíduo e instituições. Implicações para a atuação do psicólogo junto a grupos, instituições 

e comunidades. 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GERAL 
Proporcionar conhecimento acerca das principais correntes teóricas e métodos utilizadas na psicologia social sociológica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Analisar e descrever as contribuições dos teóricos alemães e franceses para a psicologia social, considerando a psicologia 

dos povos de Wundt, psicologia das massas de Le Bon, as representações coletivas de Durkheim e as representações sociais de 

Moscovici. 

2- Definir representações sociais. Especificar os processos de construção das representações sociais: objetivação e ancoragem. 

Identificar o núcleo das representações sociais. 

3- Explicitar os fundamentos das abordagens culturais e sócio-históricas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

2 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente Curricular 

e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC)SIAC. O único campo a ser preenchido nesse tópico do formulário 

é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas. 



1.  Unidade 1 

a)  Contribuições franco-germânicas para o pensamento psicossocial 

● Psicologia dos Povos de Wundt 

● Psicologia das Massas de Le Bon 

● Representações Coletivas de Durkheim 

 

2.   Unidade 2 

b) Abordagens culturais e sócio-históricas  

● Pressupostos fundamentais 

● O papel da cultura na constituição do fenômeno psicológico 

● Psicologia Cultural e Transcultural 

● Relativismo versus universalismo 

● Cultura dada e cultura criada 

● Individualismo e Coletivismo 

 

3.  Unidade 3 

c) Teoria das Representações Sociais 

● Conhecimento cotidiano e conhecimento científico 

● A abordagem das Representações Sociais – a proposta de Moscovici 

● Ancoragem e objetivação 

● As dimensões da Representação 

● Teoria do Núcleo Central 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Aulas teóricas 

Discussões orientadas pelo professor, a partir de leituras prévias de textos, com o auxílio de roteiros de leitura e recursos 

audiovisuais. Realização de exercícios individuais e ou em pequenos grupos: análise de textos e redação de pequenas resenhas 

(fórum- moodle). 

 

Adotando todos os protocolos de segurança sanitária adotadas pela UFBA, nossas aulas (teórica e prática) serão presenciais, 

podendo haver atividades remotas sempre que necessário.  

 

Aulas práticas: 

 

As aulas práticas serão realizadas de forma presencial em sala de aula ou no laboratório de psicologia social e em alguns 

momentos utilizando as tecnologias da informação.  

Prática 1- Crença e confiança nas instituições 

Prática 2- Comunicação persuasiva 

Prática 3- Formação de impressão 

Prática 4- Limites grupais. 

 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Exercícios realizados em pequenos grupos e individualmente a partir de proposições feitas pelo professor e resenhas críticas de textos básicos. 

Participação nas atividades práticas da disciplina, Todas as atividades serão postadas na plataforma moodle.  

 

Para fins de soma da nota (avaliação) somente serão consideradas as reflexões teóricas postadas nos fóruns até o dia referente a aula.   

 

A avaliação da disciplina será composta pela média simples das reflexões postadas nos fóruns, seminários entrega das atividades práticas no 

prazo, e prova- se houver 
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Aprovado em reunião de Departamento (ou equivalente)3:__________________ em  ___/___/___          __________________________ 

                                                                                                                         Assinatura do Chefe do Departamento/ Coordenador Acadêmico 
 

 

 

 

3 O plano de ensino-aprendizagem é um documento que tramita internamente na Unidade acadêmica (especificamente no 

departamento ou coordenação acadêmica), não sendo necessário encaminhá-lo à Prograd nem à Supac, após aprovação pela 

instância responsável. 
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