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PLANO DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: PGP3231000- Psicologia do Desenvolvimento da Criança e da Família   
Semestre: 2020.1                Horas/aula semanais: 4               Horário: 5ª Feira 14:00 – 18:00 
Carga horária total (h): 60   CH: teórica: 60h   prática: 0h 
Docentes: Marina Menezes                                                      email: menezesmarina@yahoo.com.br 
                 Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré                  email: carmenloom@gmail.com 
                 Mauro Luís Vieira                                                   email: maurolvieira@gmail.com 
                 Maria Aparecida Crepaldi                                       email:maria.crepaldi@gmail.com               
Professora Colaboradora: Scheila Krenkel (Pós-Doc PPGP)  email: scheilakrenkel@gmail.com 
Tipo: Eletiva 
 
II. EMENTA 
Conceito de desenvolvimento humano. Conceito de família.  A noção de ciclo vital.  A família e seus 
ciclos. A família como contexto de desenvolvimento. Relação entre cuidados parentais e desenvolvimento 
infantil. Temáticas atuais relacionadas à pesquisa com famílias: casamento, divórcio, mitos, doença 
crônica, violência intrafamiliar e resiliência A ética na pesquisa com crianças e famílias. 
 
III. TEMAS DE ESTUDO (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO) 
UNIDADE 1: Conceito de desenvolvimento 
1.1 Psicologia do desenvolvimento: trajetória histórica 
1.2 Pressupostos teóricos e metodológicos 
1.3 Ciência do desenvolvimento: campo interdisciplinar 
UNIDADE 2: Desenvolvimento da criança da família 
2.1 Conceito de família e de ciclo vital 
2.2 Desenvolvimento familiar: etapas do ciclo vital 
2.3 Eventos normativos e não normativos do ciclo vital familiar 
2.4 Dinâmica do desenvolvimento infantil (produto e processo) e sua relação com o contexto social e 
cultural 
UNIDADE 3:  Transições no desenvolvimento da família  
3.1 A transição para a parentalidade 
3.2 A entrada da criança na escola 
3.3 Adolescência e família  
UNIDADE 4:   Temáticas atuais relacionadas à pesquisa com crianças e famílias                
4.1 Parentalidade e coparentalidade 
4.2 Envolvimento materno, paterno e outros cuidadores (por exemplo avós) 
4.3 A relação de pares na infância; 
4.4 A importância do brincar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem 
4.5 Violência conjugal/familiar  
4.6 Doenças crônicas e Morte na família; Hospitalização 
4.7 Redes sociais significativas e de suporte institucional 
4.8 Família, desenvolvimento e outros temas (por exemplo: divórcio, adoção e luto). 
 
IV. OBJETIVOS  
Geral:  
Identificar as características do desenvolvimento da criança e da família, na perspectiva da teoria 
sistêmica. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
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Específicos: 
1. Discutir o conceito de desenvolvimento humano em perspectiva interdisciplinar;   
2. Conceituar o que é família e ciclo vital;  
3. Caracterizar as etapas do ciclo vital;  
4. Caracterizar as transições no desenvolvimento da família;  
5. Caracterizar a relação entre contextos sociais e culturais e o desenvolvimento infantil; 
6. Caracterizar as relações familiares, extra-familiares e o desenvolvimento da criança; 
7. Identificar e avaliar temáticas atuais relacionadas à pesquisa com famílias, bem como os aspectos éticos 
nela envolvidos. 
 
V. CRONOGRAMA  
As atividades síncronas ocorrerão sempre às quintas-feiras, das 14:00 às 15:30 - Sala Virtual no Moodle 
 

Semana  Agenda 
prevista Conteúdo Referência Método/recurso 

1 05/03 

Apresentação do Plano 
de Ensino e Discussão 
dos acordos pedagógicos. 
 
Apresentação das 
pesquisas realizadas pelo 
NEPeDI e LABSFAC 
 
Reflexões teóricas e 
epistemológicas sobre 
desenvolvimento humano 
e família 

 Plano de Ensino 
Dissertações e Teses 
orientadas pelos professores 

Discussão em grupo 
 

2 12/03 

Família, 
desenvolvimento humano 
e contextos sociais e 
culturais 

1-Seidl-de-Moura, M.L. 
Carvalho, R. V. C., & 
Vieira, M. L. (2018). 
Parentalidade e trajetórias de 
desenvolvimento: uma 
análise intracultural no 
Brasil.  
2-Oliva, A.D., Vieira, M. L., 
Mendes, D.M.L.F., & 
Martins, G. D. F. (2017). 
Aspectos biológicos e 
culturais sobre 
desenvolvimento infantil e 
cuidados parentais.  
3- Gomes, L. B., Bossardi, 
C. N., Bolze, S. D. A., 
Bigras, M., Paquette, D., 
Crepaldi, M. A., & Vieira, 
M. L. (2018). Pesquisas 
transculturais em psicologia 
do desenvolvimento: 
reflexões teórico-
metodológicas. 

Leitura e discussão dos 
textos 
 
 

Início do Ensino Remoto Emergencial (10 semanas) 
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03/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Retomada: 
  
Apresentação do plano 
de ensino e acordos 
pedagógicos  
 
Discussão da Avaliação: 
Definição temáticas do 
Webinário (duplas) 
 
Os impactos da 
Pandemia da COVID 19 
no desenvolvimento 
infantil e na família 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano de Ensino 
 
Textos complementares 
sugeridos: 
a) Linhares, Maria Beatriz 
Martins, & Enumo, Sônia 
Regina Fiorim. (2020). 
Reflexões baseadas na 
Psicologia sobre efeitos da 
pandemia COVID-19 no 
desenvolvimento infantil.  
 
b) Cameron, E.E., Joyce, 
K.M., Delaquis, C.P., 
Reynolds, K., Protudjer, 
J.L.P, & Roos, L.E. (2020). 
Maternal psychological 
distress & mental health 
service use during the 
COVID-19 pandemic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Leitura das referências 
indicadas 
 
- Síncrona: 
Webconferência – BBB 
Moodle - apresentação e 
discussão do Plano de 
Ensino e avaliação da 
disciplina: Webinário 
(tempo previsto: 1:30hs) 
 
- Assíncrona: Atividade 
de consolidação- Formular 
2 questões no Fórum do 
Moodle, de forma 
individual, a partir dos 
Textos 4 e 5  
(registro de frequência) 
(tempo previsto: 2:30hs) 
 
Disponibilização do 
conteúdo gravado da 
atividade síncrona no 
Moodle 
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10/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família, 
desenvolvimento infantil, 
dinâmica familiar e ciclo 
vital familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- Carter, B., & 
McGoldrick, M. (1995). As 
mudanças do ciclo de vida 
familiar: uma estrutura para 
a terapia familiar. 
 
5- Rosa, N.F., & 
Nascimento, C.R.R. (2018). 
O CREAS PAEFI na 
perspectiva de mulheres 
vítimasde violência e 
profissionais: uma análise a 
partir da teoria bioecológica 
do desenvolvimento 
Humano. 
 
 
 
 
 
 

-  Leitura das referências 
indicadas 
 
- Síncrona: 
Webconferência – BBB 
Moodle – apresentação de 
conteúdo e discussão, 
esclarecimento de dúvidas 
decorrentes da atividade 
assíncrona. 
(tempo previsto: 1:30hs) 
 
- Assíncrona: Atividade 
de consolidação 
(elaboração de perguntas 
referentes aos Textos 6, 7 e 
8 no Fórum do Moodle, 
individual).   
(registro de frequência)  
(tempo previsto: 2:30hs) 
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Disponibilização do 
conteúdo gravado da  
atividade síncrona no 
Moodle 
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17/09 

 
 

Temáticas atuais 
relacionadas à pesquisa 
com crianças e famílias 
 
Preparação do Webinário 
 

 
Referências escolhidas para 
o Webinário (6 Temas) 
 
 
 
 
 
 

-  Leitura das referências 
indicadas 
 
- Assíncrona: preparação 
do vídeo do Webinário 
com o tema escolhido. 
Cada tema do Webinário 
deverá ter 1 texto base -
postar no Moodle até 
01/10) 
(registro de frequência)  
(tempo previsto: 4:00hs) 
 

 
6 
 
 
 

 

 
  24/09 

 
 
 

 

Temáticas atuais 
relacionadas à pesquisa 
com crianças e famílias 
 
Preparação do Webinário 
 
 
 

Referências escolhidas para 
o Webinário (6 Temas) 
 
 
 
 
 
 
 

-  Leitura das referências 
indicadas 
 
- Assíncrona: preparação 
do vídeo do Webinário 
com o tema escolhido. 
Cada tema do Webinário 
deverá ter 1 texto base -
postar no Moodle até 
01/10) 
(registro de frequência)  
(tempo previsto: 4:00hs) 
 

 
7 
 

01/10 

O contexto familiar e o 
desenvolvimento infantil 
atípico 
 

 
 
6- Oliveira, E.A. (1998). 
Modelos de risco na 
psicologia do 
desenvolvimento.  
 
7- Irvin, N.A, Kennel, J.H., 
& Klaus, M.H. (1993). 
Atendimento aos pais de um 
bebê com mal formação 
congênita. 
 
8- Portes, J. R. M., & Vieira, 
M. L. (2020). 
Coparentalidade no contexto 
familiar de crianças com 
transtorno do espectro 
autista.  
 
 
 

 
- Leitura das referências 
indicadas 
 
- Síncrona: 
Webconferência – BBB 
Moodle – apresentação de 
conteúdo e discussão, 
esclarecimento de dúvidas 
decorrentes da atividade 
assíncrona. 
(tempo previsto: 1:30hs) 
 
- Assíncrona: Atividade 
de consolidação – finalizar 
e postar os vídeos no 
Moodle 
(registro de frequência) 
(tempo previsto: 2:30hs) 
 
Disponibilização do 
conteúdo gravado da 
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atividade síncrona no 
Moodle 
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08/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temáticas atuais 
relacionadas à pesquisa 
com crianças e famílias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Webinário Temas 1, 2 e 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Assíncrona: Atividade 
de consolidação – Leitura 
dos textos dos Temas do 
Webinário 1, 2 e 3. 
Assistir aos vídeos dos 
Temas 1, 2, 3.  
Elaborar individualmente 
questões referentes aos 
Temas 1, 2 e 3 e postar no 
Forum do Moodle 
(registro de frequência) 
(tempo previsto: 4:00hs) 
 
Disponibilização dos 
vídeos no Moodle 
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15/10 

Temáticas atuais 
relacionadas à pesquisa 
com crianças e famílias 
 
 
 
 

Webinário Temas 1, 2 e 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Síncrona: 
Webconferência – BBB 
Moodle – discussão, 
esclarecimento de dúvidas 
dos temas decorrentes da 
atividade assíncrona 
(vídeos e textos) 
(tempo previsto: 1:30hs) 
 
- Assíncrona: Atividade 
de consolidação – finalizar 
e postar os vídeos no 
Moodle 
(registro de frequência) 
(tempo previsto: 2:30hs) 
 
Disponibilização do 
conteúdo gravado da 
atividade síncrona no 
Moodle 
 

10 22/10 

 
 
Temáticas atuais 
relacionadas à pesquisa 
com crianças e famílias 
 
 
 

 
 
Webinário Temas 4, 5 e 6 
 
 
 
 
 

- Assíncrona: Atividade 
de consolidação – Leitura 
dos textos dos Temas do 
Webinário 4, 5 e 6. 
Assistir aos vídeos dos 
Temas 4, 5, 6.  
Elaborar individualmente 
questões referentes aos 
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  Temas 4, 5 e 6 e postar no 
Forum do Moodle 
(registro de frequência) 
(tempo previsto: 4:00hs) 
 
Disponibilização dos 
vídeos no Moodle 

11 29/10 

 
 
Temáticas atuais 
relacionadas à pesquisa 
com crianças e famílias 
 
 
 
 
 
 

Webinário Temas 4, 5 e 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Síncrona: 
Webconferência – BBB 
Moodle – discussão, 
esclarecimento de dúvidas 
dos temas decorrentes da 
atividade assíncrona 
(vídeos e textos) 
(tempo previsto: 1:30hs) 
 
- Assíncrona: Atividade 
de consolidação – 
Elaboração do roteiro do 
artigo científico a partir do 
tema apresentado no 
Webinário e enviar pelo 
link Tarefa no Moodle. 
(registro de frequência) 
(tempo previsto: 2:30hs) 
 
Disponibilização do 
conteúdo gravado da 
atividade síncrona no 
Moodle 
 

12 05/11 

Temáticas atuais 
relacionadas à pesquisa 
com crianças e famílias 
 
 
 

Encerramento da Disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Síncrona: 
Webconferência – BBB 
Moodle – discussão, 
esclarecimento de dúvidas 
dos temas decorrentes da 
atividade assíncrona 
(roteiro do artigo). 
Avaliação da disciplina 
(tempo previsto: 1:30hs) 
 
- Assíncrona: elaboração 
do artigo científico e 
postar no link Tarefa no 
Moodle até 03/12/20 
(registro de frequência) 
(tempo previsto: 14:30hs) 
 
Disponibilização do 
conteúdo gravado da 
atividade síncrona no 
Moodle 
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CH total:  60 hs 
Aulas Presenciais: 8 hs 
Síncrona: 9 hs  
Assíncronas: 43 hs 
(GRAVADAS) 

 
VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 
- Leitura dos textos base (obrigatórios)  
- Exposições orais/Discussão/Debates/sessão de esclarecimento de dúvidas (por meio de recursos digitais 
síncronos e assíncronos pelos docentes e colegas discentes) 
- Estudos dirigidos (a partir de textos, conteúdos apresentados e/ou vídeos disponíveis online) 
- Produção de vídeos (atividade elaborada pelos discentes para o Webinário) 
 
Ferramentas de ensino remoto: 
- Webconferências (para discussão de conteúdos e temas previamente acordados, sessões de dúvidas, 
discussão, debates, orientações e esclarecimentos da Atividade Avaliativa) (SÍNCRONO, com gravação 
e disponibilização; via BBB – Sala Virtual Moodle);  
- Vídeos gravados (produzidos pelo próprio professor, pelos estudantes como parte de uma atividade 
avaliativa) ASSÍNCRONO 
- Forum e Tarefa (Moodle) ASSÍNCRONO 
Deverá ser utilizada a ferramenta Moodle como plataforma oficial. 
 
 
VII. AVALIAÇÃO 
 
a) Preparação de vídeo para Webinário (40% da nota final). Neste item os seguintes aspectos serão 
avaliados: a) Apresentação do plano da aula, b) pesquisa bibliográfica sobre o tema, c) Utilização de 
recursos didáticos/digitais para apresentação de Webinário, d) Aspectos da forma de apresentação: tais 
como, boa utilização do tempo, voz, linguagem e comunicação digital (será disponibilizado um guia de 
avaliação do Webinário para feedback); 
c) O aluno deverá realizar busca em bases de dados nacionais e internacionais, artigos atuais sobre a 
temática da qual é responsável. No vídeo, além do aspecto conceitual dos textos escolhidos enfatizar-se-
á questão do método e instrumentos utilizados, além de resultados e discussão. 
d) Elaboração e entrega de artigo (de 15 a 25 laudas) baseado em literatura consultada para o Webinário 
(60% da nota final). Os artigos podem de ser de revisão bibliográfica (análise sistemática, integrativa ou 
bibliométrica) ou de caráter empírico. Em caso de ensaio teórico, o mesmo deverá apresentar a proposta 
a partir do objetivo e do tipo de ensaio (análise crítica, análise comparativa, etc). Em todos os modelos, 
os artigos deverão apresentar os seguintes itens: 
  Título 
  Resumo – 250 palavras 
  3 Palavras chaves -  
  Introdução  
  Método 
  Resultados e/ou Análise dos resultados 
  Considerações finais 
  Referências 
Os artigos deverão ser escritos dentro das normas de referência bibliográfica da APA 7a Edição. Após 
avaliação, os artigos poderão ser aperfeiçoados e submetidos à publicação ao final da disciplina, caso o 
aluno deseje. Em caso de publicação o professor deverá ser referido como co-autor, juntamente com o 
professor orientador. Data entrega do artigo: os artigos deverão ser entregues até dia 03/12/2020 no link 
Tarefa do Moodle. 
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VIII. REGISTRO DE FREQUÊNCIA_________________________________________________ 
  
Critério para contabilização de frequência: aferida por contato com o conteúdo, via resposta aos itens 
(Forum, Tarefa e elaboração processual do Webinário) a cada conteúdo/semana, conforme detalhado no 
cronograma. 
 
 
IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
1-Seidl-de-Moura, M.L. Carvalho, R. V. C., & Vieira, M. L. (2018). Parentalidade e trajetórias de 

desenvolvimento: uma análise intracultural no Brasil. In: Luciana Fontes Pessôa; Deise Maria Leal 
Fernandes Mendes; Maria Lucia Seidl-de-Moura. (Org.). Parentalidade: diferentes perspectivas, 
evidências e experiências.1ed. (p. 17-39). Curitiba: Appris. (texto digital disponível no Moodle). 

2-Oliva, A.D., Vieira, M. L., Mendes, D.M.L.F., & Martins, G. D. F. (2017). Aspectos biológicos e 
culturais sobre desenvolvimento infantil e cuidados parentais. In: Mauro Luís Vieira; Angela Donato 
Oliva. (Org.). Evolução, Cultura e Comportamento Humano. 1a. ed. (163-223). Florianópolis: 
Edições do Bosque. (texto digital disponível no Moodle). 

3-Gomes, L. B., Bossardi, C. N., Bolze, S. D. A., Bigras, M., Paquette, D., Crepaldi, M. A., & Vieira, M. 
L. (2018). Pesquisas transculturais em psicologia do desenvolvimento: reflexões teórico-
metodológicas. Arquivos Brasileiros de Psicologia (Rio de Janeiro), 70, p. 260-275. (texto digital 
disponível no Moodle). 

4- Carter, B., & McGoldrick, M. (1995). As mudanças do ciclo de vida familiar: uma estrutura para a 
terapia familiar. In B. Carter, & M. McGoldrick. As mudanças no ciclo de vida familiar. Porto 
Alegre: Artes Médicas. (texto digital disponível no Moodle). 

5- Rosa, N.F., & Nascimento, C.R.R. (2018). O CREAS PAEFI na perspectiva de mulheres vítimasde 
violência e profissionais: uma análise a partir da teoria bioecológica do desenvolvimento Humano. 
Psicologia em Revista, 24, 3, p. 661-685.  (texto digital disponível no Moodle). 

6- Oliveira, E.A. (1998). Modelos de risco na psicologia do desenvolvimento. Psicologia: Teoria e 
Pesquisa, 14, 1, 19-26. (texto digital disponível no Moodle). 

7- Irvin, N.A, Kennel, J.H., & Klaus, M.H. (1993). Atendimento aos pais de um bebê com mal formação 
congênita. In M. Klaus, & J. Kennel. Pais/Bebê: formação e apego. (pp. 245-275). Porto Alegre: 
Artes Médicas. (texto digital disponível no Moodle). 

8- Portes, J. R. M., & Vieira, M. L. (2020). Coparentalidade no contexto familiar de crianças com 
transtorno do espectro autista. Psicologia em Estudo, 25, e44897. Epub 
https://doi.org/10.4025/psicolestud.v25i0.44897. (texto digital disponível no Moodle). 

 
Sugestões de Referências (textos físicos): 
Barros, L. Psicologia Pediátrica: Perspectiva desenvolvimentista. 2ª Ed. Lisboa: Climepsi Editores. 
Carter, B. & McGoldrick, M. (1995). As mudanças no ciclo de vida familiar – uma estrutura para a terapia 

familiar. (Trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese) 2ª Ed. Porto Alegre: Artes Médicas (publicado 
originalmente em 1989).  

Cerveny, C. M. O. & Berthoud, C. M. E. (2002). Visitando a família ao longo do ciclo vital. São Paulo: 
Casa do Psicólogo.  

Crepaldi, M. A., Linhares, M. B. M., & Perosa, G. B. (2006). Temas em Psicologia Pediátrica. São Paulo: 
Casa do Psicólogo. 

Dessen, M. A. & Costa Júnior, A. L. (2005). A ciência do desenvolvimento humano: Tendências atuais e 
perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed. 

Pessôa, L. F., Mendes, D. M. L. F, & Seidl-de-Moura, M. L. (2018). Parentalidade: Diferentes 
perspectivas, evidências e experiências. Curitiba: Appris.  
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Vasconcellos, M. J. E. (2002). Pensamento sistêmico: O novo paradigma da ciência. Campinas: Papirus. 
Wagner, A. et al. (2011). Desafios psicossociais da família contemporânea: Pesquisas e reflexões. Porto 

Alegre:Artmed. 
Walsh, F. (Ed.). (2016). Processos normativos da família: Diversidade e complexidade. 4ª Ed. Porto 

Alegre, Artmed. 
 
Sugestões de Referências (disponível online): 
Gomes, L. B., Bolze, S. D. A., Bueno, R. K., & Crepaldi, M. A. (2014). As origens do pensamento 

sistêmico: das partes para o todo. Pensando Famílias, 18(2), 3-16.  
 
XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
a) Linhares, Maria Beatriz Martins, & Enumo, Sônia Regina Fiorim. (2020). Reflexões baseadas na 

Psicologia sobre efeitos da pandemia COVID-19 no desenvolvimento infantil. Estudos de Psicologia 
(Campinas), 37, e200089. https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200089.(texto digital 
disponível no Moodle). 
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