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EMENTA 

Esse curso – disciplina projeto – tem como objetivo aprofundar o estudo  da Teoria das 
Representações Socias (TRS), proporcionar ao aluno a participação em uma rede 
internacional de pesquisa  e no InterUniversidade. O aluno aprofundará os  fundamentos 
teóricos-metodológicos da TRS para e terá a oportunidade de participar das discussões com 
professores a serem convidados de outras Universidades nacionais e internacionais para 
aprofundar aspectos da TRS  e  tópicos de sua pesquisa de dissertação ou tese.  Entre os 
tópicos específicos a serem considerados destaca-se: TRS e inclusão; TRS e contexto; TRS 
e Covid-19; TRS e valores ; TRS e praticas educativas;  TRS e formação de educadores; TRS 
e estudos de política;  TRS e tecnologias;  TRS e subjetividade; , TRS e estudos de direitos 
humanos;  TRS e estudos sobre a paz; TRS e avaliação educacional; TRS e estudos sobre 
futuro; TRS em movimento;TRS e núcleo figurativo. Tais tópicos se referem aos temas de 
estudos dos alunos-orientandos.O curso contará também com a participação de  
pesquisadores convidados,  pos doutorandos e participantes associados ao NEARS – Núcleo 
de Estudos Internacionais de Aperfeiçoamento em Representações Sociais (Grupo de 
pesquisa credenciado pela  PUC-SP no CNPq).  
 
OBJETIVOS  
 
 Levar os alunos a aprofundarem os estudos da Teoria das Represetações Sociais 

(TRS). 
 Analisar os  projetos de pesquisa dos alunos em andamento que tenham como 

referência a TRS. 
 Estabeler claramente as relações dos fundamentos da  

TRS e o estudo de psicologia social em contexto.  
 Promover a participação dos alunos em reuniões, encontros, seminários  

internacionais sobre a temática das representações sociais.  
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 Promover a participação dos alunos nas atividades das redes nacionais e 

internacionais que estão em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa NEARS: 
Núcleo de Pesquisa Internacioanal em Represetnações Sociais/PUCSP , que tem a 
Prof Clarilza Prado de Sousa como líder. São elas: Rede LatinoAmerica en 
movimiento: miradas psicosociales;  Rede Internacional de Psicologia em Contexto: 
TRS, e Interuniversidades, que objetiva o intercâmbio acadêmico entre pós-
graduandos de universidades brasileiras e internacionais  

A avaliação do aluno constará de uma produção acadêmica, a ser apresentada em uma revista 
ou evento e de atividade contínua de elaboração de Pareceres pelos estudantes sobre todos os 
projetos de pesquisa apresentados. Para tanto, a atividade de avaliação do curso terá caráter 
formativo centrada em três pilares, organizadas em um Portfólio.  
 

1. Produção acadêmica, sendo que cada aluno deverá  ter pelo menos uma produção 
acadêmica a ser apresentada em uma revista ou evento. 

2. Desenvolvimento da habilidade crítica sobre qualidade  de projetos de pesquisa. 
Quinzenalmente cada alunos deverá produzir individualmente Parecer (mediante 
modelo oferecido) dos projetos de pesquisa apresentados pelos outros pós-
graduandos participantes da disciplina. No final do semestre cada aluno fará uma 
síntese dos pareceres recebidos sobre seu Projeto, complementando com 
observações, se julgar necessário, e encaminhará ao professor como atividade 
avalativa. 

3. Será avaliada a participação e contribuição dos estudantes nas atividades de 
discussão de textos selecionados para estudo e na apresentação dos projetos de 
pesquisas em temáticas específicas. 

Os alunos elaborarão seu Portfólio contendo no mínimo : resumo dos textos estudados 
(máximo de 20 linhas, parecer crítico colaborativo para o colega, produção acadêmica 
realizada, outros elementos ( a critério de cada aluno).  
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Será apresentado bibliografia complementar  em cada aula , dependendo do tema em 
estudo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


