
  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ ��� ������������� , � ��� ��� :  09: 00: 00   ) �	� :  12: 00: 00 
�� & 
��� �  �  CBM Clínica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 $� � ����������������� � � �� � � �  � ��� � ��� � ��� � � "!� � � � � � ��#�! � � �  �� ��� � �$� � ���&% !���#�� � � � �
 
Vera Regina Lignelli Oteroxx, Heloisa Helena Ferreira Da Rosaxx 
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O que determ ina o curso de um processo terapŒut ico? Quais variÆveis 
devem ser consideradas? O que fundamenta a escolha de usar ou nªo um 
procedimento ou tØcnica em um atendimento clínico? Como ident ificar e escolher 
o "momento" correto para realizar uma determ inada intervençªo? Na atuaçªo 
clínica o psicoterapeuta usa o conhecimento teórico -  que dÆ o embasamento à 
sua prÆt ica -  como o fio condutor para a escuta, compreensªo e intervençıes 
relacionadas às questıes t razidas por seu paciente. A conduçªo de um 
atendimento requer que se considerem as variÆveis ligadas ao comportamento do 
cliente, do terapeuta e da relaçªo estabelecida ent re ambos, que Ø especial e 
œnica, alØm das variÆveis inerentes às queixas e dificuldades.A atuaçªo clínica 
coloca o terapeuta diante da concomitância de todas estas variÆveis que 
requerem constantes confrontos ent re teoria e prÆt ica. O presente curso pretende 
analisar as questıes acima referidas, por meio de estudos de casos, focalizando 
as tomadas de decisªo do terapeuta durante o atendimento dos mesmos. 
Objet iva tambØm evidenciar a existŒncia de diferentes possibilidades de 
intervençªo na conduçªo de um mesmo caso clínico. 
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Crist iano Nabuco De Abreu 
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O Trabalho com as Emo��es em Psicoterapia baseia-se na tese de que as 
emo��es s�o est ruturas fundamentais para a aquisi��o do equil�br io e da 
regula��o do bem-estar psicológico humano. Recentes descobertas sugerem que 
a rela��o do indiv�duo com suas emo��es resulta em um processo que as 
dist ingue ent re prim�rias, secund�rias e inst rumentais e que estar desatento a 
estas varia��es pode cont r ibuir para a cria��o de uma psicoterapia pouco eficaz e 
duradoura. Portanto, al�m da correta regula��o dos pensamentos cf. estabelecido 
pela terapia cognit iva t radicional, as prem issas emocionais e seu t rabalho de 
interven��o torna-se um dos elementos cent rais para que o equil�br io psicológico 
seja restabelecido -  tese apoiada pelos mais recentes modelos cognit ivos. Para 
tal, o curso ter� como objet ivo apresentar aos part icipantes os modelos de 
interven��o das emo��es, bem como demonst rar alguns exerc�cios terap�ut icos 
mais comumente usados na pr�t ica cl�nica cognit ivista. 
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Roberto Banaco (PUC SP)  
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Os modelos experimentais de problemas de comportamento perm item o 
conhecimento de vari�veis isoladas em laborat�rio que podem explicar a 
instala��o e manuten��o de rela��es problem�t icas no dia-a-dia de seres 
humanos. É uma �rea de pesquisa bastante desenvolvida que tem proporcionado 
descobertas importantes nos campos da farmacologia, medicina psiqui�t r ica e 
psicoterapia. O experimento enquanto um an�logo de manifesta��es 
comportamentais, no entanto, apresenta alguns aspectos que devem ser 
discut idos. Os mais importantes s�o:  1)  A defini��o da pr�pria psicopatologia;  2)  
O alcance de um modelo experimental e o qu�o ele pode lan�ar luz sobre uma 
determ inada psicopatologia;  3)  Crit�r ios para a formula��o de um modelo 
experimental.;  4)  Aspectos �t icos, te�ricos e metodol�gicos que perm item o uso 
de animais para o estudo de modelos experimentais. Ser�o apresentados ainda, 
alguns modelos de ansiedade, depress�o, esquizofrenia, medos e fobias, excessos 
comportamentais, disfun��es alimentares e processos comportamentais sociais. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ ��� ������������� , � ��� ��� :  09: 00: 00   ) �	� :  12: 00: 00 
�� & 
��� �  �  CBM Cl�nica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 $ � ��� ! � � *����1� ��� � !� � � ��).4�32� � �5��� � � ��� ��� �  � ��� ��6 � � � � � �
 � "7 ��� � )8���  �
 
Suzane Schm idlin Löhr. 
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Yara Kuperstein I ngberm an (CETECC) , Roseli Hauer (CETECC)  
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A necessidade de sistemat iza��o de conteœdos e a busca pela propaga��o 
dos conhecimentos adquir idos a part ir  de pesquisas cient �ficas promovem a 
organiza��o de grandes temas da ci�ncia sob a forma de teorias. Uma revis�o 
hist�rica de teorias sob determ inados temas perm ite observar que cada teoria 
t raz sua cont r ibui��o e abre novas perspect ivas de estudos, muitas vezes se 
complementando. No entanto, para que uma teoria seja considerada cient �fica � 
necess�rio respeito aos crit�r ios estabelecidos pelos princ�pios da ci�ncia. Sendo a 
Psicologia do Desenvolvimento um dos grandes temas pesquisados e delineados 
sob a forma de teorias na Psicologia, cabe esm iu�ar estudos que vem sendo feitos 
visando alcan�ar a compreens�o do desenvolvimento humano e a quest�o da 
concep��o cient �fica da forma��o destas teorias.O Behaviorismo n�o tem uma 
teoria do desenvolvimento mas pode explicar a aquisi��o de determ inados 
comportamentos pelo organismo. Entende que o desenvolvimento ocorre de 
momento a momento:  a part ir  das intera��es de um organismo, sua matura��o 
biol�gica e o ambiente, as aprendizagens v�o sendo adquir idas. De acordo com 
esta perspect iva, diferentes aquisi��es podem ser estudadas a part ir  da 
observa��o e da an�lise das cont ing�ncias estabelecidas para a aprendizagem 
destas respostas. Neste curso vamos discut ir  estudos sobre a aquisi��o de 
comportamentos considerados adaptados e/ ou desadaptados e como seu estudo 
pode servir de apoio � an�lise do terapeuta em sua cl�nica. Para os 
comportamentos desadaptados apresentaremos estudos sobre ansiedade e 
depress�o na infância e sobre os adaptados a quest�o da aquisi��o de 
comportamentos pr�-sociais, e, quando n�o ocorre a sua aquisi��o,como 
preven��o na aquisi��o de comportamentos ant isociais. Com rela��o � ansiedade, 
esta � considerada um estado emocional comum ent re as crian�as, estudos 
most ram que em comunidades n�o cl�nicas a presen�a de t ranstornos de 
ansiedade � est imada em 10%  desta popula��o (Costello e Angold,1995) . Em 
muitas crian�as a ansiedade ocorre como uma parte normal de seu 
desenvolvimento, contudo em algumas, as respostas caracter�st icas da ansiedade 
tornam-se freqüentes a maior parte do tempo, interferindo com a rot ina di�ria da 
crian�a. A ansiedade implica em algum modo de impot�ncia do organismo ou 
pessoa em uma dada conjuntura, a instaura��o de uma condi��o aversiva ou 
penosa e algum grau de incerteza ou dœvida (Pessot i 1971) . No condicionamento 
da ansiedade segundo Vasey e Dadds(2001)  o in�cio ou a intensifica��o do 
fenômeno ocorre at rav�s de experi�ncias onde ocorra a puni��o ap�s o 
comportamento ser em it ido. Em muitos casos as situa��es podem se tornar 
est �mulos discrim inat ivos sinalizando cont ing�ncias onde envolva a opera��o de 
puni��o e como resultado a crian�a passa a evitar tais situa��es. Wood, McLeod, 
Sigman, Hwang e Chu (2003)  categorizaram, at rav�s de um levantamento de 
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pesquisas realizadas nessa �rea, t r�s pr�t icas educat ivas que podem ter rela��o 
com o desenvolvimento da Ansiedade em crian�as :  aceita��o, cont role e 
modelagem de comportamentos ansiosos. A an�lise das pr�t icas parentais no 
desenvolvimento de t ranstornos ansiosos em crian�as estende a teoria sobre o 
desenvolvimento da ansiedade infant il at rav�s da ident ifica��o de 
comportamentos parentais espec�ficos que podem influenciar em seu 
desenvolvimento e manuten��o.Quanto ao caso da depress�o, o estudo descrito 
tem como base da invest iga��o o modelo proposto por Ferster e como pode ser 
observado nas intera��es pais- filhos na depress�o, e que inclui:  baixo 
refor�amento posit ivo de comportamentos do filho;  falta de refor�amento 
diferencial para respostas de aproxima��o relat ivas a comportamentos 
socialmente adequados e conseqüente refor�amento de respostas emocionais 
intensas da crian�a;  e a exig�ncia sobre a crian�a de altas taxas de desempenho 
para obten��o de refor�amento. Para os comportamentos considerados adaptados 
vamos abordar a quest�o dos comportamentos sociais. Durante o processo de 
desenvolvimento humano, o meio social fornece variadas oportunidades de 
aprendizagem. É at rav�s da intera��o com out ras pessoas que s�o aprendidos 
comportamento, habilidades, valores, regras que s�o valorizados na cultura em 
que aquele indiv�duo se insere. Ao nascer, a cr ian�a apresenta condi��es 
biol�gicas e gen�t icas que no contato com o ambiente social se desenvolve sua 
hist�ria individual. O Contato do organismo com as for�as ambientais d�o origem 
a mudan�as comportamentais que chamamos aprendizagem. O contato social 
tem valor de sobreviv�ncia para nossa esp�cie, o beb� humano como um ser 
indefeso depende inteiramente do mundo adulto para aliment�- lo, aquec�- lo e 
socializ�- lo. Para isso, a fam�lia desempenha um papel decisivo por ser a primeira 
instância de socializa��o na qual a cr ian�a se insere. Trata-se de um processo 
interat ivo, onde a crian�a aprende os padr�es de intera��o mais freqüentemente 
ut ilizados pelos pais, realiza aprendizagens at rav�s da observa��o de seu 
comportamento. Passa a se comportar de formas diferentes em seu ambiente, o 
que const itui um dos fatores cent rais para que ocorra o processo da socializa��o 
da crian�a. Estas intera��es tornam-se base para out ras intera��es que a crian�a 
passa a desenvolver posteriormente com out ras crian�as e adultos passar�o a 
compor seu universo de rela��es. No processo de socializa��o a crian�a pode vir a 
desenvolver padr�es de intera��o pr� ou ant i- sociais dependendo das 
cont ing�ncias que se estabelecem.Pesquisa realizada com o desenvolvimento de 
comportamentos pr�-sociais em adolescentes como preven��o ao 
desenvolvimento de comportamentos ant i- sociais ser� apresentado. 
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Marilda Lipp (PUC Cam pinas)  
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Este curso enfocar� o t ratamento cognit ivo comportamental do st ress 
crônico no adulto. O ser humano cronicamente est ressado requer um t ratamento 
especializado a fim  de n�o cont inuar repet idamente sujeito �s crises de st ress que 
muitas vezes t ranscendem aos desafios apresentados no momento. O st ress � 
definido como uma rea��o psicofisiol�gica muito complexa que tem em sua 
g�nese a necessidade do organismo lidar com algo que amea�a seu equil�br io 
interno. I sto pode ocorrer quando a pessoa se confronta com uma situa��o a 
irr ite, amedronte, excite ou confunda. O mesmo evento pode desencadear ou n�o 
uma rea��o de st ress em pessoas diferentes dependendo da hist�ria de vida de 
cada um. As cogni��es usadas pelo indiv�duo para interpretar eventos ambientais, 
s�o fundamentais no processo do st ress. Mas alem delas, prop�e-se a exist�ncia 
de um out ro poss�vel est ressor de grande impacto, os tema de vida. Muitas 
pessoas parecem apresentar sempre as mesmas fontes de st ress, como se elas 
fossem mais freq	entes em suas vidas do que nas das out ras pessoas. É como se 
elas procurassem reviver os temas que s�o caracter�st icos de suas vidas. O st ress 
crônico pode ser hipotet izado como sendo determ inado pelo estabelecimento de 
temas de vida. A proposta da exist�ncia de temas de vida se refere a um padr�o 
de comportamento, de uma necessidade de recriar no presente as mesmas 
situa��es geradoras de st ress encont radas no passado, de reviver os seus temas 
de vida. Os temas de vida de cada pessoa podem interagir com as fontes 
externas de st ress para determ inarem o n�vel de tens�o a ser experimentado. O 
t ratamento, dent ro do enfoque comportamental cognit ivo, visa ident ificar as 
cont ing�ncias determ inantes da g�nese dos temas de vida e oferecer subs�dios 
para que o st ress crônico seja t ratado com a modifica��o cognit iva dos temas de 
vida. O presente curso far� a exposi��o dos conceitos que deram origem a teoria 
e apresentar� um plano de t ratamento para o st ress crônico dent ro do referencial 
da teoria " temas de vida". O curso � te�rico-pr�t ico. 
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Jo�o Vicente De Souza Mar�al 
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Na vis�o skinneriana conhecer � comportar-se discrim inadamente ante 
est �mulos. O organismo n�o armazena experi�ncias, � alterado por elas. 
Autoconhecimento, corresponderia a uma discrim ina��o de est �mulos gerados 
pelo pr�prio indiv�duo (autogerados)  que se autoconhece, isto �, 
autoconhecimento � autodiscrim ina��o. Discrim ina-se o pr�prio comportamento e 
tamb�m estados privados. Ter consci�ncia � reagir ao pr�prio comportamento de 
forma verbal, ou seja, ser capaz de descrev�- lo. Para Skinner o 
autoconhecimento tem origem social, sendo estabelecido a part ir  da rela��o do 
indiv�duo com a comunidade verbal a qual pertence. Fam�lia, am igos, colegas, 
c�njuges, s�o exemplos de comunidades verbais produtoras de 
autoconhecimento, pois estabelecem cont ing�ncias que levam � auto observa��o 
e conseq�entemente auto descri��o. A terapia � tamb�m um exemplo especial de 
comunidade verbal que gera auto conhecimento, sendo que poucos ambientes 
s�o t�o efet ivos neste sent ido. Para Skinner, o autoconhecimento deixa as 
pessoas numa posi��o privilegiada para atuar sobre si e sobre o mundo. O 
autoconhecimento tamb�m pode atuar m inim izando processos de culpa (e 
m�rito) , desfazendo o conceito enganoso de out ro ser interior e interferindo na 
mot iva��o para mudan�as. Conhecer sobre si pode ser interpretado de v	rias 
formas ou etapas. I nicialmente uma pessoa pode saber que e como faz, pensa e 
sente (sobre suas respostas) . Tamb�m pode saber o que tem valor para si (o que 
� refor�ador/ punidor) . Num n�vel mais avan�ado pode saber quando, em quais 
circunstâncias ou ap�s quais eventos o comportamento ocorre ( rela��o A :  R) . 
Tamb�m poder	 saber quais os efeitos do seu fazer sobre o mundo, sobre os 
out ros, sobre si mesma ( rela��o R fi  C) , sendo que esta an	lise tem efeitos 
mot ivacionais. E, por fim , saber por que se comporta da forma como se 
comporta. Nesta 
lt ima instância, a An	lise Comportamental Cl�nica ut iliza um 
modelo selecionista de causalidade a part ir  do ambiente hist�rico e atual do 
indiv�duo. Num certo sent ido, a pessoa estaria menos alienada sobre si. Neste 
m ini-curso ser�o apresentadas sugest�es para a produ��o de auto conhecimento 
em todos estes n�veis, al�m de modelos de interven��o cl�nica a part ir  do auto 
conhecimento. Ser�o apresentadas tamb�m como as intera��es fam iliares podem 
favorecer para o desenvolvimento de certos padr�es comportamentais de 
indiv�duos adolescentes e adultos. Hist�rias regulares envolvendo rejei��o, amor 
condicional e incondicional, posturas invasivas dos pais, aus�ncia de lim ites, 
super prote��o, prote��o moderada, forte cont role aversivo, hipervaloriza��o, etc, 
estariam relacionadas a caracter�st icas comportamentais envolvendo auto-est ima, 
autonomia, depend�ncia, auto confian�a, persist�ncia, prestat ividade, 
inassert ividade, etc. 
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Roosevelt  Riston Starling 
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O objet ivo deste curso � possibilitar aos seus part icipantes: 1. Dist inguir as 
vantagens e desvantagens em considerar os TI D como umacategoria form ista em 
cont raposi��o a consider�- lo como um conjunto defen�menos 
comportamentais; 2. Definir esta popula��o-alvo cl�nica e suas 
principaispart icularidades comportamentais; 3. Definir o universo de abrang�ncia 
para uma interven��o nos moldes dot �tulo do curso; 4. Conhecer a est rutura��o 
de uma inst itui��o voltada para este t ipo deinterven��o; 5. Conhecer a 
organiza��o de um curr iculo funcional (Sundberg)  e algumaspart icularidades de 
sua implementa��o para esta popula��o; 6. Conhecer um conjunto organizado de 
t�cnicas intervent ivas (Windholtz)e algumas part icularidades da sua aplica��o; 7. 
Conhecer um modelo de interven��o em andamento com alguns dadosemp�ricos 
sobre sua condu��o; 8. Conhecer algumas das dificuldades enfrentadas nesta 
interven��o emandamento, alguns dos equ�vocos experimentados pelos 
terapeutas e algunsproblemas especiais; 9. Definir manejos de emerg�ncia nos 
seus aspectos t�cnicos e �t icos. 
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Francisco Lotufo Neto, Daysi Hernandes 
 5 � �
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O curso dest ina-se ao n�o especialista. Apresentar� as informa��es b�sicas 
que um psicoterapeuta necessita para atender um paciente com problemas de 
abuso e depend�ncia de �lcool ou drogas.Conte�do: Conceito de Abuso e 
Depend�nciaDiagn�st ico e formula��o do casoEst�gios de Mudan�aEntrevista 
Mot ivacionalPreven��o de reca�dasManejo da compuls�oTreino de Habilidades 
SociaisManejo das cont ing�nciasTerapia Cognit ivaTrabalho 
comunit�rioPsicofarmacologia 
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Eliane Falcone (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ)  
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 ��� ����

A influ�ncia da rela��o terap�ut ica na mudan�a do paciente tem sido 
sustentada por uma variedade de estudos. Ent retanto, somente em literatura 
relat ivamente recente � que os terapeutas de orienta��o cognit ivo-
comportamental t�m se manifestado a favor de uma �nfase na rela��o 
terap�ut ica, especialmente no t ratamento de pacientes dif�ceis ( isto �, aqueles 
que manifestam t ranstorno de personalidade) . Tais pacientes mal interpretam as 
inten��es do terapeuta, s�o host is ou excessivamente obedientes e resistem 
fortemente a qualquer tentat iva terap�ut ica que promova mudan�a. Diante da 
resist�ncia desses pacientes, o terapeuta deve abrir m�o, temporariamente, do 
foco na mudan�a, sendo emp�t ico com a resist�ncia e buscando entendimento da 
mesma at rav�s da explora��o das experi�ncias infant is que cont r ibu�ram para o 
desenvolvimento dos esquemas desadaptat ivos do paciente. Al�m disso, o 
terapeuta deve estar atento para as formas em que os esquemas interacionais do 
paciente se manifestam durante a sess�o e, at rav�s de confronta��o emp�t ica, 
apontar o que est� acontecendo, ajudando o paciente a tomar conhecimento de 
seu est ilo interpessoal. Somente at rav�s desses procedimentos � que o terapeuta 
evitar� perpetuar os esquemas disfuncionais de seu paciente, cont r ibuindo para o 
fortalecimento do v�nculo terap�ut ico e para a modifica��o de tais esquemas. 
Ent retanto, ainda existe uma predomin�ncia da terapia cognit ivo-comportamental 
em focalizar a mudan�a, at rav�s de recursos baseados no aqui e agora, que s�o 
eficazes no t ratamento de indiv�duos com t ranstornos do Eixo 1, mas que 
apresentam poucos resultados com pacientes dif�ceis. Em estudo recente 
realizado pela autora para avaliar como 58 terapeutas cognit ivo-comportamentais 
reagiam � resist�ncia de pacientes dif�ceis, verificou-se que 70,4%  desses 
terapeutas responderam com est rat�gias de solu��o de problemas e apenas 5,6%  
procuraram invest igar mais sobre o paciente, deixando temporariamente o foco 
na mudan�a. Tais resultados confirmam a necessidade de se pesquisar formas 
mais adequadas de lidar com a resist�ncia de pacientes com t ranstorno de 
personalidade, especialmente daqueles com t ranstorno borderline, que s�o 
considerados est ressantes para qualquer terapeuta. Pretende-se apresentar, 
nesse curso, uma abordagem cognit iva � resist�ncia de pacientes dif�ceis, at rav�s 
do entendimento dos esquemas interacionais destes, dos esquemas pessoais do 
terapeuta e dos procedimentos que podem ajudar a t rabalhar com e n�o cont ra a 
resist�ncia do paciente, no intuito de promover mudan�a efet iva. 
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C�nt ia Guilhardi, Claudia Rom ano, Leila Bagaiolo 
 5 � �
 ��� ����

As diret r izes pol�t ico-educacionais brasileiras t�m destacado a import�ncia 
do processo de inclus�o escolar de crian�as portadoras de necessidades especiais. 
Desta maneira a inclus�o de crian�as neuroat �picas nas escolas regulares tem 
merecido grande destaque como tema cent ral em simp�sios, congressos e 
peri�dicos das �reas de Psicologia, Pedagogia e Psicopedagogia.Destaca-se no 
presente t rabalho as cont r ibui��es da An�lise do Comportamento para uma 
efet iva inclus�o escolar social. Baseados na perspect iva da an�lise do 
comportamento, o projeto de inclus�o que ser� apresentado � composto por 
quat ro preocupa��es: -  Const ruir em terapia individualizada um repert�rio 
acad�mico, social e verbal capaz de fazer com que a crian�a part icipe e aprenda 
no ambiente escolar; -  Planejar mudan�as tanto no material, quanto no ambiente 
f�sico e em toda est imula��o apresentada na escola para que a crian�a a ser 
inclu�da consiga responder conforme o esperado; -  Treinar uma facilitadora 
tempor�ria que planeje a generaliza��o dos comportamentos aprendidos na 
terapia individualizada para o ambiente de sala de aula. Essa ajuda vai sendo 
ret irada gradualmente; -  Reunir periodicamente toda equipe de profissionais que 
t rabalham com a crian�a e ir  t ra�ando metas na terapia que acompanhem os 
desafios escolares;  
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Nilza Michelet to. 
 5 � �
 ��� ����

O objet ivo deste curso � ident ificar certas perspect ivas na hist�ria do 
pensamento filos�fico e psicol�gico, bem como no contexto social americano, que 
perm item compreender o behaviorismo radical de Skinner e suas conseq��ncias 
para a sua recep��o. Frente � t radi��o cultural americana -  ou seja, no confronto 
do pensamento liberal com o pensamento t radicionalista - , Skinner prop�e uma 
alternat iva distante daquelas duas posi��es majorit�r ias. O behaviorismo radical 
se op�e n�o apenas a fortes vertentes do pensamento filos�fico (os mentalismos, 
as concep��es internalistas do sujeito, a liberdade indeterm inada dos homens) , 
como prop�e alternat ivas que se cont rap�em a no��es com acentuada presen�a 
nas discuss�es psicol�gicas do momento de sua const itui��o. A compreens�o 
destes contextos nos quais a proposta de Skinner se origina talvez ajude a 
entender as resist�ncias encont radas para a difus�o de seu pensamento. 
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La�rcia Abreu Vasconcelos. 
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A crian�a do s�culo XXI  tem um repert�rio comportamental muito mais r ico 
em tenra idade do que a crian�a do in�cio do s�culo passado. Ent re as mudan�as 
ambientais fundamentais respons�veis por estes resultados est�o as altera��es:  
(1)  na organiza��o/ rot ina fam iliar, (2)  nas pr�t icas educat ivas e, (3)  na exposi��o 
da crian�a � diferentes tecnologias de comunica��o. A terapia Anal�t ico-
Comportamental I nfant il (TACI )  pode desenvolver habilidades em seus clientes -  
cr ian�a ou jovem e seus respons�veis -  muito al�m da queixa inicialmente 
apresentada ao terapeuta. No mundo contempor�neo tornou-se um valor de 
sobreviv	ncia para os pais o comportamento de valorizar as idiossincrasias de sua 
fam�lia, desde que estas n�o desrespeitem os direitos de uma crian�a ou de um 
jovem. O analista do comportamento enfat iza o valor da diversidade, da varia��o 
existente nas intera��es ent re pais e filhos. O respeito �s diferen�as individuais 
conduzir� os profissionais nas �reas de sa
de e educa��o a uma reflex�o cr�t ica 
voltada para a classifica��o por s�ndrome ou a rotula��o dos comportamentos 
apresentados por uma crian�a. Assim , o presente curso abordar�:  (1)  as 
principais fases da TACI , (2)  o conceito de desenvolvimento, a part ir  da 
abordagem anal�t ico-comportamental e, (3)  alguns aspectos importantes da 
rela��o da crian�a e do jovem com o universo m idi�t ico. 
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Marcelo Frota Benvenut i 
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A an�lise do comportamento tem proposto que duas rela��es b�sicas 
descrevem as intera��es ent re o organismo e o ambiente:  as rela��es operantes 
e as rela��es respondentes. Rela��es respondentes, contudo, t�m cada vez 
menos sidos invest igadas e discut idas dent ro dos paradigmas da an�lise do 
comportamento. O objet ivo mais geral deste curso � recuperar algumas 
cont r ibui��es dos estudos com rela��es respondentes para a descri��o do 
comportamento humano, enfat izando a necessidade da an�lise de intera��es 
operante- respondente. Como objet ivos espec�ficos, teremos:  a)  apresentar as 
principais propriedades das rela��es sujeito-ambiente descritas como 
respondentes, nas quais respostas s�o eliciadas pela apresenta��o de est �mulos;  
b)  caracterizar rela��es respondentes condicionais e incondicionais, discut ir  
condicionamento e ext in��o respondentes;  c)  ident ificar a extens�o da no��o de 
comportamento respondente para a pr�t ica do psic�logo;  d)  discut ir  as rela��es 
ent re condicionamento respondente e fen�menos ligados ao efeito de drogas, 
como desenvolvimento de toler	ncia, s�ndrome de abst in�ncia e "overdose";  e)  
discut ir  as rela��es ent re condicionamento respondente e o sistema imunol�gico e 
a explica��o de alguns epis�dios t radicionalmente descritos como 
"psicossom�t icos";  f)  discut ir  condicionamento respondente e emo��es.  

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ ��� ������������� , � ��� ��� :  09: 00: 00   ) �	� :  12: 00: 00 
�� & 
��� �  �  VRB Com portam ento Verbal 
 2� � ��� ! � � � ���1� ��� � � � � � � �&��( � � ����3���� 6 N � ��� � � ��� � ����� � ��� ! � � � ���1� ��� � � � � (���) �
 
Julio De Rose., Carm en Silvia Mot ta Bandini 
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O comportamento novo na abordagem Skinneriana do comportamento 
verbal.Julio de Rose e Carmen S. M. BandiniEspera-se que este curso habilite o 
part icipante a efetuar an�lise funcional de comportamento verbal com base na 
abordagem skinneriana, ident ificando as rela��es funcionais que mant�m os 
v�rios t ipos de operantes verbais. Espera-se que o part icipante possa aplicar essa 
an�lise � explica��o te�rica do surgimento de novos comportamentos. Embora o 
planejamento de interven��es para promover o comportamento verbal novo 
ext rapole os objet ivos desse curso, espera-se que o part icipante seja capaz de 
ident ificar os princ�pios que podem fundamentar tais interven��es. Para isso o 
curso t ratar� da defini��o de comportamento verbal como comportamento cujas 
consequ�ncias refor�adoras s�o mediadas pela a��o do ouvinte, e descrever� as 
cont ing�ncias que definem os diferentes t ipos de operantes verbais. Ser�o 
abordados os processos de varia��o e sele��o no estabelecimento de repert�rios 
comportamentais e part icularmente os processos que geram a varia��o no 
comportamento verbal, levando ao surgimento de comportamentos novos e, 
eventualmente, originais. 
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Ja�de Aparecida Gom es Regra (FUSP)  
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Formas de atendimento e I nterven��es na Terapia Comportamental 
I nfant ilPrograma1. Especificidades da Terapia Comportamental I nfant il2. 
Mudan�as ocorr idas nas formas de interven��o3. Ent revista inicial4. Avalia��o -  
inst rumentos ut ilizados5. O que dizer dos testes e r�tulos diagn�st icos6. O uso da 
An�lise Funcional do Comportamento e casos cl�nicos7. Casos cl�nicos de dif�cil 
manejo8. Dist�rbio de Aten��o e Hiperat ividade -  formas de atendimento9. TOC e 
o atendimento infant il10. Problemas de escolaridade e formas de interven��o 
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Sim one Neno. 
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Examinados � luz de seus condicionantes hist�ricos, a pesquisa de 
resultados em psicoterapia tem expressado diferentes conjuntos de preocupa��es 
ou interesses de grupos sociais determ inados, que a cada momento tornaram-se 
dominantes na regula��o da invest iga��o e do exerc�cio da psicoterapia. 
Contemporaneamente, estudos nessa linha t�m sido, em geral, uma resposta a 
um conjunto de fatores sociais, econ�micos e pol�t icos, relacionados em grande 
medida ao papel desempenhado pelos sistemas de sa�de vigentes. O curso 
examinar	 a produ��o de conhecimento nessa 	rea a part ir  de quat ro enfoques:  
a)  fatores comuns versus fatores espec�ficos;  b)  efic	cia versus efet ividade;  c)  
estudos das Gera��es I , da Gera��o I I  e da Gera��o I I I  da pesquisa em 
psicoterapia;  e d)  a For�a Tarefa da Divis�o 12 da APA, a For�a Tarefa da Divis�o 
29 da APA e a For�a Tarefa Conjunta da Divis�o 12 da APA e da North American 
Society for Psychotherapy Research. Com essa sistemat iza��o, pretende-se 
assinalar as diversas fei��es assumidas pela pesquisa em 
psicoterapia.Objet ivos: 1. Examinar poss�veis modos de sistemat izar a pesquisa 
dos resultados das psicoterapias. 2. Relacionar as diversas fei��es assumidas pela 
pesquisa em psicoterapia com vari	veis pol�t icas, econ�micas e sociais. P�blico-
alvo:  estudantes de psicologia, psic�logos. Palavras-chave:  pesquisa de 
resultados em psicoterapia;  fatores comuns versus fatores espec�ficos em 
psicoterapia;  efic	cia versus efet ividade em psicoterapia;  pr	t icas baseadas em 
evid�ncias. 
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Vera Tess ( IPQ -HC-  FMUSP)  
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Embora a gesta��o seja t radicionalmente considerada um per�odo de bem 
estar emocional da mulher, as evid�ncias n�o sustentam a cren�a de que a 
gravidez seja de alguma forma protetora para a doen�a mental.Ent re 10 e 20%  
das gestantes sofrem de depress�o, mas somente uma em cada cinco procura 
t ratamento. O est igma de estar sofrendo de depress�o num per�odo 
supostamente feliz previne a gestante de procurar ajuda. O puerp�rio � o per�odo 
de maior suscept ibilidade para o in�cio ou o agravamento da doen�a mental. O 
curso tem como objet ivo discut ir  as implica��es dos v�rios t ranstornos mentais na 
gesta��o e no puerp�rio e de como t rat�- los adequadamente 
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H�lio Jos� Guilhardi 
 5 � �
 ��� ����

A linguagem cinematogr�fica de Bergman, em seu �lt imo ciclo de filmes, � 
essencialmente humana. Ele expressa, at rav�s dos personagens, 
comportamentos e sent imentos genu�nos. Entendo que as personagens s�o, 
todas, ele pr�prio se comportando e sent indo. Ou s�o pessoas com as quais teve 
profunda ident ifica��o, tal que os comportamentos e sent imentos delas tamb�m 
s�o os dele. Bergman d� pistas valiosas sobre as cont ing�ncias de refor�amento 
que est�o atuando e sua maest r ia se supera ao delinear aspectos fundamentais 
da hist�ria de cont ing�ncias de suas personagens. Ele n�o � um analista de 
comportamento;  � um narrador:  os tactos verbais que exp�e na tela -  at rav�s de 
imagens e di�logos -  s�o perfeitos. Ele nos perm ite desafiadores estudos sobre 
comportamentos humanos complexos. O curso a ser desenvolvido se prop�e a 
apresentar ensaios comportamentais sobre as personagens de Bergman. 
Compreender seus filmes equivale a uma elaborada forma��o num curso de 
Psicologia. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Bergman, hist�ria de cont ing�ncias, tactos verbais. 
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Em m anuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Par�)  
 5 [$Y�W�V�U ����

O conceito de eventos privados tem sido empregado por analistas do 
comportamento no t ratamento de fen�menos t radicionalmente referidos na 
psicologia como subjet ivos. Nessa perspect iva, eventos privados s�o termos 
(est �mulos ou respostas)  de rela��es comportamentais dotados de dimens�es 
f�sicas, por�m inacess�veis a uma observa��o p�blica direta. O curso examinar� 
essa abordagem para os eventos privados a part ir  de t r�s enfoques:  a)  as 
defini��es para est �mulos privados, respostas encobertas e eventos privados;  b)  
os graus vari�veis de complexidade dos fen�menos referidos como eventos 
privados;  e c)  cont ing�ncias culturais relevantes para a configura��o da 
privacidade na cultura ocidental moderna. Com essa an�lise, pretende-se 
esclarecer a perspect iva relacional de interpreta��o de fen�menos humanos 
considerados "subjet ivos" ou "privados" e sugerir algumas art icula��es ent re 
esses fen�menos e inst	ncias de autocont role. 
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Silvio Botom �z, Olga Mitsue Kuboz 
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Um adequado conhecimento da An�lise Experimental do Comportamento 
exige informa��es a respeito da hist�ria de t ransforma��o de seus conceitos 
b�sicos. No pr�prio nome que foi const ru�do para essa �rea de conhecimento na 
Psicologia h� t r�s conceitos que t�m uma hist�ria e uma raz�o para const itu�rem, 
em conjunto, um nome que d� ident idade aos que pretendem t rabalhar sob essa 
denomina��o. I dent idade e, de certa forma, uma concep��o do que delim ita ou 
configura o t rabalho profissional -  seja o de produ��o de conhecimento, seja o de 
interven��o sobre os fen�menos na sociedade -  de quem considera que t rabalha 
ou quer t rabalhar com essa ident idade. O nome configura um objeto, um m�todo 
e uma perspect iva para essas duas amplas modalidades de t rabalho profissional. 
O que ele representa Como os psic�logos chegaram a esse nome? O que cada 
conceito representa como orienta��o para o t rabalho nesse campo de atua��o e 
nessa �rea do conhecimento? Talvez muito disso tudo tenha acontecido na 
Ci�ncia, at� antes da Psicologia configurar-se com as caracter�st icas que 
apresenta no in�cio do s�culo XXI . H� alguns t�picos que podem orientar as 
etapas b�sicas de um exame a respeito desses conceitos que configuram a 
ident idade dos que atuam sob essa designa��o:  1. A no��o de comportamento -  
a)  dist in��o ent re resposta e comportamento e ent re at ividade e fun��o da 
at ividade de um organismo, b)  o meio como um processo e parte da intera��o 
que const itui o comportamento, c)  a no��o de comportamento como uma 
complexa intera��o ent re classes de respostas de um organismo e as classes de 
est �mulos que const ituem os ambientes com que ele interage por meio dessas 
classes de respostas;  2. A no��o de an�lise:  a)  a no��o de an�lise do 
comportamento e as exig�ncias relacionadas aos conceitos de classes e de 
cadeias de respostas, b)  a diferen�a ent re decompor classes de respostas de 
	mbitos de abrang�ncia diversos e analisar comportamentos em qualquer 	mbito 
de abrang�ncia, c)  a percep��o do comportamento como um fluxo cont �nuo de 
intera��es das classes de respostas de um organismo com as classes de est �mulos 
const ituintes do ambiente antecedente e subseq
ente a essas classes de 
respostas;  3. A no��o de experimenta��o:  a)  a avalia��o da an�lise do 
comportamento e a valida��o da mesma como objeto de conhecimento ou de 
interven��o profissional, b)  rela��o ent re an�lise, avalia��o e valida��o do 
conhecimento que poder� const ituir uma base para a atua��o profissional em 
Psicologia, c)  rela��es ent re an�lise e s�ntese comportamentais;  4. Processos 
b�sicos de interven��o profissional do psic�logo como processos de an�lise do 
comportamento e de s�ntese comportamental sob avalia��o de sua fidedignidade, 
de sua efic�cia e de sua demonst rabilidade.  Um exame desses aspectos dos 
conceitos que const ituem a designa��o da �rea de conhecimento e do campo de 
atua��o nomeados pela express�o "An�lise Experimental do Comportamento" 
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evidencia muitos comportamentos profissionais que precisam const ituir parte 
integrante do repert�rio de um psic�logo que t rabalhe sob essa orienta��o ou que 
pretenda dar uma dire��o ao seu t rabalho que seja consistente com essas t r�s 
express�es. As pr�prias concep��es de "behaviorismo metodol�gico" e 
"behaviorismo radical"  est�o fortemente relacionadas ao que const ituem os t r�s 
conceitos relacionados � express�o "An�lise Experimental do Comportamento" e 
ao que decorre de seus aspectos definidores.  O Curso ter� como objet ivos:  1)  
ident ificar o n�cleo definidor dos termos const ituintes da express�o "An�lise 
Experimental do Comportamento", 2)  avaliar decorr�ncias desses conceitos para 
a produ��o e avalia��o do conhecimento psicol�gico e para a interven��o 
profissional sobre processos comportamentais, 3)  dist inguir ent re an�lise 
experimental do comportamento e s�ntese experimental do comportamento, 4)  
relacionar e integrar os conceitos de an�lise e s�ntese experimentais do 
comportamento, 5)  avaliar decorr�ncias desses conceitos para a forma��o do 
psic�logo e para o planejamento de ensino superior na gradua��o e na p�s-
gradua��o. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ P�Q ������������� , R2S�T�P�U :  14: 00: 00   ) P	V :  17: 00: 00 
�� & W�X�Y U�Y �  CSE Interven��es Com unit�rias;  Quest�es Sociais e Ét icas 
 & U�V1a�U�X \IQ�V1[�R�\�U�Yn]�[oP	R�]�P�Z�S	]�W�U�Yp[qa�X�r�\ P�T�Q�YsT�W�^	\'W�X�Q2P�Y �� [�VLi�W�Y T�Qt]�[qW�VuT U�R�Y�W�V�Uuvw\ P�T U ��
X:[$Y�a�U�R�Y�r:Z�[�^B[BY U�^8P	]�r�X'P�U �
 
Ana L�cia Cortegoso (UFSCAR)  
 5 [$Y�W�V�U ����

As pr�t icas de consumo vigentes s�o respons�veis por parte significat iva dos 
problemas que atualmente afligem todo o planeta, tanto pelos efeitos de dano 
ambiental que produzem, quanto pelo t ipo de rela��o que promove ent re os 
indiv�duos. A despeito do conhecimento desta situa��o, e do conhecimento j� 
dispon�vel sobre a conduta humana, muito pouco tem sido produzido de mudan�a 
sobre este aspecto da realidade, sendo insuficiente, tamb�m, o conhecimento 
espec�fico sobre esta pr�t ica cultural e sobre as possibilidades de mudan�a, no 
�mbito da An�lise do Comportamento. O conceito de metacont ing�ncias parece 
oferecer perspect ivas de compreens�o e, possivelmente, de produ��o de 
tecnologia para interferir  nas pr�t icas de consumo predat�rias do ambiente e 
perpetuadoras de desigualdades sociais que implicam em compromet imento da 
qualidade de vida para os homens, sem exce��o, e para os out ros seres que com 
ele convivem no planeta. Neste curso, const itui objet ivo que os part icipantes 
possam desenvolver apt id�es para examinar rela��es comportamentais, 
existentes e desej�veis no �mbito do consumo, bem como vari�veis que influem e 
que podem interferir  nas pr�t icas culturais existentes, a part ir  do exame do 
processo de incuba��o de um grupo organizado que art icula produtores, 
dist r ibuidores e consumidores para um consumo �t ico, respons�vel e solid�rio. E 
que possa, no seu �mbito de atua��o, produzir conhecimento para mudan�as 
comportamentais, de diferentes n�veis de abrang�ncia, nas pr�t icas de consumo 
em vigor. 
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A An�lise do Comportamento para a Sa�de baseia-se no behaviorismo 
radical, filosofia da ci�ncia que define o comportamento dos organismos como seu 
objeto de estudo. Ao se buscar as "causas" do comportamento busca-se a 
cont r ibui��o de fatores do ambiente externo e interno do organismo aos eventos 
comportamentais. Esta perspect iva � dist inta tanto do mentalismo como do 
ambientalismo radical (Moore, 2002) . Uma parte do comportamento � eliciada por 
est �mulos de import�ncia primariamente biol�gica e foi selecionada at rav�s da 
evolu��o em virtude de seu valor de sobreviv�ncia para as esp�cies. Out ra forma 
de an�lise do comportamento enfat iza as cont ing�ncias ambientais que afetam o 
comportamento de um indiv�duo durante sua vida.Eventos dent ro da pele do 
indiv�duo e n�o est�o diretamente acess�veis aos out ros n�o podem ser vistos 
como tendo qualquer propriedade especial. Devem ser analisados n�o apenas 
como eventos fisiol�gicos, mas como cont r ibui��o ao cont role discrim inat ivo sobre 
a resposta em quest�o. A An�lise do Comportamento para a Sa�de enfoca 
comportamentos que produzem doen�a, promovem a sa�de e facilitem ou 
dificultem o t ratamento. Para que haja esta sele��o � necess�rio que o indiv�duo 
se comporte, sendo ele �nico e em constante const ru��o de sua hist�ria. É 
poss�vel que o indiv�duo se comporte de modo a promover sa�de ou aumentar a 
probabilidade de cont rair doen�as ou agravar condi�	es genet icamente 
determ inadas. Portanto o objet ivo da An�lise do Comportamento para a Sa�de � 
const ruir repert�rios que levam 
 promo��o da sa�de e preven��o de doen�a e 
reduzir repert�rios problem�t icos como comportamentos de r isco e n�o ades�o a 
t ratamentos m�dicos e h�bitos saud�veis. Ades�o s�o classes de comportamentos 
que facilitam o t ratamento, amenizam condi�	es adversas da doen�a, melhoram 
o progn�st ico de cura e cont role da doen�a e aumentam a expectat iva de vida. As 
condi�	es amea�adoras e aversivas presentes durante os t ratamentos m�dicos e 
inerentes aos contextos hospitalares geram respostas de fuga e esquiva e eliciam 
sent imentos de medo e ansiedade, que interferem nas respostas de ades�o. O 
presente curso enfocar� a an�lise de cont ing�ncias de comportamentos de ades�o 
a t ratamento em I nst itui�	es de Sa�de part icularmente no hospital. O 
desenvolvimento destes comportamentos tem grande vantagem, pois dim inuem o 
r isco de abandono do t ratamento, com conseq�ente agravamento da doen�a, 
dim inuem os problemas de comportamento associados 
 doen�a, incluindo os 
emocionais. Em geral, classes de comportamento de n�o ades�o aparecem em 
fun��o de hist�ria de avers�o acarretada pelo pr�prio t ratamento e na inter-
rela��o com a equipe m�dica;  resultados posit ivos em longo prazo n�o t�m for�a 
de cont role sobre o comportamento;  o custo de resposta de ades�o � alto 
ocorrendo a ext in��o;  baixa "mot iva��o" para o t ratamento (condi�	es 
estabelecedoras n�o alteram o valor da conseq��ncia e out ras cont ing�ncias da 
vida t�m maior for�a de cont role sobre o comportamento do indiv�duo. Ser�o 
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apresentadas, no curso, an�lises e t ratamentos funcionais para redu��o de 
comportamentos problemas e instala��o de comportamentos de coopera��o em 
procedimentos m�dicos invasivos usando DRA ( refor�o diferencial de respostas 
alternat ivas) , DRO ( refor�o diferencial de out ro comportamento) , mudan�a de 
cont role de est �mulo, uso de fantasia e brinquedo como refor�o condicional e 
ut iliza��o de cont role inst rucional. 
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Edwiges Silvares 
 5 [$Y�W�V�U ����

Com o objet ivo de perm it ir  ao aluno a ident ifica��o das caracter�st icas 
principais da avalia��o comportamental , as quais lhe perm it ir�o entender a 
evolu��o de casos cl�nicos abordados durante o curso pretende-se em desenrolar 
abordar e just ificar teoricamente, quat ro t�picos principais, a saber: 1. fun��es da 
avalia��o; 2.objet ivos da avalia��o diagnost ica comportamental clinica; 3.etapas 
da avalia��o diagnost ica clinica e inst rumentos espec�ficos para cada uma delas;  
4.quest�es formuladas em cada uma dessas quat ro etapas; 5.tarefas a serem 
executadas nas diferentes etapas da avalia��o diagnost ica. No primeiro desses 
t�picos pretende-se por em evidencia estar a fun��o da avalia��o em int ima 
depend�ncia com os seus objet ivos. Assim , pretende-se demonst rar serem as 
caracter�st icas de uma avalia��o comportamental dist inta de out ra se uma e out ra 
s�o feitas com finalidades diferentes. Assim , por exemplo a avalia��o 
comportamental realizada para t r iar casos para um servi�o ambulatorial n�o ser� 
a mesma que a realizada para casos dest inados a um servi�o de interna��o. De 
igual forma a avalia��o comportamental cujo objet ivo e precisar o 
encaminhamento melhor a ser feito para um cliente adulto ou infant il j � definido 
para um servi�o de atendimento psicol�gico. Exemplos para cada um desses 
casos ser�o discut idos. Nos casos em que a avalia��o diagnost ica e clinica e tem 
como objet ivo definir o melhor t ratamento para um cliente especifico com suas 
dificuldades part iculares, as quat ro etapas de uma avalia��o diagnost ica clinica 
s�o discut idas, a saber:  ident ifica��o do problema, compreens�o funcional, 
defini��o da est rat�gia de t ratamento e avalia��o do t ratamento. Como em cada 
uma dessas quat ro fases ha perguntas especificas a serem formuladas estas 
quest�es ser�o abordadas, assim  como ser�o operacionalizadas as tarefas de 
cada uma das fases. 
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Renata Ferrarez Fernandes Lopesz 
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 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ P�Q ������������� , R2S�T�P�U :  14: 00: 00   ) P	V :  17: 00: 00 
�� & W�X�Y U�Y �  CBM Cl�nica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 75(,1$0(172�’(�+$%,/,’$’(6�62&,$,6�&20�&5,$1d$6�
 
Zilda Aparecida Del Pret te (UFSCAR) , Alm ir Del Pret te (UFSCAR)  
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A import�ncia da compet�ncia social e das habilidades sociais desde a mais 
tenra idade tem sido amplamente reconhecida. A qualidade das rela��es 
interpessoais na inf�ncia const itui, atualmente, objeto de preocupa��o de 
inst itui��es governamentais e n�o governamentais em diferentes pa�ses, bem 
como de ag�ncias internacionais como a Organiza��o Mundial de Sa�de e a 
Organiza��o Panamericana de Sa�de. Essa tend�ncia � respaldada por uma 
crescente produ��o de conhecimento sobre os processos bio-psicossociais que 
caracterizam a inf�ncia e seus desdobramentos nas etapas subseq�entes. Muitos 
estudos most ram que a compet�ncia social na inf�ncia apresenta correla��o 
posit iva com diferentes indicadores de funcionamento adaptat ivo na inf�ncia 
( rendimento acad�mico, responsabilidade, independ�ncia e coopera��o)  e como 
um dos fatores de prote��o para lidar com situa��es adversas e est ressantes, 
tanto na inf�ncia como em etapas posteriores do desenvolvimento. Por out ro 
lado, que a baixa compet�ncia social na inf�ncia pode const ituir:  (a)  sintoma de 
t ranstornos psicol	gicos;  (b)  parte dos efeitos de v
rios t ranstornos;  (c)  sinais de 
alerta para eventuais problemas em ciclos posteriores do desenvolvimento. A 
natureza essencialmente aprendida das habilidades sociais most ra que tais 
problemas poderiam ser prevenidos, reduzidos ou superados por meio de 
procedimentos educat ivos e terap�ut icos no �mbito da cl�nica, da fam�lia e da 
escola. Neste curso ser�o apresentadas:  a)  as caracter�st icas do repert	rio social 
infant il em sua rela��o com problemas ou quadros nosol	gicos, que situam o 
Treinamento de Habilidades Sociais como um importante procedimento no 
atendimento terap�ut ico;  b)  as classes e subclasses de habilidades sociais na 
inf�ncia que deveriam ser objeto de aten��o de terapeutas, pais e educadores em 
geral;  c)  uma an
lise dos t ipos de d�ficits interpessoais ident ific
veis na inf�ncia 
(de aquisi��o, de‘ desempenho e de flu�ncia)  e suas implica��es na sele��o de 
procedimentos de interven��o em programas educat ivos ou terap�ut icos;  e)  a 
aplicabilidade da metodologia vivencial em tais programas , com demonst ra��es 
de viv�ncias elaboradas pelos autores para uso em contexto cl�nico e educat ivo. 
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Maria Das Gra�as M C Oliveiraxx 
 5 [$Y�W�V�U ����

A rela��o ent re ambiente e doen�a mental tem se tornado cada vez 
maisevidente com os cont �nuos avan�os das pesquisas em Psiquiat r ia Social.O ser 
humano em permanente esfor�o de adapta��o v�-se impossibilitado deresponder 
sat isfatoriamente �s crescentes demandas da sociedade mode rna e oresultado � 
o aumento da preval�ncia de Depress�o, especialmente nos grandescent ros 
urbanos. Aproximadamente 80%  a 90%  dos quadros depressivos parecemser 
antecedidos por eventos de vida est ressantes e hoje ningu�m mais duvidado 
papel do est resse no desencadeamento de epis�dios depressivos. Noentanto, 
ainda n�o � conhecido o mecanismo pelo qual o est resse concorreriapara o 
surgimento da Depress�o. Neste curso, discut iremos o est�gio atual das 
pesquisas sobre a associa��oent re est resse e Depress�o e suas poss�veis 
implica��es para a pr�t icacl�nica na an�lise do comportamento. Discut iremos 
tamb�m os fatoresintervenientes que podem influir nessa associa��o e as 
possibilidades demanipula��o dos mesmos._____ 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ P�Q ������������� , R2S�T�P�U :  14: 00: 00   ) P	V :  17: 00: 00 
�� & W�X�Y U�Y �  CBM Cl�nica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 7 [�X�Q�a�P�Q|a�U�X & U�R�\ P	R�k�l�R�T�P�Q�YE]�[ 5 [ g U�X�m�Q�V1[�R�\�U|T U�V+T�X'P�Q�R�m�Q�Y ��Q{P	V1a�U�X \I}�R�T�P�Q|]�U�Y�Y�[�R�\ P	V1[�R�\�U�Y
[�]�U|Q�W'\�U�T U�R�j�[$T�P	V1[�R�\�U �
 
Pat r�cia Piazzon Queiroz ( IAAC)  
 5 [$Y�W�V�U ����

A proposta da Terapia por Cont ing�ncias de Refor�amento foi desenvolvida 
por Guilhardi (2004)  a part ir  do arcabou�o te�rico da An�lise do Comportamento, 
Ci�ncia do Comportamento e filosofia do Behaviorismo Radical e modelada pela 
intera��o com os clientes ao longo da sua pr�t ica cl�nica. A proposta deste curso 
ser� ensinar a aplica��o da Terapia por Cont ing�ncia de Refor�amento no 
atendimento de crian�as. Elas sao ensinadas a ident ificar e manejar as 
cont ing�ncias, de modo a gerar mudan�as nos comportamentos e sent imentos 
considerados problemas. A crian�a � part icipante at iva do processo terap�ut ico, 
tornando-se capaz de descrever a intera��o das cont ing�ncias que produziram os 
comportamentos e sent imentos espec�ficos. A part ir  da apresenta��o de casos 
cl�nicos atendidos ser�o explicitadas cada etapa do processo terap�ut ico com as 
crian�as e os pais. A part ir  da queixa inicial dos pais ou cuidadores e das 
intera��es com a crian�a, o terapeuta ident ifica as cont ing�ncias em opera��o 
que instalaram e mant�m os comportamentos e sent imentos problemas da 
crian�a e a que cont roles os pais est�o respondendo ao se queixarem. Ent�o, 
procedimentos de interven��o s�o elaborados pelo terapeuta para evocar os 
comportamentos e sent imentos problemas da crian�a na sess�o e novas 
conseq��ncias s�o apresentadas pelo terapeuta para tais padr�es, produzindo 
altera��o deles. Os procedimentos devem produzir mudan�as comportamentais 
graduais (modelagem) , aumentar gradualmente a interm it�ncia de refor�adores 
posit ivos, int roduzir cont role de est �mulo antecedente gradualmente ( fading in)  ou 
remover cont role de est �mulo gradualmente ( fading out ) , propiciando uma 
altera��o sistem�t ica dos padr�es comportamentais, sem, no entanto, gerar 
sent imentos desagrad�veis como ansiedade, ang	st ia, raiva etc.. A generaliza��o 
das mudan�as comportamentais e dos sent imentos que as acompanham 
alcan�adas na sess�o, deve ser programada pelo terapeuta para o ambiente 
natural da crian�a. O terapeuta precisa manejar as cont ing�ncias que cont rolam 
os comportamentos e sent imentos dos pais, a fim  de garant ir  conseq��ncias 
refor�adoras, posit ivas ou negat ivas (estas amenas e quando inevit�veis) , aos 
novos comportamentos apresentados pela crian�a. A orienta��o dos pais e, na 
maioria das vezes, a terapia dos mesmos faz-se necess�ria. O manejo das 
cont ing�ncias dent ro e fora da sess�o s�o fundamentais para o sucesso e 
manuten��o das altera��es produzidas. Segundo Skinner (1945/ 1959, p.281) :  
"estar consciente, como uma forma de algu�m reagir ao seu pr�prio 
comportamento, � um produto social." . Sendo assim , os pais, cuidadores e, em 
especial, o terapeuta devem criar cont ing�ncias para instalar na crian�a o 
repert�rio de discrim inar e descrever seus sent imentos e comportamentos. 
At rav�s de perguntas, brincadeiras e v�rias at ividades, o terapeuta cria 
procedimentos dent ro e fora da sess�o para ensinar tal repert�rio a cr ian�a. Ainda 
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citando Skinner (1945/ 1959, p.281) :  "� somente porque o comportamento do 
indiv�duo � importante para a sociedade que a sociedade torna-o, ent�o, 
importante para o indiv�duo. Algu�m se torna consciente do que est� fazendo 
somente ap�s a sociedade ter refor�ado respostas verbais em rela��o ao seu 
comportamento como a fonte de est �mulos discrim inat ivos."  . O terapeuta 
tamb�m tem o importante papel de auxiliar os pais e cuidadores a manejarem 
cont ing�ncias amenas ( independentemente de serem punit ivas ou refor�adoras) , 
pois a hist�ria de cont ing�ncias � que instala as fun��es dos eventos 
antecedentes e conseq�entes e os padr�es comportamentais. Cont ing�ncias de 
refor�amento intensas podem adquir ir  a fun��o de cont ing�ncias de refor�amento 
matr iciais(Guilhardi, 2005) , que geram comportamentos pouco sens�veis a novas 
cont ing�ncias. Os comportamentos e sent imentos gerados por cont ing�ncias 
fortes punit ivas s�o esteriot ipados, o repert�rio geral da pessoa apresenta 
pequena variabilidade e a intera��o terap�ut ica tende a fracassar. 
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Maria Helena H�nzikerz 
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Maria Am �lia Andery (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP)  
 5 [$Y�W�V�U ����

Skinner, em 1953, em seu livro Ci�ncia e Comportamento Humano sugere 
que no estudo do comportamento operante t r�s t ipos de quest�es s�o 
fundamentais:  quais s�o as rela��es que descrevem o comportamento em 
quest�o, como tal comportamento pode ser explicado, e como podemos prever e 
cont rolar tal comportamento. Ao desenvolver a �lt ima quest�o, sugere a 
exist�ncia de t r�s diferentes fontes de cont role sobre o comportamento operante:  
a)  o que poder�amos chamar de opera��es estabelecedoras, b)  o cont role dos 
est �mulos antecedentes e c)  o cont role pelo refor�amento. Mais recentemente, 
Michael (1986)  e Glenn (1986)  abordaram a mesma dist in��o. S�o objet ivos 
deste curso:  a)  apresentar a posi��o desses t r�s autores sobre tal dist in��o, b)  a 
part ir  delas, caracterizar cada uma dessas fontes de cont role e c)  discut ir  
implica��es te�ricas e pr�t icas de tal dist in��o. 
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Helene Shinohara (PUC Rio)  
 5 [$Y�W�V�U ����

Uma formula��o de caso � uma teoria sobre o cliente que busca relacionar 
as dificuldades que ele apresenta de forma clara e significat iva, integrando-as 
isoladamente e ent re si. Procura compreender como o indiv�duo desenvolveu e 
mant�m tais dificuldades e como ele provavelmente se comportar� no futuro 
diante de determ inadas condi��es. As terapias cognit ivas baseiam-se nesta 
formula��o cl�nica dos problemas do cliente, enfat izando a rela��o ent re os 
aspectos cognit ivos, afet ivos e comportamentais. I sto significa que, mediante 
ent revistas e inst rumentos de avalia��o e medida, o terapeuta buscar� integrar a 
hist�ria do cliente e seus problemas atuais de uma forma diferenciada, que o 
perm it ir� desenvolver est rat�gias espec�ficas para lidar com as dificuldades 
apresentadas na busca de ajuda psicol�gica. Somente at rav�s do 
desenvolvimento de uma boa formula��o da situa��o ou problemas t razidos para 
terapia, � que se podem planejar procedimentos efet ivos para alcan�ar as 
mudan�as desejadas e, conseq�entemente, avaliar se um determ inado t ipo de 
interven��o psicol�gica � uma terap�ut ica realmente eficaz ou n�o. Al�m disso, o 
estabelecimento de uma boa rela��o interpessoal e terap�ut ica depende, em 
grande parte, de uma compreens�o emp�t ica e acurada dos problemas do cliente. 
Nesta forma diferenciada de compreender o funcionamento do indiv�duo destaca-
se a terapia cognit iva. Como desenvolver uma formula��o adequada, que 
inst rumentos est�o dispon�veis ao terapeuta e quais s�o ut ilizados mais 
freq�entemente s�o informa��es e habilidades essenciais. A formula��o pode ser 
ut ilizada, ent re out ras coisas, para assegurar colabora��o, selecionar pontos de 
interven��o e orientar o inqu�rito, selecionar est rat�gias de interven��o e tarefas 
de casa, garant ir  a coopera��o do cliente e prever obst�culos ao t ratamento. O 
presente curso visa proporcionar exerc�cios em cima de casos cl�nicos. 
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Tito Paes De Barros Netoz 
 5 [$Y�W�V�U ����

¨ not�vel o n�mero de filmes que abordam temas relacionados a 
t ranstornos mentais. Alguns deles parecem faz�- lo de forma excepcional. Muitas 
vezes � poss�vel se fazer o diagn�st ico de um determ inado personagem de acordo 
com os crit�r ios do DSM-VI . O ensino da psicopatologia at rav�s de t rechos 
ilust rat ivos de filmes para estudantes e profissionais ligados � sa�de mental 
parece ser algo �t il, sobretudo por seu forte regist ro mn�mico. É mais f�cil 
lembrar daquilo que vimos do que aquilo que ouvimos. Filmes como Mr. Jones, 
Melhor � I mposs�vel e Os Bons Companheiros s�o exemplos r icos de como o 
cinema abordou personagens que sofr iam de t ranstorno bipolar, t ranstorno 
obsessivo-compulsivo e t ranstornos de personalidade. O I nquilino, de Polansky, 
mais faz lembrar um comp�ndio de psicopatologia, tamanha a r iqueza das 
viv�ncias psic�t icas most radas no filme. Muitos out ros aspectos que fazem parte 
da psicopatologia foram abordados no cinema. Ent re eles, o suic�dio, bem 
ret ratado, por exemplo, em A Escolha de Sofia. O cinema pode tamb�m nos 
ajudar a tentar compreender alguns comportamentos, ident ificando-se aspectos 
ambientais e cognit ivos que possam estar ligados a eles. Neste curso, diversos 
aspectos relacionados � psicopatologia, tais como sintomas, diagn�st icos e 
comportamento ser�o abordados at rav�s da lente do cinema. 
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Alice Maria De Carvalho Delit t i (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , Priscila Derdyk 
(Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP)  
 5 [$Y�W�V�U ����

O RECONHECI MENTO DA EFI C�CI A DA AN�LI SE DO COMPORTAMENTO NA 
SOLU˙ˆO DE UMA GRANDE GAMA DE PROBLEMAS HUMANOS TEM CRESCI DO 
RAPI DAMENTE NOS ÚLTI MOS ANOS. NESSA ABORDAGEM SˆO ANALI SADAS AS 
RELA˙ÕES DE CONTI NGENCI A ENTRE O COMPORTAMENTO E O AMBI ENTE NA 
MODELAGEM E MANUTEN˙ˆO DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO. RESPOSTAS 
ADAPTATI VAS OU NˆO ADAPTATI VAS SˆO APRENDI DAS E A SI TUA˙ˆO DE 
TERAPI A PROCURA CRI AR CONDI ˙ÕES PARA A I NSTALA˙ˆO DE NOVOS 
PADRÕES DE COMPORTAMENTO. V�RI AS ESTRATÉGI AS SERˆO DESCRI TAS TAI S 
COMO REFOR˙AMENTO DI FRENCI AL, TREI NO ASSERTI VO, RELAXAMENTO E 
APRENDI ZAGEM POR OBSERVA˙ˆO (MODELA˙ˆO) . TAMBÉM SERˆO REALI ZADOS 
EXERC˝ CI OS PARA QUE OS ALUNOS CONHE˙AM ALGUMAS DESTAS 
ESTRATÉGI AS NA SI TUA˙ˆO PR�TI CA. 
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Regina Christ ina Wielenska 
 5 [$Y�W�V�U ����

:  o curso se prop�e a&# 61623;  rever as t ransforma��es nos procedimentos 
adotados para t ratamento de comportamentos f�bicos e obsessivo-
compulsivos; &# 61623;  discut ir  a relev�ncia da descri��o e an�lise de diferentes 
aspectos do repert�rio do cliente como pr�- requisito para escolha de 
procedimentos de interven��o; &# 61623;  salientar o papel da rela��o terap�ut ica 
como facilitador da ades�o do cliente; &# 61623;  discut ir  est rat�gias para manejo 
das dificuldades que surgem ao longo do t ratamento. 
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Denis Roberto Zam ignani (USJT/ USP/ Paradigm a) , Joana Singer Verm es, Roberta Kovac, Yara 
Nico 
 5 [$Y�W�V�U ����

O livro Verbal Behavior de Skinner, � considerada por muitos autores como 
uma de suas obras mais importantes. As pesquisas dele decorrentes apresentam 
cont r ibui��es importantes para o entendimento do comportamento humano 
complexo em diversos contextos nos quais ocorrem intera��es ent re pessoas. 
Uma das intera��es que tem sido foco de interesse dos pesquisadores � aquela 
que ocorre ent re terapeuta e cliente no atendimento cl�nico. Tal intera��o � 
essencialmente verbal, o que faz da obra de Skinner uma importante fonte de 
refer�ncia para sua compreens�o e estudo. Skinner prop�s como unidade de 
an�lise para a compreens�o do comportamento verbal o operante verbal, que 
representa uma rela��o funcional ent re a verbaliza��o de um falante e os 
est �mulos f�sicos -  presentes na situa��o -  e sociais -  providos por um ouvinte 
t reinado pela comunidade verbal. Ent re os operantes verbais propostos por 
Skinner, aqueles denominados tato e mando est�o presentes em importantes 
aspectos do contexto cl�nico. Algumas das quest�es a eles relacionadas envolvem 
a const ru��o de um repert�rio de autoconhecimento e as diferentes possibilidades 
de obten��o de refor�adores em intera��es sociais. O objet ivo do presente curso 
� apresentar algumas cont r ibui��es do estudo do comportamento verbal, mais 
especificamente dos operantes verbais tato e mando, para a at ividade cl�nica, 
especialmente no que diz respeito 	 rela��o terapeuta-cliente.  Denis 
Zamignaniht tp: / / www.livejournal.com/ ~ denis_zamignani/  
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Arm ando Ribeiro Das Neves Neto 
 5 [$Y�W�V�U ����

Apresentar o campo interdisciplinar da Medicina Comportamental e da 
Psicologia da Sa�de como descritos pela Divis�o de Psicologia da Sa�de da 
Associa��o Americana de Psicologia (Division of Health Psychology -  38, American 
Psychological Associat ion) , dos I nst itutos Nacionais de Sa�de -  Cent ro Nacional 
para Medicina Complementar e Alternat iva (Nat ional I nst itutes of Health -  
Nat ional Center for Complementary and Alternat ive Medicine, NI H-NCCAM) , e da 
Sociedade de Medicina Comportamental (Society of Behavioral Medicine, SBM) . 
Ser�o descritos as principais est rat�gias terap�ut icas empregadas no Setor de 
Psicologia da Sa�de do I nst ituto Neurol�gico de S�o Paulo do Hospital 
Benefic�ncia Portuguesa, bem como dos m�dulos apresentados no curso de 
Terapia Comportamental-Cognit iva do Ambulat�rio de Ansiedade do I nst ituto de 
Psiquiat r ia do Hospital das Cl�nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
S�o Paulo (AMBAN- I PQ-HCFMUSP)  e do curso de Medicina Comportamental do 
Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de S�o Paulo -  Escola 
Paulista de Medicina (UNI FESP-EPM) . As principais est rat�gias consistem em:  
estados alterados de consci�ncia (ex. hipnose, medita��o e imagina��o guiada) , 
auto- regula��o psicofisiol�gica (ex. biofeedback, neurofeedback) , t�cnicas de 
respira��o e de relaxamento (ex. relaxamento muscular progressivo de Jacobson, 
relaxamento aut�geno de Schultz) , acupuntura (ex. auriculoterapia, 
moxabust�o) . I lust rar o t reinamento da auto- regula��o psicofisiol�gica at rav�s do 
equipamento de biofeedback, com os seguintes sensores:  at ividade elet rod�rm ica 
(EDA)  ou resist�ncia galv�nica da pele (GSR) , temperatura (T) , freq��ncia 
respirat�ria (FR) , variabilidade do r itmo card�aco (HRV) , elet rom iografia (EMG)  e 
elet roencefalografia (EEG) . Apresentar as principais est rat�gias cognit ivas e 
comportamentais empregadas em Medicina Comportamental e Psicologia da 
Sa�de para o t ratamento de t ranstornos mentais (ex. depress�o e ansiedade) , 
dist�rbios psicofisiol�gicos (ex. somat iza�	es)  e doen�as cl�nicas (ex. s�ndrome do 
c�lon irr it
vel, fibrom ialgia, art r ite reumat�ide) . Atualmente a Medicina 
Comportamental e Psicologia da Sa�de est�o sendo classificadas como est rat�gias 
mente-corpo (Mind-Body Medicine)  pelo Cent ro Nacional de Medicina 
Complementar e Alternat iva dos I nst itutos Nacionais de Sa�de dos EUA, fazendo 
parte de um programa nacional para o desenvolvimento de pesquisas sobre a 
efic
cia e seguran�a destas est rat�gias aplicadas �s enferm idades. 
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 5 [$Y�W�V�U ����

O comportamento e a sensibilidade s�o rela��es sens�rio-motoras. 
Concebidos, o comportamento, sem dimens�o sensorial, e a sensibilidade, sem 
dimens�o motora, explica��es mentalistas do comportamento alicer�adas na 
metaf�sica do mecanicismo e na temporalidade linear encont ram a� seu espa�o 
expressivo -  explica��es que dizem que o que vem antes � causa (a sensa��o)  do 
que vem depois, o efeito (a motr icidade) . Mas, defende-se aqui, o 
comportamento � explicado pela metaf�sica do organicismo e pela temporalidade 
circular. Pois consiste de uma integra��o circular de dimens�es em que o que 
ocorre depois j� ocorreu antes, e, vice-versa, o que ocorre antes j� ocorreu 
depois. Exemplificando:  a motr icidade que ocorre depois da sensa��o j� ocorreu 
antes da sensa��o, e a sensa��o que ocorre antes da motr icidade j� ocorreu 
depois da motr icidade (em um c�rculo, um ponto repete-se, embora nunca seja o 
mesmo, pois o tempo � sempre out ro) . Dessa perspect iva, as dimens�es do 
comportamento podem ser diferenciadas, mas n�o separadas -  o que � bem 
diferente de tomar a diferencia��o como separa��o e de buscar rela��es de 
acordo com as categorias da metaf�sica do mecanicismo e da temporalidade 
linear. O comportamento, essa rela��o sens�rio-motora integrada e circular, 
produz conseq��ncias. As conseq��ncias do comportamento -  conseq��ncias de 
sobreviv�ncia, refor�adoras e culturais -  selecionam, respect ivamente, indiv�duos, 
comportamentos e pr�t icas culturais, e s�o importantes para elucidar a hist�ria, 
n�o s� do comportamento, mas tamb�m da sensibilidade. O comportamento 
relacionado a essas conseq��ncias pode ser denominado de vital, operante e 
cultural, e a sensibilidade, organicamente relacionada com esses 
comportamentos, pode ser denominada de vital, mental e cultural. A sensibilidade 
vital refere-se 	 est imula��o sensorial produzida por refor�adores prim�rios com 
valor de sobreviv�ncia e a sensibilidade mental refere-se 	 est imula��o sensorial 
produzida por refor�adores prim�rios sem valor de sobreviv�ncia. A sensibilidade 
falha no n�vel cultural, pois de sensibilidade imediata com valor de sobreviv�ncia 
evoluiu para sensibilidade imediata sem valor de sobreviv�ncia, e a cultura � uma 
totalidade org
nica de pr�t icas culturais com conseq��ncias incertas, o que exige 
uma sensibilidade nova, j amais vista na natureza, a sensibilidade cultural. Trata-
se, ent�o, de olhar para uma �t ica do futuro, uma �t ica que pode, 
paradoxalmente, promover o desenvolvimento humano, ao abandonar o 
ant ropocent r ismo da �t ica da presen�a, e defender os novos direitos, por 
exemplo, os direitos de exist�ncia da natureza, das culturas, e das novas 
gera��es.Palavras-chave:  organicismo;  conseq�encialismo;  �t ica do futuro 
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Maria Martha H�bnerz 
 5 �$������� ����

A concep��o de Comportamento Verbal como Cont role de Est �mulos j� 
estava embut ida na proposta skinneriana publicada em 1957, em "Verbal 
Behavior " . Ent retanto, dado o lento impacto do livro sobre a comunidade de 
analistas de comportamento, em termos de prolifera��o de pesquisas e dada � 
natureza original do livro, apresentado como um exerc�cio de interpreta��o, a 
perspect iva de se estudar comportamento verbal como se estuda cont role de 
est �mulos perdeu-se na t rajet�ria da �rea. At relados � natureza conceitual, a 
maioria dos estudos que iniciaram a aplica��o da term inologia de Skinner o 
fizeram de modo interpretat ivo, ou seja, empregando os termos de Skinner 
(1957)  aos fen�menos estudados, sem um verifica��o experimental das vari�veis 
cont roladoras, procedimento este que vinha sendo empregado nas pesquisas de 
Cont role de Est �mulos no estudo de fen�menos complexos. Assim , as duas �reas -  
Comportamento Verbal e Cont role de Est �mulos-  desenvolveram-se 
separadamente, em paralelo, sem um di�logo sistem�t ico. Entendendo a 
categoria do operante verbal TACTO como aquela que mais claramente explicita a 
no��o de cont role de est �mulos (  Catania, 1999) , o presente curso pretende 
apresentar uma ret rospect iva e prospect iva da �rea de an�lise do comportamento 
verbal como uma �rea de pesquisa em cont role de est �mulos, retomando, at rav�s 
de um programa de pesquisa, a est reita proxim idade ent re as duas �reas 
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Lincoln Da Silva Gim enesz 
 5 �$������� ����

A an�lise funcional do comportamento humano se tornou o padr�o, 
geralmente aceito, de avalia��o comportamental inicial. Goldiamond (1974, 1975, 
1976, 1977, 1979 & 1984)  elaborou uma abrangente matr iz para uma an�lise 
funcional do comportamento que inclui rela��es cont ingenciais lineares e n�o 
lineares que pode ser explicitamente dir igida a programas de t ratamento tanto 
t�picos quanto sist�m icos. I sso perm ite uma base sem inal, coerente e 
compreensiva para a an�lise funcional do comportamento, mas que tem, de 
algum modo, sido neglicenciada por analistas do comportamento. Este curso 
fornecer� uma vis�o geral da abordagem const rucional de Goldiamond (1974)  � 
problemas sociais e pessoais, incluindo exemplos de casos cl�nicos e 
organizacionais, uma int rodu��o � an�lise const rucional e programa��o, e suas 
extens�es � rela��es lineares e n�o lineares e programas t�picos e sist�m icos. O 
modelo te�rico ut ilizado neste curso t rata o comportamento humano como um 
resultado racional e adaptat ivo da hist�ria pessoal e singular do indiv�duo 
( incluindo a bagagem social e biol�gica) . Assim , ser�o discut idas maneiras pelas 
quais o comportamento beneficia o indiv�duo, e como uma abordagem 
const rucional pode " fazer sent ido" de comportamentos que, de out ras 
perspect ivas, s�o classificados como irracionais, mal adaptat ivos, disfuncionais ou 
patol�gicos 
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Maria J�lia Ferreira Xavier Ribeiro (Universidade de Taubat�) , Val�ria Bertoldi Peres ( ITCR -  
Cam pinas)  
 5 �$������� ����

A literatura usa com freq��ncia a express�o Treinamento Assert ivo para 
designar interven��es que se voltem ao fortalecimento do repert�rio assert ivo, 
enquanto out ras formas de interven��o costumam ser designadas como terapia. 
Pretende-se aqui retornar � fun��o prevent iva dos t ratamentos de sa�de, neles 
inclu�dos os de sa�de mental, demonst rando que, independente da denomina��o, 
o repert�rio assert ivo deve ser sempre objeto da aten��o do analista de 
comportamento, em virtude da import	ncia desse repert�rio para maxim izar as 
fontes de refor�amento do ambiente social. 
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Cam ila Harum i Sudo (UEL) , Silvia Regina De Souza (UEL) , Silm ara Bat istela (UEL) , Carlos 
Eduardo Costa, Bruna Lunardelli 
 5 �$������� ����

Apoiado em pesquisas que afirmam a import�ncia do envolvimento parental 
na vida escolar dos filhos, esse estudo visou:  (a)  invest igar se m�es melhorariam 
a intera��o com seus filhos durante a tarefa escolar a part ir  de um t reinamento 
que ut ilizasse inst ru��es e modela��o. Quat ro m�es de crian�as encaminhadas 
com queixa de dificuldade de aprendizagem part iciparam do estudo, composto de 
t r�s fases:  a)  Na fase 1 (pr�- teste)  as m�es auxiliaram seus filhos na realiza��o 
de tarefas escolares. Tais comportamentos foram filmados e avaliados de acordo 
com as categorias elaboradas por Sampaio (2003) . Na Fase 2 ( interven��o) , as 
m�es foram inst ru�das a serem mais efet ivas no aux�lio de seus filhos com a 
tarefa escolar e a pesquisadora conduziu cada sess�o com uma crian�a dando o 
modelo de intera��o. Na Fase 3 (p�s- teste)  procedeu-se como no pr�- teste. A 
intera��o ent re as m�es e filhos foi regist rada e analisada a part ir  da compara��o 
da freq��ncia de comportamentos posit ivos e negat ivos apresentados pelas m�es 
ao longo das t r�s fases. Os resultados most raram que o t reinamento foi efet ivo 
para aumentar a taxa de respostas nas categorias "refor�ar"(0,49 R/ m in para 1,2 
R/ m in)  e " inst ruir"(3,74 R/ m in para 4,34 R/ m in)  e reduzir nas categorias "punir"  
(0,23 R/ m in para 0R/ m in)  e " fazer pela cr ian�a"(0,15 R/ m in para 0 R/ m in) , para 
a Dupla 1. Para a Dupla 2 houve aumento da freq��ncia de respostas na 
categoria " inst ruir"  (2,61 R/ m in para 3,09R/ m in)  e redu��o nas categorias 
"punir"(0,09 R/ m in para 0,03 R/ m in) , " fazer pela cr ian�a" (0,31 R/ m in para 0,09 
R/ m in)  e "refor�ar"  (1 R/ m in para 0,82 R/ m in) . Para a Dupla 3, os dados 
most raram um aumento da taxa de respostas para a categoria "refor�ar"  (0,64 
R/ m in para 0,9 R/ m in) . Para a categoria " inst ruir"  a taxa aumentou com a 
int rodu��o da interven��o (2,29 R/ m in para 2,85 R/ m in)  mas n�o se manteve no 
p�s- teste (2,15 R/ m in) . Houve redu��o na taxa de respostas nas categorias 
"puni��o" (0,05 R/ m in para 0 R/ m in)  e " fazer pela cr ian�a" (0,63 R/ m in 0,49 
R/ m in) . Para a Dupla 4 houve aumento da freq��ncia de respostas nas categorias 
"refor�ar"  (0,03 R/ m in para 0,17 R/ m in)  e " inst ruir"  (1,99 R/ m in para 3,09 
R/ m in)  e redu��o nas categorias "puni��o" (0,21 R/ m in para 0,04 R/ m in)  e " fazer 
pela cr ian�a" (1,73 R/ m in para 0,42 R/ m in) . Tais resultados apontam a 
efet ividade do procedimento para a mudan�a de taxa de repostas nas categorias 
analisadas, mas n�o para todas as Duplas, o que sugere mais invest iga��es sobre 
o procedimento e popula��o envolvida. 
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Pat r icia Cam pos (PROFESSORA) , Andrea Goldani (PROFESSORA) , Fabricia Canela 
(ESTUDANTE) , Rodrigo Silva (ESTUDANTE) , Priscila De Azevedo Barrozo (ESTUDANTE) , Andr�a 
Goldani (PROFESSORA)  
 5 �$������� ����

A grande procura pelo Servi�o de Psicologia Aplicada da Universidade 
Estacio de S�, Campus Nova Friburgo, Rio de Janeiro, por parte de alunos com 
problemas de aprendizagem levou a idealiza��o da pesquisa int itulada TDA/ H ou 
falta de habilidades sociais? Diagn�st ico e interven��o em inst itui��es de ensino. 
.Os objet ivos desta pesquisa envolveram a avalia��o do repert�rio de habilidades 
sociais dos adolescentes em idade escolar de uma das inst itui��es de ensino 
p�blicas que mais realiza estes encaminhamentos e a verifica��o da exist�ncia, 
ou n�o, de d�ficit  de aten��o, visto que estas s�o, frequentemente, duas das 
causas mais comuns para o fracasso escolar na citada �poca da escolariza��o. Os 
dados levantados em tal avalia��o subsidiaram a implementa��o de um programa 
de interven��o que visa a supera��o dos d�ficits existentes e a maxim iza��o do 
desenvolvimento social e cognit ivo dos alunos envolvidos. A amost ra da pesquisa 
foi composta por t r inta adolescentes e pr� adolescentes regularmente 
matr iculados e cursando o ensino fundamental da inst itui��o em quest�o que 
foram indicados pela dire��o da escola como tendo rendimentos acad�micos 
abaixo do esperado para sua faixa et�ria e n�vel de desenvolvimento. No 
levantamento prelim inar dos dados n�o foram encont rados d�ficit  de aten��o na 
popula��o atendida e houve uma indica��o para que 90%  dos respondentes 
realizassem at ividades de desenvolvimento de habilidade sociais, visto que foram 
ident ificados d�ficits que poderiam estar comprometendo a qualidade de sua 
intera��o social e, por conseguinte, o seu rendimento acad�mico. Foram usados 
na coleta de dados aplica��es colet ivas do I nvent�rio de Habilidades Sociais e do 
SNAP I V, e os dados inicialmente encont rados serviram para uma an�lise 
descrit iva da situa��o apresentada a fim  de subsidiar a interven��o propriamente 
dita que se divide em duas partes igualmente importantes. A primeira, 
denominada pr�- interven��o, � composta de palest ras explicat ivas para pais e 
palest ras mot ivacionais para os adolescentes a fim  de incent ivar a part icipa��o 
dos mesmos no projeto em quest�o;  e a segunda, denominada de interven��o � 
composta pela realiza��o de grupos de t reinamento de habilidades sociais com no 
m�ximo 10 e no m �nimo 5 integrantes. O t reinamento foi projetado para ser 
realizado em 3 meses com encont ros semanais de duas horas de dura��o. Ap�s o 
t�rm ino da interven��o os part icipantes do grupo ser�o submet idos novamente a 
avalia��o ut ilizando-se os mesmos inst rumentos e o seu resultado comparado 
com o grupo cont role at rav�s de uma an�lise de vari	ncia de duas vias (pr� e p�s 
interven��o) . 
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Maria Da Gra�a Saldanha Padilha (Universidade Federal de S�o Carlos) , L�cia William s 
(Universidade Federal de S�o Carlos)  
 5 �$������� ����

O presente t rabalho apresenta um estudo piloto cujo objet ivo foi o 
fortalecimento dos comportamentos:  a)  discrim ina��o de sinais de r isco de abuso 
sexual, b)  comportamento assert ivo necess�rio para desencorajar agressores 
potenciais, c)  comportamentos de fuga ou esquiva de situa��es de r isco e d)  
comportamentos de den�ncia e busca de ajuda. Os part icipantes do estudo piloto 
foram 31 alunos do sexo masculino e 28 do sexo fem inino de uma escola da 
regi�o metropolitana de uma cidade do sul do Brasil, na faixa et�ria de 11 a 15 
anos, oriundos de fam�lias de baixa renda, residentes com os pais. A interven��o 
foi realizada dent ro da escola com quat ro grupos de 14 ou 15 crian�as em dez 
sess�es de uma hora e meia cada. As sess�es foram conduzidas pela primeira 
autora e seis estudantes de gradua��o de Psicologia. As sess�es envolveram:  
apresenta��es e descont ra��o do grupo, t reino de habilidades sociais, discuss�es 
sobre sexualidade, discrim ina��o de situa��es abusivas e t reino de habilidades de 
auto-prote��o. Um quest ion�rio auto- respondido desenvolvido pelas autoras foi 
aplicado nos part icipantes para avaliar conhecimento sobre temas abordados no 
programa, antes e depois da interven��o. 53 (89,8% )  part icipantes melhoraram 
seu desempenho na segunda aplica��o do quest ion�rio em rela��o � primeira;  
dois part icipantes (3,3% )  permaneceram com o mesmo escore e quat ro 
part icipantes (6,7% )  t iveram resultado pior na segunda aplica��o. A an�lise 
qualitat iva dos comportamentos das crian�as observados durante a interven��o 
ilust ra expressivas mudan�as de repert�rio ao longo do t rabalho. Esses resultados 
apontam a possibilidade de realizar em ambiente escolar um programa de 
preven��o de abuso sexual na realidade brasileira, ainda em demanda por 
pesquisas neste campo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  abuso sexual, preven��o prim�ria 
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Helena Bazanelli Prebianchi (PUC-Cam pinas)  
 5 �$������� ����

A agressividade tem sido, nos �lt imos anos, uma das queixas mais 
freq�entes de encaminhamento de crian�as para psicoterapia. Comportamentos 
como ment ira, enfrentamento, dest rut ividade, host ilidade, desobedi�ncia, 
relacionamento pobre e perturbado com amigos, s�o comumente relatados por 
pais que queixam-se da agressividade de seus filhos. Estudos indicam que a 
correla��o ent re agress�o na inf�ncia e na vida adulta � muito alta, o que indica 
que crian�as agressivas t�m grande probabilidade de tornarem-se adultos ant i-
sociais. Diante esses achados, torna-se indiscut �vel a necessidade de os 
terapeutas infant is serem habilidosos em avaliar competentemente a agress�o, 
sua forma e seus desencadeantes, tanto para delinear programas prevent ivos 
como para implementar interven��es efet ivas que t ragam mudan�as no mais 
curto espa�o de tempo poss�vel. Essas considera��es levaram a autora a oferecer, 
como disciplina elet iva, no 7”  semest re de um curso de forma��o de psic	logos, a 
disciplina:  A AGRESS
O E A VI OL˚NCI A DA CRI AN�A E DO ADOLESCENTE:  
PREVEN�
O, AVALI A�
O E TRATAMENTO NUMA PERSPECTI VA 
COMPORTAMENTAL. O n�mero de alunos matr iculados, determ inou a forma��o de 
2 grupos, confirmando assim , o interesse pelo tema e o reconhecimento da 
necessidade de abord�- lo de maneira espec�fica, na forma��o e capacita��o do 
terapeuta comportamental infant il. O presente t rabalho, caracteriza a referida 
disciplina e discute seus resultados sobre a pr�t ica cl�nica dos alunos envolvidos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  disciplina, agress�o, infanto- juvenil 
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Rachel Brino (LAPREV) , L�cia William s (LAPREV)  
 5 �$������� ����

Durante a d�cada de 1990, foi regist rado, nos EUA um declinio de 40%  nos 
casos regist rados de abuso sexual comprovado pelas ag�ncias de prote��o � 
crian�a. Este dado evidencia, possivelmente, que o invest imento em programas 
de preven��o durante as decadas de 1980 e 1990 podem ter efet ivamente 
protegido a crian�a da ocorr�ncia do abuso sexual. A literatura prop�e um modelo 
de fatores pr�-  condicionantes para a ocorr�ncia do abuso sexual. A atua��o 
sobre estes fatores pode evitar a ocorr�ncia do abuso sexual. esta atua��o pode 
ser em n�vel de preven��o prim�ria e/ ou secund�ria. Capacitar professores a 
ensinar cr ian�as e fam iliares a ident ificarem possiveis sinais da ocorr�ncia de 
abuso sexual poderia ser classificado como preven��o prim�ria e/ ou secund�ria. 
O objet ivo do estudo foi avaliar um programa de interven��o com professores no 
sent ido de capacit�-  los a atuar como agentes de preven��o . a)  promovendo 
aquisi��o de habilidades de auto-  prote��o em crian��s b)  habilitando fam iliares a 
reconhecer sinais de ocorr�ncia de abuso sexual, al�m de formas de prote��o � 
crian�a. Os part icipantes foram 101 professores, 96 alunos e 101 fam iliares dos 
respect ivos alunos. O programa de interven��o foi realizado duas vezes, em 
momentos dist intos. Os professores foram divididos em t r�s sub-  grupos em cada 
momento da realiza��o do programa. O programa envolveu uma parte te�rica e 
uma parte pr�t ica, correspondendo a um total de 64 horas de curso. A parte 
pr�t ica correspondeu a oficinas m inist radas pelos professores aos fam iliares e �s 
crian�as. os professores preencheram uma escala ( I ndicadores de abuso sexual -  
I AS)  e completaram exerc�cios sobre abuso sexual em diferentes momentos da 
interven��o. Os fam iliares tamb�m preencheram o I AS e realizaram exerc�cios 
sobre abuso sexual. Os exerc�cios sobre aquisi��o de habilidades de auto-  
prote��o em crian�as tamb�m foram preenchidos pelos professores. Os dados 
obt idos por meio da aplica��o do I AS apontam para um aumento na pontua��o de 
itens espec�ficos e inespec�ficos para os professores ap�s a interven��o para a 1“  
Turma, enquanto que na 2“  turma houve uma dim inui��o na pontua��o dos itens 
inespec�ficos e um aumento nos espec�ficos. Para os fam iliares, tamb�m no I AS, 
houve um aumento nos espec�ficos e uma dim inui��o nos inespec�ficos ap�s as 
oficinas. Nos exerc�cios as porcentagens de respostas adequadas aumentou ap�s 
as interven��es, tanto para professores, como para fam iliares e crian�as. 

 3$/$95$6�&+$9(�  preven��o abuso sexual 
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Cloves Am orim  (PUCPR) , Nancy Julieta Inocente (UNITAU) , Sandra Leal Calais (UNESP -  
Cam pus Bauru)  
 5 �$������� ����

Os bombeiros, por lidarem muitas vezes com situa��es t r�gicas e 
est ressoras, parecem apresentar comportamento de esquiva diante das situa��es 
de sofr imento e morte com as quais t rabalham. Desta forma, ut ilizam-se de 
formas part iculares para enfrentar o st ress criando est rat�gias de enfrentamento 
para cont rolar as condi��es aversivas do ambiente. O t ipo de est rat�gia que a 
pessoa apresentar� depende de seus recursos pessoais aprendidos, sua sa�de, 
seus valores e cren�as, t�cnicas para resolu��o de problemas, habilidades sociais, 
apoio social e recursos materiais. Ent retanto, tais recursos podem estar 
indispon�veis por condicionantes pessoais (valores, defici�ncias psicol�gicas e 
percep��o da intensidade da amea�a)  e/ ou ambientais (dist r ibui��o de recursos 
materiais e exig�ncias inst itucionais) . Os crit�r ios de efic�cia do enfrentamento 
devem ser avaliados mult idimensionalmente, sendo esta considerada adequada 
se perm it ir  ao sujeito dom inar ou dim inuir o impacto da situa��o sobre o seu 
bem-estar psicol�gico e f�sico. Deste modo, n�o h� est rat�gia mais ou menos 
eficiente a prior i, depende da situa��o espec�fica, sua dura��o, sua 
cont rolabilidade e das caracter�st icas pessoais do indiv�duo que enfrenta 
determ inada situa��o. Na �rea do t rabalho, a relev	ncia metodol�gica da teoria 
do enfrentamento se explica at rav�s da necessidade de se conhecer as situa��es 
que s�o mais ou menos est ressoras e para quais pessoas elas assim  se 
apresentam, bem como quais est rat�gias os t rabalhadores adotam para enfrent�-
las. Verificar que t ipos de est rat�gia de enfrentamento s�o ut ilizados por um 
grupo de bombeiros foi o objet ivo deste t rabalho. Em um subgrupo do Corpo de 
Bombeiros de uma cidade do interior paulista, foram aplicados a 60 bombeiros o 
I nvent�rio de Est rat�gias de Coping, a Escala de Eventos Vitais e a Escala de 
Reajustamento Social, al�m do quest ion�rio sociodemogr�fico e os 
encaminhamentos �t icos habituais. A an�lise de dados most rou a freq
�ncia e 
t ipo de respostas de coping e a correla��o com alguns fatores como tempo de 
servi�o (como m ilitar e como bombeiro) , idade, al�m de evidenciar quais out ros 
eventos vitais ocorreram no �lt imo ano para isentar o t rabalho como a maior 
fonte est ressora. A part ir  de levantamentos como este, possibilita-se intervir mais 
adequadamente nas rela��es que o t rabalhador estabelece e a que est� 
submet ido, proporcionando-se uma at ividade promotora de bem-estar f�sico e 
psicol�gico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  profiss�es de r isco, est rat�gias de enfrentamento 
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I lm a Goulart  De Souza Brit to (Universidade Cat�lica de Goi�s) , Myriam  Christ ina Alves 
Rodrigues (Universidade Cat�lica de Goi�s/  UnB) , Deisy Cl�ia Oliveira Dos Santos 
(Universidade Cat�lica de Goi�s) , Elaine Miranda (Universidade Cat�lica de Goi�s)  
 5 �$������� ����

As hip�teses encont radas na literatura t radicional para explicar a 
esquizofrenia apontam para poss�veis fatores org�nicos que afetariam a mente, 
produzindo as perturba��es comportamentais, interpretadas como sintomas de 
um processo mental subjacente. As explica��es oferecidas a fam�lia s�o a de que 
a pessoa sofre uma ’ ’doen�a mental grave’’ que a incapacita levar uma vida 
normal. As explica��es internas para os comportamentos problemas s�o 
incompat �veis com a ci�ncia do comportamento. Assim , torna-se necess�rio que 
os analista do comportamento estendam seus m�todos para o estudo de 
problemas que atualmente residem no dom�nio psiqui�t r ico, como a 
esquizofrenia.A presente Mesa Redonda apresenta a esquizofrenia como um 
problema comportamental invest igado em estudos realizados cujos part icipantes 
diagnost icados como esquizofr�nicos cr	nicos por mais de duas d�cadas. V�rios 
classes de comportamentos problemas, por exemplo, falas delirantes e falas 
alucinat�rias foram definidas como falas psic�t icas e estudadas at rav�s da 
manipula��o das vari�veis de refor�amentos, em delineamentos de revers�o do 
formato ABAB seguido por Follow-up. Princ�pios como refor�amento posit ivo, sinal 
de aprova��o e ext in��o foram ut ilizados.Desse modo, procedimentos 
relat ivamente simples produziram resultados bem sucedidos. Os pesquisadores 
t iveram �xitos na modifica��o de v�rios t ipos de comportamentos problemas, sem 
recorrer a const rutos hipot�t icos.Torna-se, ent�o, urgente estudar o papel do 
comportamento verbal na const ru��o da esquizofrenia, uma vez que relatos 
verbais bizarros s�o descrit ivos de esquizofrenia, j ust ificando o diagn�st icoe at� 
mesmo, o internamento da pessoa.Todavia, tornar o comportamento complexo e 
deficit�r io irrelevante envolve mudan�as est ruturais:  altera��es dos ambientes 
f�sicos, mudan�as na est imula��o ambiental, melhoria das at ividades di�rias, 
op��es de escolha, dent re out ras. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia Comportamental. Refor�o e ext in��o. Esquizofrenia 
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Maria Crist ina Triguero Veloz Teixeira (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) , Cibele 
Freire Santoro (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) , Fabio Leyser Gon�alves 
(UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE)  
 5 �$������� ����

No per�odo de 1992 at� 2003 aconteceram no Brasil v�rias discuss�es sobre 
a defini��o de diret r izes curr iculares para os cursos de gradua��o em Psicologia. 
Esses encont ros e reuni�es foram coordenados por ent idades como os conselhos 
regionais e federal de Psicologia, com iss�es especiais at reladas ao MEC e, 
congressos de psicologia. Alguns dos alvos das propostas cont idas nas novas 
diret r izes curr iculares foram:  os princ�pios gerais da est rutura��o dos cursos, o 
n�cleo comum da forma��o, a forma��o do bacharel em psicologia e, a forma��o 
do professor em psicologia, ent re out ros. Para cumprir com o prop�sito da mesa 
redonda neste encont ro pretendemos discut ir  como foi est ruturado o ensino da 
terapia comportamental na Gradua��o na Faculdade de Psicologia da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. A forma��o do aluno voltada 
especificamente para o atendimento cl�nico em terapia comportamental ainda 
est� pouco representada em disciplinas do curso j� que ap�s as disciplinas sobre 
princ�pios b�sicos de aprendizagem, vis�o de homem e postura metodol�gica em 
an�lise do comportamento no 2” , 3”  e 4”  semest res, o curso prov� no 6”  
semest re uma disciplina de car�ter te�rico- inst rumental denominada Teorias e 
T�cnicas Psicoter�picas que � de orienta��o comportamental e orienta��o 
cognit iva. No 9”  e 10”  semest res os alunos optam por est�gios em terapia 
comportamental. O primeiro momento do debate � analisar os conte�dos 
curr iculares do curso acima com base no processo de forma��o b�sica em teoria 
comportamental desde a int rodu��o da mesma no n�cleo comum ( fundamentos 
epistemol�gicos e hist�ricos da teoria comportamental) , passando pela forma��o 
em um eixo est ruturante que art icula conceitos com procedimentos de avalia��o e 
interven��o comportamental. O segundo momento do debate pretende abordar a 
sele��o de conceitos da pr�t ica da psicoterapia dent ro da diversidade das 
propostas atuais de interven��o e discut ir  a viabilidade da terapia 
comportamental, da psicoterapia cognit iva e da psicoterapia cognit ivo-
comportamental. Nos �lt imos semest res de forma��o (9”  e 10” )  o curso oferece a 
op��o de est�gio supervisionado em psicoterapia cognit ivo-comportamental, tema 
a ser descrito e discut ido no 3”  momento da mesa. A descri��o incluir� aspectos 
hist�ricos, conquistas surpreendentes, dificuldades, an�lises e solu��es. Um relato 
de caso de atendimento encerrar� o debate da mesa. 

 3$/$95$6�&+$9(�  ensino;  terapia comportamental, an�lise do comportamento 
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Maria De Jesus Dut ra Dos Reis (Universidade Federal de S�o Carlos) , Silvana Nucci ( IAC -  
Cam pinas)  
 5 �$������� ����

A ansiedade frente a diversas situa��es sociais const itui uma manifesta��o 
relat ivamente normal e at� mesmo adaptat iva, uma vez que perm ite aos 
indiv�duos responderam as cont ing�ncias em vigor em uma determ inada rela��o 
social, podendo avaliar poss�veis conseq��ncias para o seu comportamento e 
quais as condi��es que teriam mais chances de serem refor�adas. Ent retanto, 
algumas vezes esta ansiedade pode apresentar-se de forma intensa e 
inadequada, dificultando, ou at� mesmo impossibilitando, rela��es sociais 
sat isfat�rias:  estes casos t�m sido definido pela literatura como fobia social. De 
acordo com o DSM I V os indiv�duos com fobia social apresentam um medo 
excessivo de comportar-se de forma humilhante ou embara�osa, de forma a 
produzir algum t ipo de puni��o social. Algumas das situa��es descritas como as 
mais tem idas s�o falar em p�blico, comer e beber em frente aos out ros, ent rar 
em uma sala repleta de pessoas, ent re out ras. At� a publica��o do DSM- I I I -R a 
t im idez era apresentada como um sintoma ou um grau mais leve de fobia social. 
A t im idez seria entendida como uma fobia social menos grave, na qual o indiv�duo 
ainda consegue responder mais prontamente em algumas situa��es. Alguns 
autores t�m defendido que a t im idez seria uma precursora da fobia social ou um 
de seus sintomas. Alguns dados da literatura, ent retanto, t�m most rado que 
existem algumas diferen�as que parecem indicar cont role funcional diferenciado 
para os dois fen	menos. A incid�ncia da t im idez na popula��o � dist inta daquela 
encont rada na fobia social. Al�m disto, a primeira ocorr�ncia da t im idez parece 
ocorrer mais cedo na vida do indiv�duo, enquanto a fobia social comumente 
apresenta sua primeira ocorr�ncia na adolesc�ncia ou in�cio da vida adulta. O 
mais not
vel � que pesquisas t�m demonst rado que existem respostas 
medicamentosas diferenciadas para cada uma destas patologias. O t rabalho tem 
como objet ivo apresentar um poss�vel modelo de an
lise funcional que poderia 
explicar as diferen�as obt idas nestes quadros. Cont ing�ncias de cont role 
aversivas dist intas poderiam estar em vigor na et iologia do problema. Ser�o 
apresentadas poss�veis condi��es antecedentes, de respostas e de conseq��ncias 
que parecem estar predominantemente em vigor em cada uma das patologias. 
Estas dist in��es ser�o exemplificadas part indo de alguns casos cl�nicos. Espera-se 
salientar algumas dire��es de invest iga��es que poderiam ser �teis para o 
esclarecimento do fen	meno. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Palavras-chave:  Transtorno de Ansiedade, Fobia Social, Tim idez, 
Analise Funcional. 
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Renata Lem e (Puc-SP)  
 5 �$������� ����

Skinner afirma que o tato � um operante verbal sob cont role de aspectos do 
ambiente (um objeto, um acontecimento ou uma propriedade deles) , que incluem 
o comportamento do pr�prio falante, como quando descreve sua a��o, presente, 
passada ou futura. Esse operante informa o ouvinte sobre algo a que, muitas 
vezes, ele n�o tem acesso de out ra forma, estando presente em diferentes 
situa��es em que o relato verbal � usado como fonte de informa��es. Diversos 
fatores podem interferir  no tato, distorcendo a rela��o ent re o relato verbal e o 
fato relatado. A �rea de correspond�ncia verbal enfoca essa rela��o ent re o 
comportamento verbal e o n�o verbal, ou seja, ent re o que um indiv�duo diz que 
faz, fez ou far� e a sua pr�t ica real. Este estudo pretendeu cont r ibuir para uma 
melhor compreens�o das vari�veis interferentes na correspond�ncia verbal-n�o 
verbal em uma situa��o natural do ambiente escolar, analisando as situa��es em 
que tal correspond�ncia ocorreu ou n�o. Foram sujeitos do estudo dois 
professores que lecionavam para uma 5ª s�ries do Ensino Fundamental. Os dados 
foram coletados por meio da grava��o das aulas, que em seguida foram 
t ranscritas. Observaram-se 4 aulas para um sujeito e cinco para out ro. Com base 
na t ranscri��o montaram-se quest ion�rios que apresentavam cerca de dez 
situa��es observadas em sala de aula, cada uma delas seguida de uma pergunta 
sobre o que o professor faria (comportamento futuro)  ou sobre o que fez 
(comportamento passado)  naquela situa��o. Os dados apontam que os sujeitos 
em it iram, com maior freq��ncia, relatos correspondentes 	 situa��o observada, 
principalmente para as quest�es referentes a um comportamento passado. O 
estudo perm it iu a indica��o de poss�veis vari�veis que influenciam a 
correspond�ncia ent re os comportamentos verbal e n�o verbal de professores em 
ambiente natural. 

 3$/$95$6�&+$9(�  relato verbal, correspond�ncia verbal-n�o verbal, rela��o fazer-
dizer 
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Maria Salom � Rocha (UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , Jo�o Carlos Muniz Mart inelli 
(UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , Marco Antonio Am aral Chequer (UNIVERSIDADE VALE 
DO RIO DOCE) , Maria Auxiliadora Dam �zio (UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE)  
 5 �$������� ����

A presente mesa redonda tem por objet ivo contextualizar a no��o de pr�t ica 
cultural no �mbito da pesquisa e da forma��o em an�lise de comportamento, 
tendo como foco a proposta do N�cleo de Estudos em An�lise de Comportamento 
e Pr�t ica Cultural. A apresenta��o consiste em descrever at ividades de forma��o 
e pesquisa tendo a cidade como ambiente de invest iga��o e problemat iza��o da 
an�lise de comportamento. A interface das �reas de conhecimento tamb�m � 
discut ida. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Ensino, forma��o profissional e pr�t ica cultural. 
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Maria Teresa Ara�jo Silva (USP) , Maur�cio Tauil Mart ins ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 �$������� ����

Ao analisar eventos neurais como comportamento, podem ser reveladas 
rela��es funcionais ent re eles pr�prios e eventos abertos. A integra��o ent re 
neuroci�ncia e an�lise experimental do comportamento est� come�ando a 
produzir demonst ra��es emp�ricas da part icipa��o de eventos neurais na 
cont ing�ncia de t r�s termos que relaciona est �mulos discrim inat ivos, respostas e 
conseq��ncias. Esta apresenta��o destacar� inst�ncias exemplares na evolu��o 
desse problema. Sabe-se h� muito que a est imula��o el	t r ica de certas �reas 
cerebrais por ter fun��o refor�adora. Os ext raordin�rios avan�os tecnol�gicos em 
anos recentes most ram agora que a pr�pria at ividade neural pode ser selecionada 
por suas conseq��ncias. Por exemplo, a at ividade de neur
nios isolados in vit ro 
recebendo dopamina como refor�ador pode ser considerada um an�logo celular 
de condicionamento operante. A at ividade in vivo de popula��es de neur
nios de 
ratos e macacos pode ser coletada em tempo real e ent�o ser usada para acionar 
bra�os mec�nicos ou seguir um alvo em fun��o de uma consequ�ncia. A 
est imula��o neural funciona como est �mulo discrim inat ivo para respostas 
operantes que, por sua vez, s�o mant idas por consequ�ncias neurais. Juntamente 
com invest iga��es das bases moleculares do condicionamento cl�ssico, esses 
estudos sugerem um novo horizonte para a invest iga��o de intera��es 
comportamento-ambiente dent ro do organismo. Mais ainda most ram que, como 
elemento na cont ing�ncia de t r�s termos, a at ividade neural segue as mesmas 
leis que governam out ros eventos. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Jos� Gon�alves Medeiros (Universidade Federal de Santa Catarina) , Elsa Pullin (Universidade 
Estadual de Londrina) , Ver�nica Bender Haydu (Universidade Estadual de Londrina) , Juliana 
Barboza Cartano De Paula (Universidade Estadual de Londrina) , Lilian Margarete Machado 
(Universidade Estadual de Londrina)  
 5 �$������� ����

A proposta deste simp�sio � most rar a pert in�ncia de um cont inuum ent re 
os dados obt idos em situa��o rest r ita de laborat�rio e aqueles obt idos em 
situa��o de ensino, tamb�m um laborat�rio, diferente do primeiro em termos do 
n�mero de vari�veis a serem cont roladas e demonst radas.Tr�s estudos est�o 
descritos. O primeiro, de natureza b�sica, demonst rou que quanto maior o 
n�mero de est �mulos relacionados em classes equivalentes, maior a estabilidade 
dessas classes ao longo do tempo. Vinte e quat ro estudantes universit�r ios foram 
submet idos a discrim ina��es condicionais com est �mulos n�o- fam iliares. Concluiu-
se que a forma��o de classes equivalentes n�o � afetada pelo tamanho das 
classes t reinadas, mas que h� um efeito na manuten��o das mesmas, pois um 
menor n�mero de part icipantes dos grupos com menor n�mero de est �mulos por 
classes (Grupos 1 e 2)  apresentaram manuten��o das classes (Fase 2) . A 
manuten��o das classes equivalentes most rou estar relacionada com o tamanho 
das mesmas quando se considera o desempenho individual diante de cada 
rela��o, mas n�o quando se considera o desempenho m�dio nos testes.O 
segundo estudo, de natureza b�sica, realizado em situa��o aplicada, most ra as 
possibilidades de ensinar os comportamentos de ler e escrever independentes do 
comportamento de conceituar n�meros e a emerg�ncia de novas classes do 
comportamento de ler j untos n�meros e palavras que foram ensinados 
separadamente. Os dados most ram que todos os part icipantes, exceto um (P10)  
aprenderam a ler e escrever as palavras ensinadas e conceituar n�meros. Nas 
etapas de testes, estabeleceram, tamb�m, as equival�ncias BC/ CB. Na fase final 
do experimento, em situa��o de teste, leram as novas express�es, agora 
compostas por palavras e n�meros. Os dados s�o discut idos em termos de serem 
as classes de respostas de ler e escrever palavras e conceituar n�meros como 
classes equivalentes.O terceiro estudo, de natureza b�sica, realizado em situa��o 
aplicada, most ra um plano de ensino derivado dos estudos experimentais sobre 
forma��o de classes equivalentes realizado numa sala de aula com 18 alunos da 
pr�-escola (5 a 6 anos)  de uma inst itui��o p�blica. Os resultados indicam que a 
tecnologia da equival�ncia de est �mulos foi eficaz para o ensino de leitura de 
palavras em situa��o colet iva e que h� rela��o ent re o comportamento de 
const ruir palavras e a leitura generalizada, provavelmente porque ambos 
dependem da discrim ina��o de unidades menores estabelecida pelo aumento do 
repert�rio de leitura e pela inclus�o de palavras de ensino que iniciam com as 
mesmas s�labas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  No��o de "cont inuum";  Laborat�rio versus sala de aula;  ensino 
colet ivo. 
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Gabriel Tarrag�, Anna Paula Badellino ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 �$������� ����  
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Alice Maria De Carvalho Delit t i (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , Roberto Banaco 
(Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , C�ssia Thom az (UNINOVE) , Regina Christ ina 
Wielenska (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP)  
 5 �$������� ����

SER� ANALI SADA A TERAPI A COMPORTAMENTAL APLI CADA A SI TUA��O 
CL˝ NI CA E SUA RELA��ES COM SI TUA��ES DE ESTRESSE SOB DI FERENTES 
PONTOS DE VI STA. PRI MEI RO SER� ABORDADO O ESTRESSE E QUALI DADE DE 
VI DA:  COMO OS DADOS EXPERI MENTAI S PODEM CONTRI BUI R PARA A PR�TI CA 
DO TERAPEUTA COMPORTAMENTAL. EM SEGUI DA REFLETI R-  SE-� SOBRE O 
ESTRESSE DO TERAPEUTA E AS ESTRAT�GI AS QUE O MESMO UTI LI ZA PARA 
ATENU�-LAS. FI NALMENTE SER�O DI SCUTI DOS O ESTRESSE DO CLI ENTE E A 
PRÓPRI A TERAPI A COMO SI TUA��O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE. 
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Hilton Ferreira Japyass� ( Inst ituto Butant�) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA) , Aline 
Beckm ann Menezes (UFPA) , Mir iam  Garcia Mijares (USP) , Em m anuel Zagury Tourinho (UFPA)  
 5 �$������� ����

O debate ent re determ inantes " inatos" e "aprendidos" do comportamento 
vem contemporaneamente sendo anunciado como superado diante de posi��es 
interacionistas tanto de bi�logos quanto de psic�logos. Ent retanto, h� aspectos 
hist�ricos, conceituais e metodol�gicos que ainda parecem exigir um t ratamento 
adequado. O primeiro t rabalho examina como os termos " inato" e "aprendido" na 
verdade mascaram a complexidade de elementos diferentes que vem sendo 
confrontados. Os autores sugerem que a dicotom ia t radicional comporta ao 
menos t r�s diferentes d�ades:  "Genes" X "Ambiente";  "Filog�nese" X 
"Ontog�nese";  "Comportamento I nato" X "Comportamento Aprendido" (esta 
�lt ima com tamb�m t r�s sent idos diferentes:  "End�geno/ Ex�geno", "Pr�-
Natal/ P�s-Natal"  e "Herm�t ico/ Aberto") . A dicotom ia seria adequada ou n�o 
dependendo dos elementos que estariam sendo confrontados. No segundo 
t rabalho � apresentada uma an�lise metodol�gica das pesquisas emp�ricas que 
buscam ident ificar os determ inantes inat istas e ambientalistas do 
comportamento. Os autores ident ificaram oito principais procedimentos:  
experimento de priva��o;  hibridiza��o;  cruzamento selet ivo;  estudos de g�meos;  
estudos de adotados;  influ�ncia hormonal, compara��o de mutantes e 
manipula��o gen�t ica. Foram localizados problemas tanto na term inologia quanto 
nos procedimentos espec�ficos usados. A conclus�o dos autores � que por mais 
que no 	mbito te�rico a quest�o da dicotom ia encont re um confort�vel consenso 
de que o problema j� foi superado, pode-se observar, em cont raste, que s�o 
poucas as metodologias de invest iga��o que possibilitam estudar os 
determ inantes do comportamento a part ir  de uma perspect iva interacionista, ou 
seja, empir icamente, os elementos " inato" e "aprendido" ainda s�o estudados 
predominantemente como mecanismos independentes. Em um terceiro e �lt imo 
t rabalho os autores avaliam, a part ir  de uma perspect iva evolut iva e 
adaptacionista, se haveria ou n�o a possibilidade de se ident ificar " leis gerais da 
aprendizagem" que independessem do aparato biol�gico part icular de cada 
esp�cie. Adicionalmente, discutem como as �reas de clad�st ica, an�lise do 
comportamento e neuroci�ncias, podem ajudar na compreens�o da evolu��o dos 
mecanismos b�sicos da aprendizagem e como certos pressupostos 
t radicionalmente aceitos, como o de que comportamentos inatos s�o mais ant igos 
que comportamentos pl�st icos, podem ser contestados quando os dados dessas 
�reas s�o interpretados em termos evolut ivos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  I nato/ Aprendido, I nteracionismo, Aprendizagem. 
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Jos� Ant�nio Dam �sio Abib (UFSCAR) , L�gia Valladares Oda Kurokawa ( IAAC -  Cam pinas /  
PUC-SP)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

O que se pretende, aqui, com esse tema, o sujeito na psicologia, � fazer um 
cont raponto com certas acep��es de sujeito na filosofia e demarcar a no��o de 
sujeito psicol�gico na sua diferencia��o e integra��o com out ros sujeitos -  por 
exemplo, os sujeitos cognit ivo, reflexivo e �t ico. A cr�t ica p�s-moderna ao 
conceito de sujeito � dir igida a acep��es filos�ficas e, freq�entemente, at inge a 
psicologia, como se todo esse saber fosse solid�rio com tais acep��es. Uma 
sondagem prelim inar de algumas vers�es da psicologia moderna most ra que h� a� 
uma cr�t ica � filosofia do sujeito que � at� bastante sim ilar � cr�t ica p�s-moderna, 
o que deixa a psicologia moderna na posi��o paradoxal de aparentemente ser 
uma psicologia p�s-moderna precoce. A psicologia moderna que tem in�cio com 
Wilhelm  Wundt  come�a exatamente com uma cr�t ica � filosofia substancialista do 
sujeito. Sem a no��o de sujeito, por�m, o projeto de Wundt  desaba, pois afirma 
que a psicologia estuda a experi	ncia da perspect iva do sujeito. Trata-se, 
contudo, de uma psicologia que v	 o sujeito como processo volit ivo. William  
James faz uma cr�t ica devastadora � filosofia do sujeito, que at inge o 
substancialismo, o t ranscendentalismo, e at� mesmo o associacionismo -  uma 
filosofia que j� via o sujeito como fic��o filos�fica. Como Wundt , James elabora 
uma psicologia do sujeito, e tamb�m o v	 como processo, como consci	ncia. 
George Herbert  Mead elaborou uma psicologia social do sujeito que o v	 como 
consci	ncia social formada na a��o comunicat iva humana. Segundo Mead, o 
sujeito psicol�gico desenvolve-se no di�logo envolvendo essa a��o e a vontade (o 
impulso) , culm inando no sujeito cognit ivo, reflexivo, e �t ico. Mead n�o reduz o 
sujeito psicol�gico � afet ividade, ou ao impulso, pois ele � essa totalidade de 
sujeitos, que podem ser diferenciados, mas n�o separados. Ao examinar as 
rela��es ent re cont ing	ncias -  de sobreviv	ncia, refor�adoras, e culturais -  e 
sent imentos, Burrhus Frederic Skinner resgatou a t radi��o grega de reflex�o 
sobre o amor e forneceu orienta��es significat ivas para a elabora��o de uma 
teoria psicol�gica do sujeito que most ra como o sujeito �t ico -  o sujeito que se 
orienta pelas cont ing	ncias culturais e afet ividade de �gape -  pode se desenvolver 
com base no sujeito que se orienta pelas cont ing	ncias de sobreviv	ncia e 
afet ividade de Eros e pelas cont ing	ncias refor�adoras e afet ividade de philia. A 
teoria psicol�gica do sujeito pode cont r ibuir significat ivamente para as 
importantes acep��es p�s-modernas referentes ao sujeito. 

 3$/$95$6�&+$9(�  :  filosofias do sujeito;  psicologias do sujeito;  sujeito p�s-moderno 
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Gerson Tom anari (USP) , Tat iana Lussari ( ITCR -  Cam pinas)  
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Maria Carolina L. Bento De Rezende ( IAAC -  Cam pinas) , Pat r�cia Piazzon Queiroz ( IAAC -  
Cam pinas)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

O presente t rabalho � baseado na Terapia por Cont ing�ncias de 
Refor�amento desenvolvido por Guilhardi (2004)  que prop�e a an�lise das 
cont ing�ncias passadas e presentes que instalaram e mant�m os padr�es de 
comportamentos e os sent imentos atuais. Esse estudo tem como objet ivo 
descrever as cont ing�ncias de refor�amento matr iciais (Guilhardi, 2005)  que 
instalaram um padr�o comportamental de "n�o ficar sem homens" e sent imentos 
constantes "precisar se sent ir  amada". A cliente, R, 38 anos, separada h� 2 anos, 
t inha um casal de filhos, de 14 e 11 anos, que moravam com ela. A queixa inicial 
apresentada:  "Eu acho que eu tenho algum problema, n�o consigo ficar sem 
homens na m inha vida, preciso sent ir  que eu tenho algu�m que goste de m im, 
que sou importante para ele. Quando eu estou com algu�m, quero que me 
toquem o tempo todo. Preciso saber se n�o est�o me t raindo, por isso estou 
sempre ligando, querendo saber onde est�o". A terapeuta, invest igando as 
cont ing�ncias em opera��o, analisou:  a. a cliente t inha um padr�o 
comportamental de fuga-esquiva:  a. em it ia comportamentos de agradar o out ro 
em alta freq��ncia e seus comportamentos evitavam a perda de aten��o, carinho, 
etc. ( refor�adores posit ivos sociais b. quando seu comportamento n�o era eficaz 
apresentava maior variabilidade removendo o est �mulo aversivo de "perder 
aten��o";  c. como o padr�o era mant ido por refor�amento negat ivo, ela n�o 
testava se as cont ing�ncias t inham sido alteradas;  d. novas cont ing�ncias, 
refor�adoras posit ivas, n�o cont rolavam seu repert�rio;  e. seu repert�rio 
comportamental tamb�m ocorr ia com filhos e out ras pessoas do seu conv�vio. A 
terapeuta a part ir  do relato da cliente p	de ident ificar as cont ing�ncias de 
refor�amento matr iciais que predominaram durante o desenvolvimento 
comportamental da cliente. Tais cont ing�ncias caracterizaram-se por:  a. a m�e 
em it ia, em alta freq��ncia, comportamentos que produziam refor�adores 
posit ivos sociais e materiais para si mesma;  b. os comportamentos e sent imentos 
da cliente n�o t inham fun��o refor�adora para a m�e;  c. a m�e verbalizava, em 
alta freq��ncia, que a exist�ncia da cliente e seus comportamentos produziam os 
eventos aversivos da sua vida -  a cliente se engajava em comportamento de 
fuga-esquiva (agradar a m�e) , em it idos em alta freq��ncia e variabilidade 
removendo apenas temporariamente o evento aversivo. A an�lise de tais 
cont ing�ncias possibilitou a terapeuta a discrim inar a intensa priva��o vivida pela 
cliente e a for�a do padr�o instalado. O procedimento adotado vem sendo lev�- la 
a discrim inar as cont ing�ncias de refor�amento matr iciais que desenvolveram seu 
padr�o de comportamentos e sent imentos e os seus mantenedores atuais e ainda 
descrever seus padr�es de fuga-esquiva. Tamb�m, gradualmente tentar lev�- la a 
se comportar diferentemente produzindo novas conseq��ncias. Tal procedimento 
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segue lentamente j� que as cont ing�ncias de refor�amento matr iciais foram muito 
intensas e comportamentos de fuga-esquiva est�o amplamente instalados. 
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Fernanda Trassi Raposo ( IAAC -  Cam pinas) , Pat r�cia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Maria 
Carolina L. Bento De Rezende 
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O presente estudo de caso discute o atendimento de um cliente de 19 anos, 
adotado por um casal desde dois anos de idade e mora com eles at� hoje. 
Trabalha em uma oficina de cam inh�es. A queixa inicial foi "Sempre fui diferente 
das pessoas, sou muito fechado, n�o gosto de pessoas e sinto prazer com coisas 
diferentes, gosto de me cortar e de me queimar com vela". Baseada no modelo 
da Terapia por Cont ing�ncias de Refor�amento (Guilhardi, 2004) , a terapeuta 
passou a invest igar as poss�veis cont ing�ncias de refor�amento matr icias 
(Guilhardi, 2005)  que operaram na vida do cliente. Na intera��o com o cliente, 
ele relatou que n�o "gostava das pessoas" e sempre evitava contatos e intera��es 
sociais. N�o gostava do emprego, mas n�o se sent ia capaz de conseguir out ro. 
Tamb�m relatou comportamentos auto lesivos de cortar-se ou queimar-se com 
uma vela. Tais comportamentos eram em it idos no seu pr�prio quarto e ele os 
descrevia como prazerosos. Ele verbalizou:  "Sou um Z� Ningu�m, se eu nunca 
gostei de m im, como algu�m gostar� de m im";  "Eu queria ser mais legal, 
conseguir sair, conversar" ;  "Sempre reprovo na auto-escola, fico nervoso, 
est ressado, t remendo e no servi�o eu tamb�m me sinto assim";  "Acho que m inha 
m�e pensou que eu era um animal, porque ela me deu? E hoje eu me sinto um 
animal" . A ident ifica��o das cont ing�ncias atuais na vida do cliente most rou que:  
a. os contatos sociais t inham fun��o aversiva para o cliente, levando-o a se 
esquivar de intera��es;  b. o repert�rio social era rest r ito porque o cliente em it ia 
poucos comportamentos de tal classe;  c. os sent imentos, associados a falta de 
repert�rio nas situa��es sociais, eram aversivos;  d. n�o desenvolveu sent imentos 
de autoconfian�a (produto de hist�ria de cont ing�ncias na qual o comportamento 
produz refor�adores posit ivos ou esquivar-se de negat ivos e. n�o desenvolveu 
sent imentos de auto-est ima (produto de hist�ria de cont ing�ncias de refor�adores 
posit ivos sociais liberados independente da em iss�o de comportamentos f. os 
comportamentos auto lesivos eram mant idos por conseq��ncias sociais. O cliente 
equivocadamente nomeia o estado corporal associado a esses comportamentos 
como prazer. O que mais, provavelmente, estava ocorrendo era uma seq��ncia 
de elos comportamentais que inclu�a o comportamento de se queimar que 
produzia uma sensa��o corporal dolorosa, seguida do comportamento de ret irar o 
objeto quente, que produzia uma sensa��o de al�vio. Pela descri��o do cliente 
prevalecia a fun��o al�vio, pois o comportamento estava se mantendo 
( refor�amento negat ivo) . Out ra possibilidade de an�lise, uma vez que a redu��o 
da dor n�o � imediata, aponta para a fun��o das conseq��ncias sociais 
generalizadas, com fun��o refor�adora posit iva, que o cliente obt�m com o 
comportamento auto lesivo ou com o relato do comportamento. H� 3 classes de 
operantes envolvidas:  queimar-se, com as conseq��ncias naturais e sociais que o 
comportamento produz;  interromper o comportamento de queimar-se, com as 
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conseq��ncias naturais e sociais que o comportamento produz;  relatar os 
comportamentos anteriores, com as conseq��ncias refor�adoras posit ivas 
generalizadas sociais produzidas pelo comportamento verbal. Todo o 
encadeamento est�, provavelmente, sendo mant ido pela conseq��ncia social 
final. Diante de tal padr�o de comportamento e de sent imentos a terapeuta 
invest igou a hist�ria de cont ing�ncias:  a. o cliente foi rejeitado pela m�e 
biol�gica, que usava roupas para esconder a gravidez at� 8 meses, dizia n�o 
querer a cr ian�a e o abandonou na casa dos pais;  b. os av�s n�o cuidavam da 
crian�a, deixavam-na suja e com bolhas pelo corpo;  c. quando a m�e adot iva o 
encont rou nessa situa��o, ele j� estava com dois anos, o socorreu e o adotou;  d. 
a cr ian�a na nova fam�lia sempre apresentou comportamentos de brincar sozinho, 
isolar-se de contatos sociais e evitar as pessoas. O relato da m�e sobre a hist�ria 
de vida do cliente levou a terapeuta a hipotet isar as seguintes cont ing�ncias de 
refor�amento matr iciais:  a. o cliente n�o foi exposto a contato f�sico (som, toque, 
cheiro, etc.)  associados a refor�adores posit ivos prim�rios (com ida)  e sociais 
(carinho b. foi exposto a comportamentos de falta de cuidados, que produziram 
les�es f�sicas (ex. bolhas no corpo c. quando adotado, est �mulos como toque, 
som, cuidados, afeto, n�o t inham adquir ido fun��o refor�adora posit iva;  d. seres 
humanos estavam, provavelmente, pareados com abandono (aus�ncia de 
conseq��ncias refor�adoras posit ivas sociais e prim�rias)  e cont ing�ncias 
aversivas (estados de priva��o, dor, etc.) . Diante do d�ficit  social do cliente e das 
poss�veis cont ing�ncias de refor�amento matr iciais, a terapeuta vem tentando 
estabelecer-se como uma poss�vel ag�ncia social refor�adora, o que tem fun��o 
refor�adora posit iva para ele, dando lhe aten��o se interessando pelos relatos 
(exceto os de auto les�o)  etc.. Al�m disso, tem invest igado eventos com fun��o 
refor�adora posit iva para ele a fim  de programar a modelagem de padr�es 
comportamentais, out ros que n�o auto lesivos, que podem produzir refor�adores 
posit ivos. O cliente tem em it ido mais respostas verbais ( fala mais)  e n�o verbais 
(sorr ir , olhar para terapeuta etc.)  na sess�o. O caso cont inua em atendimento e 
pretende-se desenvolver um repert�rio social mant ido por cont ing�ncias 
refor�adoras posit ivas. As altera��es comportamentais do cliente na sess�o 
determ inar�o as pr�ximas etapas do procedimento.  

 3$/$95$6�&+$9(�  Repert�rio social, auto les�o e Terapia por Cont ing�ncias. 
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Maria Am �lia Moraes Pereira ( IAAC -  Cam pinas) , Pat r�cia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , 
Marisa I sabel Dos Santos De Brito ( IAAC) , Maria Carolina L. Bento De Rezende 
 5 ´$µ�·�³�² ����

O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar um estudo de caso cl�nico 
embasado no modelo de Terapia por Cont ing�ncias de Refor�amento (Guilhardi, 
2004) . Este modelo prop�e uma ident ifica��o das cont ing�ncias presentes, as 
quais o cliente est� exposto e das cont ing�ncias de refor�amento matr iciais 
(Guilhardi, 2005)  que operaram em sua vida e desenvolveram o padr�o 
comportamental atual. O terapeuta al�m de ident ificar quais as vari�veis 
produtoras e mantenedoras do repert�rio da cliente, intervem sobre elas, a fim  de 
alterar tais padr�es. O cliente t inha 39 anos, solteiro, aposentado por invalidez h� 
anos. Morava com a m�e, uma irm� e um irm�o que apresentava problemas 
psiqui�t r icos. Sua queixa inicial foi:  "H� um bom tempo eu vou a um 
neurologista, eu tenho convuls�o e ult imamente a convuls�o � muito 
generalizada. � t�o forte que 	s vezes eu acabava me machucando, quebrando as 
coisas, chutando a porta e a hora que eu volto, que eu vou ver que o corpo est� 
todo machucado, esfolado"..."Quanto mais nervoso eu ficava, quanto mais uma 
coisa me irr itava, parecia que desencadeava crise em m im". O cliente foi 
encaminhado pelo psiquiat ra e neurologista 	 terapia j� que nenhuma altera��o 
foi encont rada nos exames e nenhuma medica��o era eficaz. A terapeuta at rav�s 
de perguntas chegou a formular quais eram as cont ing�ncias em opera��o na 
vida do cliente. I dent ificou que a volta do irm�o para morar com a fam�lia alterou 
as rela��es existentes e, neste contexto, aumentaram a freq
�ncia e intensidade 
das crises do cliente. A terapeuta sistemat izou as cont ing�ncias que passaram a 
operar na casa a part ir  da vinda do irm�o:  a. a m�e do cliente em it ia muitos 
comportamentos de cuidados com o irm�o;  b. ela n�o em it ia comportamentos da 
mesma classe com o cliente;  c. o cliente em it ia comportamentos de cuidar da 
casa, no entanto, tais comportamentos n�o produziam conseq
�ncias 
refor�adoras sociais como aten��o e reconhecimento da m�e, nem da irm� 
(procedimento de ext in��o d. o cliente em it ia comportamentos de dar regras para 
o irm�o ( j� que ele t inha problemas psiqui�t r icos) , mas tais comportamentos n�o 
produziam conseq
�ncias refor�adoras posit ivas ( "obedi�ncia" do irm�o)  e, ainda, 
produziam eventos aversivos advindos da m�e e do irm�o ( "calma, tenha 
paci�ncia" e. tais cont ing�ncias geravam priva��o de refor�adores posit ivos 
sociais (afeto) :  ele sent ia-se "pouco valorizado", "deixado de lado", "esquecido";  
f. por�m, ao em it ir  a resposta "cr ise convulsiva", o cliente produzia refor�adores 
posit ivos sociais (afeto)  da m�e e irm�:  quanto maior a magnitude da crise e 
machucados, mais conseq
�ncias de tal classe produziam. O cliente n�o t inha 
nenhum contato social fora da sua casa. Diante de tal padr�o comportamental, a 
terapeuta sistemat izou as cont ing�ncias de refor�amento matr iciais as quais o 
cliente foi exposto:  o pai do cliente bebia e brigava com a fam�lia chegando a 
agress�es f�sicas. A m�e t inha crises "convulsivas" nessas situa��es o que pode 
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ter sido um modelo para o cliente. Diante das situa��es aversivas com o pai, o 
cliente tentou o suic�dio aos 13 anos. O pai prometeu ao cliente que alteraria seus 
comportamentos. No entanto, as mudan�as n�o duraram. A vida social da fam�lia 
sempre foi rest r ita. O cliente n�o teve modelos e nem desenvolveu um repert�rio 
social adequado. Usualmente, ficava com a m�e ajudando na casa. Quando 
come�ou a t rabalhar, ao enfrentar situa��es com fun��o aversiva, o cliente t inha 
uma crise convulsiva. Tal padr�o comportamental tornou-se freq�ente e o cliente 
foi afastado por invalidez. A terapeuta at rav�s de perguntas e descri��es das 
situa��es procurou levar o cliente a:  a. discrim inar e descrever quais eram as 
cont ing�ncias que desencadeavam as suas crises;  b. discrim inar e em it ir  tactos 
adequados de sent imentos de t r isteza, ser "pouco valorizado" etc.;  c. em it ir  
out ros padr�es de comportamento que pudessem produzir refor�adores posit ivos 
sociais advindos da m�e;  d. discrim inar out ras fun��es (e n�o apenas "ela gostar 
mais dele")  para o comportamento da m�e de cuidar do irm�o em it ido pela m�e 
( "se preocupa porque ele � muito doente";  "em voc� ela confia e conta com a 
ajuda") . A part ir  dos procedimentos, o cliente alterou suas verbaliza��es:  a. 
descrevia o que cont rolava o seu comportamento de ter uma "crise" e os 
poss�veis refor�adores que manteriam a mudan�a comportamental:  "eu n�o quero 
mais conseguir as coisas at rav�s da doen�a, ter que me machucar para que eles 
me entendam, eu quero que eles percebam que eu estou mudando e esfor�ando" 
e "Hoje eu vejo como eu me machuquei, fiquei t�o preocupado com o exterior, 
com o que as pessoas pensavam que acabei me machucando muito por dent ro. � 
muito sofr imento";  b. expressava seus sent imentos pela m�e ( ressent imento, 
frust ra��o)  c. relatava os comportamentos que se em it idos por ela, ter iam fun��o 
refor�adora posit iva para ele. O atendimento foi interrompido com o fim  do 
est	gio. 
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Sheila Giardini Murta (Universidade cat�lica de Goias) , Crist ina Lem es Barbosa Ferro 
(Universidade Cat�lica de Goi�s) , Luc Vandenberghe (Universidade Cat�lica de Goi�s) , 
Marilene De Ara�jo Mart ins (Universidade Cat�lica de Goi�s) , Suely Sales Guim ar�es 
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Esta pesquisa teve como objet ivo comparar o padr�o de at ividades e 
rela��es sociais, ocupacionais, fam iliares e afet ivas e est rat�gias de 
enfrentamento � les�o medular ent re indiv�duos parapl�gicos com e sem dor 
cr�nica. Part iciparam 26 pessoas portadoras de paraplegia com et iologia 
t raum�t ica, de ambos os sexos, idade ent re 19 e 42 anos, recrutadas em 
inst itui��es de reabilita��o e associa��es de pessoas com defici�ncia, dos quais 13 
t inham dor cr�nica. Os part icipantes com dor foram designados para compor o 
Grupo 1 (G1)  e os demais compuseram o Grupo 2 (G2) . Os dados foram colhidos 
at rav�s de uma ent revista sem i-est ruturada, individual, com 100 quest�es, 
realizada em ambiente natural. O G1 apresentou indicat ivos de pior adapta��o � 
les�o, quando comparado ao G2, com mais complica��es de sa	de, maior 
depend�ncia funcional, menor engajamento em at ividades sociais e ocupacionais 
e rela��es fam iliares mais problem�t icas. Os dois grupos relataram dificuldades 
semelhantes para manter e iniciar rela��es afet ivas, para t rabalhar e se divert ir . 
Essas dificuldades foram associadas principalmente aos lim ites impostos pelo 
ambiente f�sico e social. As principais est rat�gias de enfrentamento apresentadas 
pelo G1 inclu�am regula��o emocional, isolamento, reflex�o e busca de ajuda, 
enquanto no G2 predominava a��o direta, conversa e dist ra��o. Respostas de 
assert ividade e auto-compet�ncia foram mais freq
entes no G2. Nos dois grupos 
predominaram relatos de engajamento em comportamentos de sa	de e 
persist�ncia diante de objet ivos n�o alcan�ados. Foram relatadas ainda melhoria 
em rela��es sociais, fam iliares e desenvolvimento de valores e at itudes 
adaptat ivas ap�s a les�o. Estes resultados sugerem que o enfrentamento e 
adapta��o � les�o est�o relacionados a uma mult iplicidade de vari�veis, desde 
vari�veis pessoais a vari�veis sociais. S�o abordadas necessidades de interven��o 
nos processos de preven��o, promo��o e reabilita��o em sa	de, que devem 
supor atua��o conjunta de diferentes segmentos profissionais e sociais. 
I mplica��es para interven��o e pesquisa s�o apresentadas. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Dor Cr�nica 
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Mir iam  Marinot t i (EDUCARE e Consult�rio Part icular) , Ja�de Aparecida Gom es Regra (USP e 
Consult�rio Part icular) , M�rcia Da Rocha Pit ta Ferraz (GARPE ( IPQ do HC da FMUSP)  e CLIN)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

A express�o "Psicopedagogia Comportamental"  tem sido ut ilizada em 
refer�ncia � aplica��o do conhecimento gerado pela An�lise do Comportamento 
ao atendimento de crian�as com dificuldades na aprendizagem escolar.O objet ivo 
da presente mesa � discut ir  a conveni�ncia de se ut ilizar esta term inologia uma 
vez que a An�lise do Comportamento assume que grande parte dos 
comportamentos humanos � aprendida e, portanto, n�o caberia destacar-se um 
t ipo de repert�rio -  no caso, aprendizagem acad�mica. Deste ponto de vista, 
bastaria falar em Terapia Comportamental.Por out ro lado, o t rabalho com crian�as 
que apresentam baixo rendimento acad�mico exige daqueles que o executam 
conhecimentos espec�ficos que n�o s�o necess�rios para se t rabalhar com out ro 
t ipo de queixas comportamentais, o que poderia ser argumento para a 
manuten��o do termo.Esta quest�o ser� aqui abordada a part ir  da an�lise de 
t rabalhos pr�t icos, em situa��o cl�nica, onde se procurar� ident ificar se a 
express�o "psicopedagogia comportamental"  � necess�ria, �t il, apropriada, 
dispens�vel ou prejudicial.Ser�o apresentados t r�s t rabalhos que ilust ram 
algumas varia�	es encont radas no atendimento psicopedag�gico, a depender das 
dificuldades apresentadas pelas crian�as e das condi�	es de atendimento 
( individual ou grupal) .Uma das apresenta�	es analisar� a aquisi��o de classes de 
comportamentos nomeadas como "concent rar-se", "atender isnt ru�	es" e 
"autonomia" e procedimentos que se prop	em a mudar comportamentos de 
"recusa de fazer tarefas acad�micas", "dispers�o" e "depend�ncia", como 
condi�	es facilitadoras para a aprendizagem da leitura e da escrita.O caso a ser 
discut ido na apresenta��o relat iva ao t rabalho em grupo envolve queixas 
m�lt iplas, tais como:  n�o permanecer sentado;  manter-se atento � tarefa por 
curtos intervalos de tempo;  recusa em realizar as tarefas;  agress	es verbais e 
f�sicas aos colegas;  dificuldades de leitura e escrita etc.Finalmente, a terceira 
exposi��o procurar� enfocar o desenvolvimento de habilidades espec�ficas 
requeridas na aprendizagem da leitura e da escrita at rav�s da an�lise de 
procedimentos consistentes com as diret r izes da an�lise do comportamento.A 
part ir , ent�o, destas exposi�	es, procurar-se-� fornecer elementos para a 
quest�o- tema da mesa. 

 3$/$95$6�&+$9(�  psicopedagogia comportamental;  leitura ;  escrita 
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Nilzabeth Leite Coelho, Em m anuel Zagury Tourinho 
 5 ´$µ�·�³�² ����

A tem�t ica da ansiedade tem sido discut ida na psicologia enfocando os mais 
diferentes aspectos, mas, uma defini��o consensual est� longe de ser alcan�ada. 
A dificuldade se explica por diversas raz�es, dent re elas a aus�ncia de uma 
refer�ncia precisa a rela��es comportamentais. Na literatura da An�lise do 
Comportamento, tamb�m s�o encont radas diverg�ncias. Algumas explica��es 
enfat izam o papel das cont ing�ncias diretas como cont roladoras dos padr�es de 
respostas ansiosas. Out ras defini��es abordam aspectos verbais como poss�veis 
fontes adicionais de cont role de respostas de ansiedade. Nessas �lt imas, as 
m�lt iplas fun��es dos relatos auto-descrit ivos dos indiv�duos e o condicionamento 
sem�nt ico t�m sido considerados como prov�veis explica��es. Diante da 
diversidade de modelos interpretat ivos para o tema � que se torna importante um 
exame te	rico-conceitual. No presente t rabalho, s�o examinados os usos do 
conceito de ansiedade na literatura da An�lise do Comportamento. O estudo 
desses usos toma como refer�ncia categorias de regist ro que se referem ao que 
eles veiculam em termos de componentes operantes, respondentes, verbais e de 
perspect ivas de interven��o.Um exame desta natureza pode possibilitar a 
ident ifica��o dos t ipos de rela��es comportamentais que est�o sendo sugeridas 
nos diferentes usos do conceito de ansiedade na An�lise do Comportamento e a 
( in)  compat ibilidade dessas abordagens. 

 3$/$95$6�&+$9(�  ansiedade, condicionamento sem�nt ico, comportament  
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Mariangela Gent il Savoia (AMBAN -  CAISM -  FCMSCSP) , Maria Carolina L. Bento De Rezende 
( IAAC -  Cam pinas)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Ansiedade � uma experi�ncia universal da esp�cie humana. � tamb�m um 
sintoma predominante de um grupo de t ranstornos, os t ranstornos ansiosos. Os 
principais sinais e sintomas da ansiedade patol�gica s�o compart ilhados pelos 
indiv�duos normais e sujeitos ansiosos. Dent re esses t ranstornos temos o 
Transtorno de Est resse P�s Traum�t ico (TEPT) , no qual indiv�duos vivenciaram 
um evento t raum�t ico que normalmente n�o ocorre na vida da maioria das 
pessoas. O impacto do evento est ressor geralmente causa respostas subjet ivas 
importantes como medo, horror, sensa��o de desamparo e impot�ncia. Eventos 
t raum�t icos causam uma realidade interna e externa que dest roem id�ias e 
cren�as sobre cont role, seguran�a e evita��o da dor e do sofr imento.Saber o que 
determ ina o desenvolvimento de um t ranstorno psiqui�t r ico pode auxiliar na 
atua��o de interven��o e preven��o. O que levaria algu�m a desenvolver TEPT 
difere de acordo com os autores. Falta de habilidade do indiv�duo para modular a 
resposta ao est resse agudo e restabelecer a homeostase psicol�gica e biol�gica;  
n�vel de desenvolvimento dos pa�ses;  falta de cont role e a impossibilidade de 
prever as situa��es t raum�t icas;  diferencia��o ent re os lim ites de seguran�a;  
est rat�gias de coping e a mem�ria tamb�m � um fator que influencia o 
desenvolvimento do t ranstorno. O desenvolvimento dos sintomas de esquiva no 
TEPT � explicado pelo processo de condicionamento;  pela incont rolabilidade dos 
eventos t raum�t icos e aspectos cognit ivos Existem cont rov�rsias com rela��o se a 
exposi��o a experi�ncias t raum�t icas anteriores, pode resultar em indiv�duos com 
mais habilidade de "coping" e maior elast icidade a eventos t raum�t icos 
posteriores ou, ao cont r�rio, maior vulnerabilidade para desenvolver respostas de 
st ress a longo prazo.As propostas de interven��o prevent iva refletem as 
proposi��es te�ricas acima relatadas com objet ivo de:  dim inuir o n	mero de 
indiv�duos com t ranstorno psiqui�t r ico incapacitante;  informar sobre rea��es 
esperadas diante de eventos t raum�t icos;  reduzir a ocorr�ncia de TEPT e out ros 
t ranstornos relacionados. Essas est rat�gias envolvem preven��o imediatamente 
ap�s o t rauma e em seguida ao t rauma, alguns autores preconizam a interven��o 
anterior ao t rauma. Alguns procedimentos para v�t imas secund�rias s�o descritos. 
As est rat�gias ut ilizadas s�o as mesmas para t ratamento do TEPT e os dados 
dispon�veis da efic�cia desse procedimento s�o incongruentes e cont roversos, 
havendo a necessidade de se avaliar out ras propostas de interven��o prevent iva. 
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S�rgio Cir ino (Faculdade de Educa��o/ UFMG) , Carlos Eduardo Costa (Faculdade de Educa��o /  
UFMG) , Roberto Banaco (Faculdade de Educa��o /  UFMG) , Raquel Moreira Al� (Faculdade de 
Educa��o /  UFMG) , Josele Abreu Rodrigues (Faculdade de Educa��o /  UFMG) , Andr� Dias 
(Faculdade de Educa��o /  UFMG) , Paulo Soares (Faculdade de Educa��o /  UFMG) , Carlos 
Can�ado (Faculdade de Educa��o /  UFMG)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Para compreender o comportamento importante que, concomitantemente ao 
exame das vari�veis presentes, se invest igue as vari�veis hist�ricas que podem 
influenciar a conduta atual de determ inado organismo. Costa e Banaco 
submeteram universit�r ios a um de t r�s programas de refor�o:  FR, DRL ou FI . As 
cont ing�ncias de refor�o foram programadas com o software ProgRef e a 
conseq��ncia para a resposta de pressionar um bot�o era pontos. Para alguns 
part icipantes os pontos eram t rocados por fotoc�pias, para out ros por dinheiro 
enquanto, para out ros, os pontos n�o eram t rocados por nada. 
Subseq�entemente, os part icipantes foram submet idos a um esquema de FI . O 
principais resultados indicam que:  a)  o comportamento dos part icipantes foi 
cont rolado tanto pela hist�ria de refor�o quanto pelas cont ing�ncias presentes e 
b)  a natureza do refor�ador empregado pode favorecer o responder em taxa alta 
e constante sob FI . Num out ro estudo, Al� e Rodrigeus submeteram pombos a um 
esquema multFRDRL Os principais resultados indicam que quando o esquema 
m�lt iplo n�o foi modificado, a taxa de respostas no componente FR foi mais 
sens�vel �s manipula�	es no n�vel de sacia��o do que a taxa DRL. Quando o 
esquema foi alterado as taxas FR foram sens�veis apenas no maior n�vel de 
sacia��o (100% ) , enquanto as taxas DRL foram sens�veis em ambos n�veis de 
sacia��o. Esses resultados most raram que, quando a hist�ria de refor�amento 
produziu taxas baixas, o cont role de est �mulos foi enfraquecido independente do 
n�vel de sacia��o. Can�ado, Soares e Cir ino analisaram os resumos dos art igos 
publicados no JEAB (Journal of Experimental Analysis of Behavior)  e no JABA 
(Journal of Applied Behavior Analysis)  desde as suas primeiras edi�	es, 
respect ivamente, em 1958 e 1968. Dent re os principais resultados, verificou-se 
que:  a)  h� uma grande profus�o de termos usados para se referir  a efeitos de 
cont ing�ncias passadas sobre o responder atual;  b)  as refer�ncias diretas a estes 
efeitos s�o escassas ao longo das publica�	es;  c)  existem alguns "picos" de 
produ��o de estudos sobre hist�ria nos peri�dicos analisados;  e d)  tais "picos" no 
JABA seguem, sistemat icamente, os "picos" no JEAB, sugerindo uma intera��o 
pesquisa b�sica/ pesquisa aplicada. A diversidade procedimental dos estudos aqui 
apresentados indica a amplitude e as potencialidades da �rea. Tamb
m aponta 
para a necessidade de maior interlocu��o ent re os pesquisadores b�sicos e 
aplicados e aqueles que fazem pesquisas com sujeitos humanos e com n�o 
humanos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Hist�ria, esquemas de refor�amento, comportamento operante 
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Edwiges Silvares ( I nsituto de Psicologia -USP-SP) , Maria Crist ina Miyazaki (Faculdade de 
Medicina de S�o Jose do Riio Preto) , Carm em  Lucia Souza, Noel Costa, Marcia Helena Da Silva 
Melo, Mayra Helena Meneghello 
 5 ´$µ�·�³�² ����

O presente simp�sio toma como ponto de part ida a suposi��o de que � 
necess�rio buscar-se novas formas de atendimento psicol�gico para as cl�nicas-
escola do Brasil, pressuposto este assentado nos mais diversos estudos de 
caracteriza��o dessas inst itui��es, em �mbito nacional, nos quais foi apontado o 
pouco alcance delas quanto ao atendimento das necessidades da clientela. Out ro 
ponto levado em considera��o na proposta do simp�sio � o pouco que tem sido 
feito em termos de preven��o em Psicologia Cl�nica. A part ir  desses dois pontos 
pretende-se discut ir  os resultados de t r�s estudos que implicaram novas formas 
de atendimento psicol�gico na cl�nica-escola do I PUSP ou sucursal dela (  uma 
escola que abre espa�o para t rabalhos prevent ivos na comunidade) , sendo os t res 
voltados para a preven��o a saber :  1)  Grupos informat ivos de menopausa 2)  
Tratamento individual e em grupo para adolescentes enur�t icos e suas fam�lias 
em duas clinicas-escola e 3)  Avalia��o comportamental do desempenho social em 
uma sucursal da clinica-escola do I PUSP:  indicadores de rejei��o e aceita��o 
ent re cr ian�as. O primeiro � relat ivo a atendimento prevent ivo feito a quarenta 
mulheres menopausicas com �nfase no aspecto informat ivo da crise pela qual 
at ravessam. O segundo abrange orienta��o de pais de adolescentes 
encaminhadas para atendimento psicol�gico em virtude de seu descont role 
vesical. O terceiro � envolvido a avalia��o do desempenho social de crian�as em 
uma sucursal da clinica-escola do I PUSP. A part ir  da apresenta��o dos resultados 
emp�ricos dessas formas inovadoras de atendimento psicol�gico, enfocando o 
pontos em comum ent re elas, pretende-se reflet ir  sobre aspectos relat ivos 	 
dificuldades encont radas nas propostas ou relacionados com os progressos 
derivados desde a implanta��o das mesmas. Pretende-se ainda que a luz da 
discuss�o desses novos conhecimentos propostas prevent ivas emerjam de modo 
a propiciar melhores condi��es cl�nicas para a comunidade brasileira, bem como 
melhores condi��es para forma��o dos profissionais da �rea -  os futuros 
psic�logos cl�nicos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  clinica-escola;  psicologia prevent iva 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ �® ������������� , ¯2°�±��² :  10: 40: 00   ) 	³ :  12: 00: 00 
�� 6 ´$µ µ ¶�´$µ �  EDV Educa��o 
 $ ¯:É�º8�µ�´�¾�² & ²�³1¼�²�½ ¹I®�³1´�¯�¹�²5´ ( ¾�·�±�®�Á�Â�² ��’ ´$µ�®�Äw�²�µ"¯�² ( ¯�µ�	¯�²5´ 3 ´$µ Æ�·:�µ�® �
 
Tania Moron Saes Braga (Universidade Estadual Paulista) , Maria Jos� Carli Gom es (UNIP) , 
Sandra Regina Gim eniz Paschoal (UNESP,Marilia/ SP) , Maria De Lourdes Morales Horiguela 
(UNESP,Marilia/ SP) , Carm em  Izaura Molina Corr�ia (UNESP, Mar�lia/  SP) , Renata Aparecida 
Belei (UEL/ PR) , Edinalva Neves Nascim ento (UNESPMar�lia/ SP)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Apresentamos essa proposta porque compart ilhamos de afirma��es de que 
ensinar n�o � "uma arte intuit iva" e sim  um comportamento aprendido e portanto 
professores e profissionais ligados ao ensino precisam aprender como ensinar e 
devem ser ensinados por Escolas de Educa��o. Temos constatado dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem e da mesma maneira temos verificado as 
possibilidades oferecidas pela an�lise do comportamento para que maneiras 
efet ivas de ensinar sejam aprendidas. I nvest ir  nessa dire��o, ensinando e 
desenvolvendo estudos em an�lise de comportamento, tem sido nossa meta. � 
um invest imento solit�r io, j � que esta abordagem tem sido ignorada no atual 
contexto filos�fico da Psicologia e da Pedagogia, e at� mesmo t ratada de modo 
preconceituoso. Assim , considerando o desafio presente pretende-se discut ir  
nesse simp�sio estudos sobre o ensino de an�lise do comportamento em curso de 
p�s-gradua��o em Educa��o. Ser�o apresentados as decis�es metodol�gicas e os 
resultados de pesquisas de v�rios contextos educat ivos. A primeira pesquisa 
analisa dados do comportamento de alunos do curso de p�s-gradua��o em 
Educa��o de uma disciplina cujo programa abrangeu princ�pios de an�lise do 
comportamento. A segunda pesquisa realizada com professores da rede p�blica 
invest iga a presen�a de a��es educat ivas sobre sexualidade e ident ifica a 
necessidade de capacitar o professor como condi��o facilitadora para o 
comportamento de busca de informa��es dos alunos. Dados de programa de 
t reinamento para promover habilidades sociais do professor em sala visando 
est imular mudan�as gradat ivas no contexto escolar ser�o apresentados. Por fim  
ser�o apresentadas an�lise das cont ing	ncias que favorecem a ocorr	ncia de 
comportamentos de r isco para acidente com material biol�gico em ambiente 
hospitalar durante est�gio curr icular de graduandos de enfermagem. 

 3$/$95$6�&+$9(�  an�lise do comportamento, desenvolvimento e apresndizagem, 
educa��o 
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Kester Carrara (Universidade Estadual Paulista -  Unesp (Bauru) ) , Alessandra Turini Bolsoni 
Silva (Universidade Estadual Paulista -  Unesp (Bauru) ) , Ana Cl�udia Moreira Alm eida Verdu 
(Universidade Estadual Paulista -  Unesp (Bauru) )  
 5 ´$µ�·�³�² ����

Revelam-se auspiciosas as possibilidades de que a An�lise do 
Comportamento consolide suas cont r ibui��es ao planejamento e implementa��o 
de pr�t icas culturais baseadas nos conceitos e na tecnologia produzidas sob a 
�t ica de uma psicologia behaviorista radical. Nessa perspect iva, s�o apresentados 
resultados de algumas pesquisas conduzidas no �mbito de pr�t icas inclusivas e de 
planejamento educacional em contextos s�cio-culturais. Focaliza-se a id�ia de que 
a interven��o em comportamento de pessoas que planejam ambientes 
educacionais -  pais e professores, neste caso -  pode resultar em dois t ipos de 
conseq��ncias:  uma, direta, para os indiv	duos alvo da interven��o e out ra, 
indireta, para as unidades s�cio-culturais em quest�o. Ent re os resultados 
encont rados nas pesquisas, pode-se mencionar:  1)  a aquisi��o de habilidades 
sociais educat ivas pelos pais e pelas m�es que part iciparam de um programa de 
interven��o, bem como aferi��o, mediante inst rumento espec	fico, da melhoria do 
repert�rio social de crian�as e adolescentes, seja na redu��o de comportamentos 
que competem com aprendizagens relevantes e significat ivas para a cultura, seja 
na aquisi��o de compet�ncia social;  2)  a apresenta��o de pr�t icas menos 
segregat�rias e mais inclusivas por membros de uma comunidade escolar;  3)  e a 
apresenta��o de comportamentos relevantes para a cultura por pessoas com 
necessidades especiais, mediante a��es diretas junto a essa popula��o e a��es 
intermediadas por agentes educacionais. As an�lises destas e de out ras pesquisas 
podem perm it ir  avaliar os efeitos de interven��es isoladas em cont ing�ncias 
ent rela�adas envolvidas no estabelecimento e manuten��o de unidades s�cio-
culturais, sendo que por hip�tese, uma das conseq��ncias finais seria a promo��o 
de uma comunidade mais preocupada com direitos humanos e comportamentos 
pr�-�t icos e pr�-sociais. Tamb�m ser� apresentado o estado atual de projeto 
apoiado pela FAPESP na modalidade de ensino p
blico, que descreve at ividades 
realizadas com professores e alunos do ensino fundamental no sent ido de 
instala��o, mudan�a ou consolida��o de comportamentos compat 	veis com o 
desenvolvimento da cidadania. As pesquisas mencionadas s�o debat idas sob a 
�t ica das rela��es ent re delineamentos culturais e pol	t icas p
blicas, com o aux	lio 
conceitual das metacont ing�ncias. 

 3$/$95$6�&+$9(�  behaviorismo, metacont ing�ncia, interven��o 
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Roberto Banaco (PUC-SP) , Rachel Rodrigues Kerbauy (USP) , Angela Duarte (UCG)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

A ci�ncia � uma tentat iva do homem para compreender o universo f�sico. As 
subdivis�es da ci�ncia e seus m�todos s�o a maneira pela qual o homem 
considera poss�vel essa compreens�o. Portanto, se seus resultados n�o produzem 
maior compreens�o sobre os fen�menos, ou novos dados a desafiam, seu poder 
de previs�o dim inui e deve haver mudan�as em todo o sistema de produ��o de 
conhecimento.O t rabalho cl�nico � parte da an�lise do comportamento aplicada. 
Como campo de atua��o de relev�ncia social deve preservar os conceitos 
fundamentais da an�lise do comportamento, enquanto inova metodol	gica e 
tecnicamente. Anos de pesquisas refinaram as bases da aplica��o e com essa 
produ��o e estabilidade � poss�vel fazer algumas varia��es que o objeto de 
estudo exige. Os crit�r ios para isso baseiam-se na maneira de responder 
quest�es da ci�ncia e da natureza do objeto estudado, fatos esses discut idos por 
in
meros art igos de pesquisadores em inentes. O papel da infer�ncia estat �st ica, 
as in
meras modalidades cont role experimental propostas, o estabelecimento de 
equa��es quant itat ivas para prever probabilidade de refor�amento, as discuss�es 
e as m�s interpreta��es que propiciaram, most ram um campo m inado. H� 
defensores e acusadores, mas os problemas cont inuam presentes. As solu��es 
desses problemas e seu embasamento perm it ir�o novos cam inhos.De qualquer 
forma, h� alguns par�metros comportamentais que podem ser explorados em sua 
amplitude, algumas vari�veis que podem ser escolhidas para estudo por 
representarem melhor o fen�meno considerado e assim  cont r ibuir para elucid�- lo. 
Na situa��o cl�nica, a exig�ncia atual para que se prove ser a mudan�a decorrente 
da modifica��o int roduzida, faz com que se encont rem maneiras de descrever 
todo esse processo em detalhes. � a busca de credibilidade em uma �rea de 
estudos -  psicologia cl�nica -  aberta a indaga��es. Maneiras de fazer pesquisa 
ser�o apresentadas e discut idas pelos componentes da mesa. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Pesquisa em cl�nica;  an�lise aplicada do comportamento;  m�todo 
de pesquisa 
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Luis Fernando Mart ins, Silvana Nucci 
 5 ´$µ�·�³�² ����  
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Ros�ngela Darwich (UFPA) , Em m anuel Zagury Tourinho (UFPA)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

O behaviorismo skinneriano inst ituiu o monismo f�sico como vis�o de homem 
e recomendou a abordagem de sent imentos e pensamentos no contexto de um 
programa de pesquisas que adota o modo causal de sele��o por conseq��ncias 
para a compreens�o do comportamento. Tal alternat iva de an�lise afasta 
emo��es e sent imentos do papel de causa de respostas abertas e destaca a 
import�ncia de componentes operantes para a defini��o, e de respondentes para 
a ocorr�ncia e altera��o do que � sent ido. A ado��o de uma perspect iva monista 
e selecionista, por um lado, e a separa��o dos componentes de emo��es e 
sent imentos, bem como a pr	pria defini��o de respondente, por out ro, j ust ificam 
a revis�o dos fundamentos te	ricos da an�lise do comportamento como forma de 
avaliar seus lim ites explicat ivos. Objet ivou-se, portanto, com o presente estudo, 
invest igar o modo causal de sele��o por conseq��ncias e as propostas de 
abordagem de emo��es e sent imentos no �mbito da literatura da an�lise do 
comportamento, com destaque 
 obra de Skinner. A fim  de definir em que 
extens�o o modo causal de sele��o por conseq��ncias � suficiente para a 
explica��o de emo��es e sent imentos, averiguou-se a possibilidade de considerar 
inter- rela��es ent re processos operantes e respondentes. Neste sent ido, ressalta-
se que os eventos com fun��o de est �mulo discrim inat ivo e de est �mulo refor�ador 
ou aversivo, em uma t r�plice cont ing�ncia, tamb�m podem adquir ir  fun��o de 
est �mulo eliciador na rela��o estabelecida com a em iss�o do operante, sendo o 
condicionamento de respostas emocionais 
 presen�a do evento antecedente ao 
operante explicado a part ir  da elicia��o de tais respostas pelo evento 
conseq�ente. Percebe-se, assim , que a reuni�o de aspectos apresentados 
isoladamente na literatura da an�lise do comportamento perm ite uma 
interpreta��o coerente de rela��es comportamentais de uma perspect iva monista 
e selecionista. Permanece a necessidade de invest iga��o da proposta skinneriana 
de ado��o do modo causal de sele��o por conseq��ncias a casos de instala��o de 
respostas, podendo a manuten��o das varia��es selecionadas ser explicada por 
meio de out ros modelos de an�lise. 

 3$/$95$6�&+$9(�  an�lise do comportamento;  sele��o por conseq��ncia 
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Luciana Maria Assis Silva ( IAAC -  Cam pinas) , Pat r�cia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 ´$µ�·�³�² ����

O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar um estudo de caso cl�nico 
baseado na Terapia por Cont ing�ncias de Refor�amento (Guilhardi, 2004) , na qual 
o terapeuta busca ident ificar as cont ing�ncias em opera��o na vida do cliente e 
manejar as cont ing�ncias no contexto terap�ut ico e no cot idiano do cliente, 
produzindo e mantendo comportamentos e sent imentos, basicamente por 
cont ing�ncias amenas. Simone, 37 anos, solteira, 3o. grau completo, t rabalhava 
como auxiliar adm inist rat iva. Mora com a m�e em um apartamento de um quarto. 
Seu pai se suicidou h� 20 anos. A cliente t rouxe uma s�rie de queixas:  "eu sou 
ext remamente ansiosa, eu sei que eu hoje como demais e gasto demais..." ;  "�s 
vezes, n�o consigo levantar da cama... tenho medo de encont rar as pessoas";  "� 
uma depress�o, uma paralisia muito grande";  "n�o tenho liberdade em rela��o a 
m inha m�e". Segundo Skinner (1974) , sent imentos e comportamentos s�o 
produtos de cont ing�ncias em opera��o. Assim , a terapeuta ident ificou as 
cont ing�ncias que produziam e mant inham os comportamentos e sent imentos da 
cliente:  a. ela evitava a contatos e eventos sociais, o que resultava em baixa 
freq��ncia de refor�adores sociais posit ivos;  b. o �nico contato social dela, exceto 
no per�odo no t rabalho, era com a m�e, a qual manejava basicamente 
cont ing�ncias aversivas, em rela��o �s quais a cliente n�o em it ia 
comportamentos de cont ra-cont role;  c. a m�e n�o fortalecia os comportamentos 
da filha que produziam refor�adores posit ivos a m�dio e longo prazo para a 
cliente e manejava est �mulos concorrentes, que produziam comportamentos com 
conseq��ncias refor�adoras posit ivas imediatas, por�m aversivas a longo prazo 
( fazia doces quando o cliente estava fazendo regime para emagrecer)  ;  d. no 
t rabalho os comportamentos da cliente eram mant idos pelas conseq��ncias 
naturais do desempenho profissional, no entanto, n�o produziam conseq��ncias 
refor�adoras posit ivas sociais ( reconhecimento) . Diante de tais cont ing�ncias, 
coercit ivas e de priva��o de refor�adores posit ivos sociais, a cliente em it ia 
comportamentos ineficazes de fuga-esquiva, tais como comer e comprar 
compulsivamente e sent ia-se ansiosa, deprim ida etc. I nicialmente, a terapeuta 
descreveu para a cliente a rela��o ent re os antecedentes e os conseq�entes aos 
seus comportamentos, levando-a a discrim inar as cont ing�ncias em opera��o na 
sua vida. Nesse sent ido, a terapeuta tornou a cliente consciente da fun��o dos 
seus comportamentos. As descri�	es das cont ing�ncias feitas pela terapeuta 
foram SD para a cliente descrever eventos da hist
ria de vida:  "eu sempre quis 
andar de bicicleta, mas m inha m�e nunca deixou..." , "n�o tenho uma cicat r iz nas 
pernas", "eu vivia numa bolha de prote��o". Os comportamentos da m�e "de 
cuidado" t iveram fun��o aversiva � cliente, pois esta n�o podia em it ir  os 
comportamentos "desejados" e ficar sob cont role das conseq��ncias naturais, 
tanto refor�adoras posit ivas quanto aversivas que eles produzir iam. Part indo dos 
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exemplos dados pela cliente de comportamentos que gostaria de ter em it ido na 
inf�ncia, a terapeuta criou uma met�fora -  que teria fun��o de regra -  para a 
cliente em it ir  novos comportamentos:  "Hoje voc� pode aprender a andar de 
bicicleta. Toda aprendizagem � gradual. Voc� vai aprender a se equilibrar, andar 
com duas rodinhas, t irar uma rodinha e depois a out ra;  e assim  por diante. E, 
mesmo com cuidado, a gente cai, pode machucar. Mas, faz parte. Levanta e tenta 
de um novo jeito. Precisamos que voc� ande de bicicleta na sua vida". A met�fora 
passou a cont rolar a em iss�o de novas classes comportamentais da cliente. Ela 
formou o conceito ¤ comportamentos independentes¤ , aqueles que produzem 
refor�adores posit ivos e s�o em it idos sob cont role de auto- regras ou de eventos -  
sociais ou n�o -  quaisquer, exceto os provenientes da m�e. Assim , a terapeuta ao 
descrever comportamentos, os quais, se em it idos pela cliente, poderiam produzir 
refor�adores posit ivos ou negat ivos;  ou ainda ao dar regras para a cliente se 
comportar, usava tamb�m a met�fora "precisamos andar de bicicleta" como SD. 
A cliente ampliou a em iss�o de comportamentos, sob cont role do conceito de 
"comportamentos independentes", gradualmente, em v�rias situa��es da sua 
vida:  t rabalho, at ividade f�sica, regime alimentar, n�o comprar compulsivamente, 
freq�entar uma igreja, interagir mais com as pessoas. Na rela��o com a m�e, na 
qual apresentava maior dificuldade em em it ir  comportamentos de cont ra-
cont role, a cliente gradualmente tem conseguido se opor aos comportamentos da 
m�e, quando tais comportamentos t�m fun��o aversiva para ela:  comer o que 
escolhe, n�o o que a m�e faz "de especial" , colocar em ext in��o as verbaliza��es 
da m�e que considera inadequadas. A pr	pria cliente passou a usar:  "essa 
semana andei de bicicleta", ou ainda, "preciso aprender a andar de bicicleta, 
mesmo que n�o seja f�cil" . Numa sess�o chegou contando muito animada:  "Essa 
semana sonhei que andava de bicicleta por toda a cidade e me sent ia bem.". A 
cliente t inha sido promovida no t rabalho. Em out ra sess�o relatou um epis	dio no 
qual enfrentou a m�e, ao fazer uma cirurgia pl�st ica no nariz, e usou uma nova 
met�fora:  "Me tornei dona do meu pr	prio nariz" . O processo terap�ut ico 
cont inua em andamento:  as conseq��ncias naturais dos seus comportamentos os 
tem fortalecido e as met�foras cont inuam com a fun��o de SD para em iss�o de 
novos comportamentos da classe " independente". 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Ariene Coelho (Cl�nica Professor Rubim  de Pinho -  Salvador/ BA) , H�lio Jos� Guilhardi ( IAC e 
ITCR)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Pedro, 16 anos, cursa o segundo ano do ensino m�dio, tem um irm�o 
universit�r io de 18 anos. O pai � funcion�rio p�blico e a m�e � dona de casa, 
ambos tem 40 anos. Procurou a cl�nica acompanhado pelo pai que relatou que ele 
t inha "alguns medos" e que havia "passado mal a ponto de ser levado � 
emerg�ncia de um hospital" , onde a plantonista, dada a configura��o dos 
sintomas, falou em t ranstorno de p�nico. Foi a um neurologista, e posteriormente 
encaminhado para a Psicologia. Observou-se que os sintomas apresentados pelo 
cliente devem-se a perda de refor�adores posit ivos, principalmente aqueles 
provindos do pai. Assim , tanto os sintomas como os sent imentos a ele associados 
s�o frutos de uma hist	ria de cont ing�ncias que v�m se mantendo inalterada at� 
hoje. Tal hist	ria se caracterizou por:  a)  alta freq
�ncia de acesso a refor�adores 
posit ivos sem rela��o de cont ing�ncias com comportamentos em it idos (Pedro era 
recompensado;  os comportamentos dele n�o eram refor�ados b)  aus�ncia de 
refor�amento posit ivo diferencial cont ingente a padr�es progressivamente mais 
complexos de comportamento (modelagem) , mas sendo apresentado ap	s 
comportamentos simples e em esquemas de baixa freq
�ncia;  c)  aus�ncia de 
conseq
�ncias aversivas para comportamentos inadequados. A opera��o de tal 
complexo de cont ing�ncias gera sent imentos de sat isfa��o, baixa toler�ncia � 
frust ra��o, sent imentos fracos de responsabilidade e, principalmente, repert	rio 
operante pouco fortalecido. Em suma, Pedro foi e cont inua sendo submet ido a um 
excesso de refor�amento arbit r�rio n�o cont ingente, o que lhe confere pobreza de 
repert	rio comportamental. Ele foi reprovado em quase todas as disciplinas na 
escola, � freq
entemente expulso de aulas por n�o fazer as tarefas ou n�o levar o 
material para a sala, possui 27 "anota��es" de professores (a cada cinco 
anota��es os pais eram not ificados) . O cliente protela a ent rega do bolet im  de 
notas para o pai. Os comportamentos inadequados na escola s�o 
"compreendidos" pelo pai, ou seja, ocorre procedimento de ext in��o para alguns 
comportamentos e refor�amento posit ivo generalizado para out ros. Pedro relatou 
que o pai "apenas reclama" mas n�o o p�e de cast igo. Quando quest ionado a 
respeito de n�o most rar as notas prontamente -  j � que n�o � punido -  relatou que 
sente "vergonha" e que "n�o � necess�rio ter dor de cabe�a com isso". As 
cont ing�ncias descritas produzem essencialmente duas classes de sent imentos:  
ansiedade e culpa. Pedro n�o apresenta repert	rio para produzir eventos com 
fun��o refor�adora posit iva para o pai (boas notas, por exemplo)  Como tal, 
situa��es acad�micas funcionam como contextos que incluem at ividades com 
fun��o de S pr�-aversivo e, uma vez que n�o em ite comportamentos de 
fuga/ esquiva pr	prios para situa��o e, pior, n�o possui tal repert	rio (estudar e 
t irar boas notas, fazer deveres etc...)  n�o h� como evitar os eventos finais 
aversivos:  perda de refor�adores generalizados sociais posit ivos e "decep��o" do 
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pai. Pedro adm ite que os comportamentos que em ite na escola s�o inadequados, 
uma das condi��es que gera culpa. Al�m disto, vive sob cont ing�ncias coercit ivas 
-  a cont �nua amea�a de decepcionar o pai -  o que gera ansiedade. Sem 
discrim inar aquilo que cont rola comportamentos e sent imentos o cliente n�o 
compreende a ansiedade gerada pelos eventos aversivos inescap�veis. O 
procedimento ter� como objet ivo conscient iz�- lo das cont ing�ncias em opera��o, 
modelando progressivamente comportamentos que podem produzir refor�adores 
posit ivos para o pai imediatamente e para ele pr�prio futuramente. Sendo os 
sintomas efeito, desaparecer�o mudando as cont ing�ncias. 

 3$/$95$6�&+$9(�  S�ndrome do P�nico;  Sent imento de Culpa;  Ansiedade. 
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Diva Silva De Oliveira (Cent ro Univers. Santo Andr� (UniA) / Consult . Part ic) , Maria Eloisa 
Bonavita Soares Piazzon ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����  
 3$/$95$6�&+$9(�   
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Vera L�cia Raposo Do Am aral (PUC-Cam pinas, SOBRAPAR) , Josy De Souza Moriyam a (PUC-
Cam pinas, SOBRAPAR) , K�t ia Perez Ram os (PUC-Cam pinas, SOBRAPAR)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Pesquisa em Psicologia Cl�nica tem sido um desafio para os analistas de 
comportamento, pois o r igor da pesquisa experimental encont ra dificuldades na 
�rea cl�nica. Cr�t icas � pesquisa cl�nica tem sido feitas, j � que na tentat iva de 
obedecer ao r igor experimental os estudos art ificializam o processo cl�nico, 
afastam-se do contexto natural e seus resultados n�o s�o aplic�veis nem sequer 
como analogia. Al�m disto implica��es �t icas se imp�em aos estudos envolvendo 
part icipantes com t ranstornos ou problemas comportamentais. A revers�o � linha 
de base, m�todo experimental muito ut ilizado em pesquisa, onde os resultados da 
manipula��o de uma vari�vel independente sobre o comportamento s�o 
demonst rados at rav�s da int rodu��o e posterior remo��o daquela vari�vel � um 
exemplo destas implica��es. Metodologias aplic�veis � pesquisa cl�nica e 
resultados advindos de tais pesquisas �teis para a pr�t ica tem sido a preocupa��o 
dos pesquisadores e cl�nicos, pois destes avan�os depende a credibilidade da 
pr�pria �rea como ci	ncia. Esta mesa redonda visa debater a quest�o da busca de 
metodologias vi�veis na pesquisa cl�nica, dent ro da psicologia como ci	ncia 
natural e dent ro dos par
metros te�ricos do behaviorismo radical. Para tanto � 
exemplificando tal esfor�o com casos de Transtorno Dism�rfico Corporal. An�lise 
de Cont ing	ncia ser� apresentada como um modelo de compreens�o do 
desenvolvimento e manuten��o dos comportamentos t �picos do Transtorno, 
at rav�s da aplica��o dos conceitos � hist�ria de cont ing	ncia de cada part icipante. 
O estudo de caso �nico, em suas possibilidades ser� apresentado como a 
alternat iva mais vi�vel dent ro do projeto de pesquisa da An�lise do 
Comportamento no t ratamento e na demonst ra��o dos ganhos obt idos no manejo 
de cont ing	ncias. Em seguida, ser� debat ida a ut ilidade de inst rumentos para o 
aux�lio de uma an�lise funcional, como a busca e ident ifica��o de est �mulos 
discrim inat ivos que possam com seguran�a acessar respostas caracter�st icas de 
um dado t ranstorno, exemplificado aqui com a const ru��o e teste de um 
inst rumento para invest iga��o do TDC. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Pesquisa Cl�nica;  Estudo de Caso Único;  TDC 
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Luciano De Sousa Cunha (Universidade Federal do Espir ito Santos) , Elizeu Borlot i, Marco 
Antonio Am aral Chequer, Jo�o Carlos Muniz Mart inelli 
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Analistas de Comportamento t�m apontado correla��es ent re cont ing�ncias 
de refor�amento e estados corporais (eventos privados)  que as acompanham. O 
presente t rabalho teve por objet ivo invest igar o cont role de cont ing�ncias 
programadas sob o tacto de eventos privados (sent imentos) . M�todo:  
Part icipantes:  30 estudantes de gradua��o, cursando at� o 5  per�odo do curso de 
Psicologia, com idade ent re 18 e 22 anos, de ambos os sexos. Material /  
Procedimento:  Foi aplicado o software "PsychoTacto", sendo programados dois 
grupos de cont ing�ncias:  Refor�amento Posit ivo/ Puni��o Negat iva e Puni��o 
Posit iva/ Refor�amento Negat ivo. Durante o experimento, era apresentada uma 
tela dispondo de quat ro est �mulos ( "cards") , um localizado na parte superior 
cent ral (est �mulo-modelo)  e t r�s alinhados na parte superior cent ral da tela 
(est �mulos-compara��o) . Foram apresentadas 100 telas, 50 para cada 
cont ing�ncia. Os part icipantes respondiam clicando com o mouse no est �mulo-
compara��o, sendo a conseq��ncia programada de acordo com a cont ing�ncia em 
quest�o. Ocorrendo resposta aos est �mulos-compara��o, era disponibilizada na 
tela uma conseq��ncia, que indicava se a resposta estava certa ou errada. Ao 
t�rm ino de cada procedimento, cada part icipante foi solicitado a responder 
quest�es de m�lt ipla escolha sobre o que sent iram ( tacto de eventos privados)  
durante a tarefa. Resultados:  Durante o Procedimento 1, na fase Refor�amento 
Posit ivo, predominaram relatos sobre os sent imentos Sat isfa��o e Contentamento 
(N= 7;  46,7% )  e Ansiedade e Apreens�o (N= 7;  46,7% ) . Na fase Puni��o 
Negat iva, predominaram relatos sobre frust ra��o e descontentamento (N= 9;  
60% ) . Durante o Procedimento 2, na Fase Puni��o Posit iva, 33,3%  (N= 5)  dos 
part icipantes relataram que sent iram Medo, Raiva e Aborrecimento, enquanto os 
relatos sobre Ansiedade, Apreens�o e Avers�o t iveram uma incid�ncia maior 
(N= 9;  60% ) . J� durante a Fase Refor�amento Negat ivo, predominaram os relatos 
sobre Ansiedade, Apreens�o e Avers�o (N= 9;  60% ) . Em todas as fases as 
respostas apresentaram um tempo m�dio de lat�ncia diferente:  Refor�amento 
Posit ivo -  3 m inutos e 18 segundos, Puni��o Negat iva -  2 m inutos e 31 segundos, 
Puni��o Posit iva -  3 m inutos e 6 segundos e Refor�amento Negat ivo -  1 m inuto e 
23 segundos. Estes dados, somados 	s vocaliza��es e comportamentos motores 
regist rados durante a aplica��o do procedimento most ram que existe uma rela��o 
ent re exposi��o 	 cont ing�ncia e relatos em it idos ap
s essa exposi��o, mesmo 
diante de uma certa variabilidade de respostas e uma amost ragem pequena. 
Out ra observa��o importante, � que o software se most rou eficiente, e adequado 
para novas pesquisas, possibilitando corre��es, altera��es e planejamento de 
out ros delineamentos experimentais. 
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3$/$95$6�&+$9(�  An�lise Experimental do Comportamento;  Tacto;  Eventos privados 
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Maria Am alia Andery (PUC-SP) , Gerson Tom anari (USP) , Tereza Maria Pires S�rio (Pont ificia 
Universidade Cat�lica PUC/ SP) , Maria Am �lia Andery (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , 
Cec�lia Piazzon (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , Mariana Queiroz (Pont ificia 
Universidade Cat�lica PUC/ SP) , Marcelo Rodrigues (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , 
Thais Salles (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Priva��o, como opera��o estabelecedora de estados mot ivacionais, � um 
fator fundamental no que diz respeito a processos de aprendizagem. A despeito 
de sua import�ncia, ent retanto, os aspectos conceituais e t�cnicos que envolvem 
a priva��o parecem ser freq�entemente abordados secundariamente pelo analista 
de comportamento, seja em sua atua��o laboratorial, seja no exerc�cio da 
aplica��o. Nesta mesa redonda, propomos inicialmente recuperar os aspectos 
hist�ricos e conceituais da priva��o. Nessa oportunidade, ser� apresentada uma 
revis�o dos primeiros estudos de Skinner, nos quais a quest�o da priva��o era 
cent ral. Ao t rabalhar experimentalmente com o "drive", conceito ut ilizado naquela 
ocasi�o, Skinner cont rolava experimentalmente a priva��o com o prop�sito de 
verificar os seus efeitos sobre a quant idade de com ida ingerida por ratos. 
Historicamente, Skinner encerra esta primeira t rajet�ria de t rabalhos sobre 
"drive" com um experimento de 1937, no qual ele invest iga as rela��es ent re 
condicionamento, ext in��o e "drive". Na seq�	ncia, abordaremos a priva��o no 
contexto em que esta se relaciona com um conjunto de invest iga��es emp�ricas 
que procurar� estender poss�veis efeitos da priva��o a intera��es 
comportamentais relat ivamente complexas. Ser�o apresentados dados 
experimentais que most ram (a)  o impacto da priva��o de �gua sobre o consumo 
de alimento, bem como dados que most ram (b)  que o comportamento de andar 
na roda de at ividade, em se t ratando de ratos, n�o parece ser determ inante de 
perda de peso adicional, quando o sujeito j� est� privado de alimento. Por fim , 
t�cnicas de priva��o ut ilizadas em laborat�rios animais ser�o apresentadas e 
discut idas. Em part icular, ser� dada especial aten��o 
 pr�t ica de rest r i��o de 
acesso 
 �gua ou ao alimento como forma de reduzir e manter o peso dos 
sujeitos experimentais em n�veis abaixo do peso regist rado com base no consumo 
livre de �gua e alimento. Basicamente, iremos recuperar curvas de crescimento 
de ratos para descrever o seu cont �nuo crescimento ao longo da vida. A part ir  
destas, iremos reavaliar os supostos efeitos produzidos pela priva��o e propor um 
modelo quant itat ivo alternat ivo aos procedimentos atualmente empregados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  pr iva��o, drive, ratos 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ Ï�Ð ������������� , Ñ2Ò�Ó�Ï�Ô :  10: 40: 00   ) Ï	Õ :  12: 00: 00 
�� 6 Ö$× × Ø�Ö$× �  CBM Cl�nica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 $� Ï	Ñ�Ù'Ö�à:Û�à:ÖwÙIÐ�ä�ë�Ô5Ú�ÖB× Ô�Ñ�ç�Ô�×"Ñ:Ð&Ð�Ñ:ß�Þ8Ï�×�Ö�Ú�ÖBÓ Ô�Õ1Û�Ô�à ÙIÐ�Õ1Ö�Ñ�Ù�Ô �
 
Laiz Helena De Souza Ferreira, L�lian Medeiros ( IAC -  Cam pinas)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

O estudo dos eventos privados � tarefa que o behaviorista radical considera 
essencial para a compreens�o do comportamento humano, e � tarefa dos 
analistas do comportamento a t ransposi��o das an�lises skinnerianas para o 
contexto cl�nico, respondendo � quest�o de como t�m conceituado e lidado 
terapeut icamente com eventos internos. O presente estudo teve como objet ivo a 
compreens�o do comportamento de sonhar, sobre o qual n�o existem pesquisas 
na abordagem e, para isto foi ut ilizado um caso cl�nico com part icipante �nico 
acompanhado durante um ano e meio em processo terap�ut ico. Foram coletados 
regist ros de comportamento, tanto p�blicos como privados e, suas an�lises 
integradas �s de dez relatos de sonhos. Foi tomada como linha de base sua 
hist�ria passada at� o in�cio da terapia e o seu desempenho comparado consigo 
mesmo, numa an�lise contextual. Para tanto foram realizadas an�lises de classes 
de comportamentos funcionalmente equivalentes e os resultados most raram 
modifica�	es generalizadas de comportamentos no repert�rio total, demonst rando 
que o uso e interpreta��o de sonhos favoreceu o aparecimento das situa�	es 
aversivas e que este material pode ser ut ilizado e t ratado com o mesmo status de 
out ros conte�dos t razidos por um cliente, num contexto cl�nicoE-mail da autora:  
laizhelena@terra.com.br 

 3$/$95$6�&+$9(�  :  sonhos, eventos internos, comportamento verbal, an�lise 
funciona 

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ Ï�Ð ������������� , Ñ2Ò�Ó�Ï�Ô :  10: 40: 00   ) Ï	Õ :  12: 00: 00 
�� 6 Ö$× × Ø�Ö$× �  CBM Cl�nica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 3 Ð�à�Ð�Þ8Ï�×�Ï�Ð & Ô�à:Û�Ô�à�Ð�Þ 3 Ð�à�Ó�Ï�Ð�Þ"Ó Ô�Õ�Ô Ó Ô�Ñ�×�Ö$è�í�â�Ñ�Ó�Ï�Ð Ú�Ö�Ö8å�Û�Ô�×�Ï�ä�ë�Ô¢Ð�Ó Ô�Ñ�Ù Ï	Ñ�á�â�Ñ�Ó�Ï�Ð�×hÐ:æ�Ö�à�×�Ï�æ�Ð�×
Û�Ô�à&Ý�ÕAÞ.Ô�Ñ�á�Ô5Û�à�Ð�î�Ô ��
 
Ana Paula Basqueira ( IAAC -  Cam pinas /  PUC-SP) , Pat r�cia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , 
Luciana Maria Assis Silva ( IAAC -  Cam pinas)  
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O presente t rabalho refere-se a um estudo de caso conduzido segundo o 
modelo de Terapia por Cont ing�ncias de Refor�amento (Guilhardi, 2004) . Tal 
modelo prop�e levar o cliente a observar seus comportamentos e sent imentos, os 
eventos que os antecedem e as conseq��ncias produzidas. Essas informa��es s�o 
descritas na forma de cont ing�ncias de refor�amento e procedimentos s�o 
ut ilizados para alter�- las, produzindo comportamentos adequados e sent imentos 
mais refor�adores e menos aversivos. Dessa forma, o terapeuta preocupa-se com 
os comportamentos e sent imentos, mas t rabalha com as cont ing�ncias de 
refor�amento que os produzem e os mant�m. Raquel, 31 anos, filha mais velha, 
duas irm�s de 30 e 23 anos, solteira, ensino superior completo apresentava as 
seguintes queixas:  "N�o estou conseguindo t rabalhar ( ...)  come�o a chorar ( ...)  o 
lado esquerdo do meu rosto e meu bra�o esquerdo est�o paralisados ( ...)  nunca 
pensei em fazer terapia ( ...)  agora estou aqui, precisei ficar com paralisia para 
ver que n�o daria conta sozinha ( ...)  sei que o problema n�o est� no t rabalho ( ...)  
na verdade, ele � que est� me ajudando a conseguir segurar a situa��o ( ...)  n�o 
estou conseguindo me concent rar e ter a rapidez de racioc�nio que t inha at� um 
tempo at r�s. Me sinto ext remamente cansada e sozinha". A terapeuta ident ificou 
os eventos atuais que produziam tais queixas:  a. assumiu uma empresa 
endividada;  b. o sogro t rabalhava na empresa e n�o seguia as normas que ela 
prop�s para a empresa;  c. arrumou out ro emprego a noite;  d. a m�e emprestou 
dinheiro e a cobrava frequentemente. A cliente tamb�m n�o estava exposta a 
conseq��ncias refor�adoras posit ivas sociais:  a. brigava com a m�e;  b. t inha 
problemas no namoro;  c. n�o t inha am igos;  d. n�o mant inha contato com o pai. 
Apesar da alta freq��ncia de respostas em it idas por Raquel, seus 
comportamentos n�o evitavam as conseq��ncias aversivas e nem produziam 
refor�adores posit ivos sociais. Agravando ainda mais tais cont ing�ncias de 
priva��o afet iva, o namorado term inou o relacionamento:  levando-a a sent ir-se 
s	 e suprim indo parte dos seus comportamentos. A terapeuta discrim inou as 
reservas comportamentais desenvolvidas ao longo da hist	ria de Raquel que, se 
colocadas sob cont role de est �mulos adequados, m inim izariam conseq��ncias 
aversivas e produzir iam refor�adores posit ivos naturais e sociais:  a. ela 
apresentava variabilidade comportamental;  b. o repert	rio de comportamento era 
mant ido em esquema de refor�amento de raz�o vari�vel alta;  c. tais esquemas 
produziram sent imentos de resist�ncia 
 frust ra��o;  d. sent ia-se confiante, este 
sent imento � produto de conseq��ncias refor�adores posit ivas e negat ivas aos 
comportamentos em it idos;  e. apresentava ainda sent imentos de 
responsabilidade, produto de exposi��o a cont ing�ncias aversivas durante a 
hist	ria de vida. Ent retanto, a cliente apresentava d�ficits comportamentais:  a. 
dificuldade de em it ir  comportamentos que enfraquecessem comportamentos dos 
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out ros que lhe eram aversivos;  b. apresentava sent imentos com baixa auto-
est ima, produto de hist�ria de cont ing�ncias de baixa freq��ncia de refor�adores 
posit ivos sociais liberados independente do comportamento. Assim , os seguintes 
procedimentos foram ut ilizados:  a. conseq��ncias sociais da terapeuta, com 
poss�vel fun��o refor�adora, cont ingente aos comportamentos adequados 
em it idos na sess�o ou relatados por Raquel;  b. instalar, a part ir  das regras, 
repert�rio de fuga-esquiva eficazes, alterando, assim  os sent imentos aversivos 
presentes;  c. lev�- la a discrim inar, at rav�s de perguntas, seus d�ficits 
comportamentais e os sent imentos relacionados a isso. Os resultados most raram 
que Raquel passou a:  a. discrim inar ent re comportamentos em it idos pelo out ro, 
que produziam conseq��ncias materiais e sociais que beneficiavam 
exclusivamente este membro da rela��o (comportamento de levar vantagem)  e 
comportamentos que produziam refor�os posit ivos para ambos os membros da 
intera��o;  b. discrim inar a falta de repert�rio de enfraquecer comportamentos dos 
out ros que produziam cont ing�ncias aversivas para ela e, gradualmente, vem 
em it indo comportamento que elim inam tais cont ing�ncias coercit ivas, de tal 
maneira que as conseq��ncias t�m selecionado os novos padr�es:  m inim izando 
as cont ing�ncias aversivas e ampliando o acesso a cont ing�ncias refor�adoras 
posit ivas;  c. relatar o desaparecimento das dores, dificuldades de racioc�nio e 
passou a se sent ir  melhor;  d. em it ir  comportamentos que poderiam produzir uma 
"segunda chance" no namoro. Tais resultados obt idos s�o parciais, pois a cliente 
cont inua em processo terap�ut ico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Terapia por Cont ing�ncias de Refor�amento;  cont ing�ncias 
aversivas;  sintomas f�sicos. 
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Viviane Verdu Rico (Universidade Federal do Par�) , Rom ariz Da Silva Barros (Universidade 
Federal do Par�) , Paulo S�rgio Teixeira Do Prado (Universidade Estadual Paulista -  Mar�lia) , 
Olavo De Faria Galv�o (Universidade Federal do Par�) , Maria Elaine Celeira (Universidade 
Federal do Par�) , Karen M. Lionello Denolf (University of Massachuset ts Medical School) , 
William  V. Dube (University of Massachuset ts Medical School) , William  J. Mcllvane (University 
of Massachuset ts Medical School)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

A rela��o ent re pesquisa b�sica e aplicada � fundamental para o avan�o do 
conhecimento cient �fico, bem como para o desenvolvimento de tecnologias para a 
solu��o de problemas nos mais diversos contextos. Este simp�sio busca 
apresentar t rabalhos que v�m desenvolvendo procedimentos alternat ivos na �rea 
de cont role de est �mulos e forma��o de classes de equival�ncia, tanto em 
pesquisa b�sica quanto em pesquisa aplicada. O primeiro estudo, ut ilizando t r�s 
macacos-prego (Cebus apella)  adultos, buscou desenvolver procedimentos 
alternat ivos de t reino de mudan�as repet idas de discrim ina��es simples (MRDS)  e 
pareamento ao modelo por ident idade ( I DMTS)  com quat ro escolhas, tentando 
evitar tanto desempenhos persistentes dos sujeitos, frente � mudan�a de fun��o 
dos est �mulos, quanto o estabelecimento de rela��es de cont role diferentes das 
rela��es de ident idade (como o cont role por rejei��o, por exemplo) . Os resultados 
indicam alguns procedimentos que podem evitar estes problemas:  t reino de 
MRDS em que o est �mulo que teve fun��o de S+  em uma sess�o n�o apare�a 
como S-  na sess�o seguinte e;  t reino de I DMTS em que um mesmo modelo 
aparece com diferentes est �mulos de compara��o (em n	mero de dois ou t r�s)  a 
cada tentat iva, sendo que o modelo da tentat iva anterior n�o aparece como 
compara��o na tentat iva atual. O segundo estudo ut ilizou dois filhotes da mesma 
esp�cie que o anterior e teve por objet ivo estabelecer um t reino de MRDS e 
I DMTS com quat ro escolhas, buscando aperfei�oar o procedimento de avalia��o 
de rela��es de cont role (com o uso de m�scara)  para obter resultados posit ivos 
no teste de ident idade generalizada. Os sujeitos apresentaram desempenho com 
elevado �ndice de acerto, nos t reinos de MRDS e I DMTS. As pr�ximas fases ser�o 
o t reino com uso de m�scara, o teste de ident ifica��o das rela��es de cont role, 
t reino de MRDS com novos est �mulos e o teste de ident idade generalizada. O 
terceiro estudo, realizado com cinco crian�as e adolescentes diagnost icados com 
aut ismo, invest igou a forma��o de classes de equival�ncia mediada por est �mulos 
refor�adores na fun��o de est �mulos nodais no contexto de discrim ina��es simples 
ou do I DMTS. O procedimento consist iu no t reino de discrim ina��es simples ou 
I DMTS, envolvendo refor�amento diferencial para cada classe potencial, e 
posterior teste de recombina��o dos est �mulos posit ivamente relacionados ao 
mesmo refor�ador. Os dados indicam que os est �mulos refor�adores podem servir 
como est �mulos nodais em classes de equival�ncia e o desempenho de um dos 
sujeitos indicou a possibilidade de se desenvolver classes de equival�ncias no 
contexto de discrim ina��es mais simples que a de quat ro termos. 
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 3$/$95$6�&+$9(�  Tecnologia do ensino;  I dent idade generalizada;  Classes de 
equival�ncia. 

 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ Ï�Ð ������������� , Ñ2Ò�Ó�Ï�Ô :  10: 40: 00   ) Ï	Õ :  12: 00: 00 
�� 6 Ö$× × Ø�Ö$× �  CBM Cl�nica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 $�5 Ö�ÞDÐ�ä�ë�Ô5Ö�Ñ�Ù'à:Ö , Õ�Ð�á�Ö�Õ & Ô�à:Û�Ô�à�Ð�Þ ��7 à�Ð�Ñ�×�Ù�Ô�à:Ñ�Ô�× $ Þ8Ï	Õ1Ö�Ñ�ÙIÐ�à:Ö$×"Ö 2 ê�Ö$×�Ï	Ú�Ð�Ú�Ö �
 
Denise Heller (CETECC) , Talita Marques (Universidade Tuiut i do Parana) , Pat r�cia Guillon 
Ribeiro (Universidade do Contestado)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Os Transtornos Alimentares s�o psicopatologias caracterizadas por uma 
rela��o desadaptada com a com ida e pensamentos distorcidos em rela��o a peso, 
imagem corporal e aceita��o social. A Obesidade � uma doen�a cuja preval�ncia 
aumentou vert iginosamente nos �lt imos anos e que, tamb�m, apresenta rela��o 
com Transtorno de I magem Corporal e auto-est ima, visto que pessoas com 
sobrepeso s�o discrim inadas em nossa sociedade. A presente mesa visa abordar a 
rela��o ent re imagem corporal, auto-est ima, Transtornos Alimentares e 
Obesidade. Para tanto, ser�o apresentados t r�s t rabalhos. O primeiro � uma 
pesquisa piloto que objet iva ident ificar e correlacionar o comportamento 
alimentar, a auto-percep��o da imagem corporal e os fatores de personalidade 
que podem predispor jovens universit�r ios a desenvolver Transtornos 
Alimentares. Part iciparam desta etapa 50 estudantes universit�r ios, de ambos os 
sexos, com idade ent re 18 e 25 anos (per�odo em que ocorre a instala��o de tais 
t ranstornos) . Ut ilizou-se como inst rumentos o Eat ing At t itude Test  (EAT-26)  que 
aponta a gravidade das preocupa��es como o medo de engordar e o desejo de 
emagrecer at rav�s do comportamento alimentar, que podem levar � Anorexia ou 
� Bulim ia, Body Shape Quest ionaire (BSQ)  que mede as preocupa��es com a 
forma corporal, a sensa��o de estar "gordo" e a auto-deprecia��o decorrente da 
apar�ncia f�sica ( imagem corporal)  e o I nvent�rio Fatorial de Personalidade ( I FP)  
que analisa 17 fatores de personalidade. Os resultados most raram que h� forte 
rela��o ent re Transtorno de I magem Corporal e predisposi��es aos Transtornos 
Alimentares, ent retanto, n�o foi constatada fatores de personalidade discrepantes 
em popula��o com tais patologias. O segundo t rabalho � uma pesquisa que 
objet ivou correlacionar padr�o de comportamento alimentar, auto- imagem e 
Transtornos Alimentares. Nesta, part iciparam 100 estudantes universit�r ias, com 
idade ent re 18 e 25 anos. Ut ilizou-se como inst rumentos o Bulim ic I nvest igatory 
of Edinburg (BI TE)  que perm ite correlacionar aspectos cognit ivos e 
comportamentais da Bulim ia Nervosa e o BSQ. Observou-se nesta amost ra que 
sempre que ocorreu Transtorno de I magem Corporal o individuo most rava padr�o 
de comportamento alimentar alterado com forte possibilidade de presen�a de 
Transtorno Alimentar. O terceiro t rabalho teve por objet ivo most rar como a 
obesidade pode prejudicar o desenvolvimento da auto-est ima posit iva e para 
tanto quest�es relacionadas ao est ilo de vida, padr�es parentais e imagem 
corporal em crian�as obesas ser�o discut idos. Optou-se por falar de crian�as visto 
que a auto- imagem come�a a desenvolver-se na inf	ncia. Com os resultados 
desta pesquisa pretende-se alertar a popula��o para a gravidade dos Transtornos 
Alimentares e da Obesidade e, inst ituir  programas de preven��o primaria nas 
inst itui��es de ensino. 
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3$/$95$6�&+$9(�  imagem corporal, t ranstornos alimentares, obesidade 
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Em m anuel Zagury Tourinho (Universidade Federal do Par�) , Maria Am �lia Moraes Pereira 
( IAAC -  Cam pinas)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

A proposi��o de abordar fen�menos subjet ivos como fen�menos 
comportamentais, desde sua formula��o original por Skinner, em 1945, inclui 
uma categoriza��o de est �mulos e respostas como p�blicos ou privados, baseada 
na no��o de que certas propriedades definem est �mulos e respostas como 
observ�veis ou inobserv�veis por terceiros. As condi��es de ( in)observabilidade 
para est �mulos e respostas n�o s�o, por�m, as mesmas. Em um caso dizem 
respeito � part icipa��o de sistemas org	nicos e a aspectos da rela��o observador-
observado ( respostas em out ro, remetem-se aos t ipos de est imula��o gerada pelo 
pr
prio corpo (est �mulos) . Al�m de diversas, essas condi��es sugerem que no 
lugar de serem simplesmente observ�veis ou inobserv�veis, est �mulos e 
respostas variam ao longo de um cont inuum de observabilidade. A no��o de 
observabilidade de est �mulos e respostas vari�vel ao longo de um cont inuum 
recomenda, ent�o, uma revis�o da dicotom ia p�blico-privado e uma considera��o 
das implica��es dessa revis�o para a abordagem geral fen�menos subjet ivos sob 
uma 
t ica anal�t ico-comportamental. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
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Herm ano Tavares ( I pqUSP) , Fernanda Trassi Raposo ( IAAC -  Cam pinas)  
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Ver�nica Bender Haydu (Universidade Estadual de Londrina)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Algumas raz�es para se estudar an�lise do comportamento ser�o 
apresentadas para incent ivar os iniciantes no curso de Psicologia a enfrentar o 
desafio de aprender uma nova linguagem, de reformular a sua compreens�o do 
que vem a ser "psicol�gico" e do que se entende como sendo "mente". Baseando-
se na "matr iz conceitual"  que apresenta uma filosofia da ci�ncia, o behaviorismo 
radical;  um corpo te�rico indut ivo, a an�lise do comportamento;  uma est rat�gia 
de invest iga��o, a an�lise experimental do comportamento;  e um conjunto 
tecnol�gico para o manejo do comportamento, a terapia comportamental 
(Starling, 2000) , ser� explicado que, ao estudar an�lise do comportamento, tem-
se acesso uma nova vis�o de mundo e aprende-se uma nova maneira de lidar 
com o que � considerado "comportamento". Uma forma de pensar que n�o 
explica as a��es humanas como sendo determ inadas pela vontade, pelas 
emo��es, por processos mentais. Essa nova forma de explicar o comportamento 
evita uma das armadilhas que o mentalismo cria, pois se a Psicologia for 
considerada como sendo a ci�ncia da mente, em pouco tempo ela ser� 
insustent�vel. Os avan�os da m icrobiologia do sistema nervoso e de suas 
conex�es esclarecer�o o que h� na mente, com explica��es das ci�ncias naturais, 
tornando a ci�ncia da mente dispens�vel. As neuroci�ncias a subst ituir�o. No 
entanto, o dia em que o funcionamento do c�rebro humano for totalmente 
esclarecido, ainda haver� lugar para uma Psicologia que se propuser a estudar o 
comportamento como sendo o processo de intera��o ent re o organismo como um 
todo e o ambiente. Com a matr iz conceitual madura desenvolvida ao longo de 70 
anos de exist�ncia, a an�lise do comportamento fornece recursos que perm item 
que se possa atuar em todos os momentos da vida de um ser humano. Pode-se 
dar assist�ncia a uma pessoa antes mesmo dela nascer, por meio de atendimento 
no per�odo pr�-natal. Durante a vida do indiv�duo, no meio fam iliar e na educa��o 
de filhos;  no t rabalho, como nas empresas e ind�st r ia;  na educa��o formal como 
nas escolas e creches;  durante as doen�as, como nos hospitais;  em contextos 
gerados por problemas sociais, como as situa��es que envolvem delinq	�ncia e a 
crim inalidade, e ainda nos momentos de prat icar esportes e at ividades de lazer. 
Enfim , em qualquer situa��o na qual a predi��o e o cont role do comportamento 
seja importante. 

 3$/$95$6�&+$9(�  An�lise do Comportamento, Behaviorismo Radical, 
comportamento. 
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Aline Henriques Reis (Universidade Federal de Uberl�ndia) , Renata Ferrarez Fernandes Lopes 
(niversidade Federal de Uberl�ndia)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

A conceitualiza��o de caso � o primeiro passo tomado pelo terapeuta, tem 
in�cio na primeira sess�o e vai se aprimorando ao longo do t ratamento;  requer 
elabora��o e teste de hip�teses e deve seguir algumas diret r izes para que seja 
realizada adequadamente. Dessa forma, este t rabalho tem por objet ivo int roduzir 
os elementos b�sicos necess�rios para conceitualiza��o de caso na abordagem 
cognit ivo-comportamental, uma vez que esta se const itui em uma parte 
imprescind�vel da terapia. Tal processo perm ite planejar o t ratamento 
especificando a seq��ncia e a oportunidade de interven��o, orienta a escolha e 
adapta��o das t�cnicas de acordo com as peculiar idades do paciente e fornece 
dados para verifica��o do progresso da terapia. Uma adequada conceitualiza��o 
de caso deve conter:  diagn�st ico psiqui�t r ico resumindo os sintomas de forma 
geral de modo a fornecer orienta��o acerca dos sintomas, personalidade e fatores 
psicossociais;  an�lise funcional indicando os antecedentes e conseq�entes que 
precipitam, mant�m e modulam o comportamento disfuncional;  formula��o de 
hip�teses indicando porque os sintomas surgem, o papel do contexto/ ambiente 
na elabora��o do sintoma, fatores interpessoais e int rapessoais que modelam os 
sintomas e a rela��o ent re os sintomas discordantes;  hist�ria e desenvolvimento 
de modo a verificar como elementos do passado interferem no funcionamento 
atual do indiv�duo;  e, por fim , levantamento do humor, pensamentos, cren�as 
secund�rias e cent rais de acordo com o pressuposto do modelo cognit ivo. A 
combina��o de todos os passos acima levam a uma descri��o do paciente 
perm it indo ao terapeuta operacionalizar os problemas apresentados em termos 
comportamentais, emocionais, interpessoais, fisiol�gicos e cognit ivos. Os dados 
s�o colhidos por meio de uma ent revista est ruturada, aplica��o das escalas Beck 
(ansiedade, depress�o, deseperan�a)  e regist ro de pensamentos disfuncionais 
(RPD) . Uma conceitualiza��o de caso adequada � de suma import�ncia para a 
condu��o posterior da terapia, al�m de const ituir-se num elemento importante 
para o estabelecimento de uma boa rela��o de t rabalho com o paciente. Como 
dito anteriormente, a conceitualiza��o � cont inuamente revista ao longo do 
t ratamento e modifica�	es s�o feitas 
 medida que novos dados s�o revelados e 
hip�teses anteriores s�o confirmadas ou rejeitadas. O curso contar� com 
exemplos de casos cl�nicos e alguns exerc�cios pr�t icos de modo a auxiliar na 
assim ila��o do conte�do. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Conceitualiza��o de caso;  abordagem cognit ivo-comportamental 
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Ana Paula Basqueira ( IAAC � Cam pinas;  PUC � SP) , Tereza Maria Pires S�rio (PUC -  SP)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Michael (1982, 1988, 1993, 2000, 2003)  define opera��o estabelecedora 
como qualquer mudan�a no ambiente que altere a efet ividade de algum objeto ou 
evento enquanto refor�ador e, simultaneamente, altere a freq��ncia moment�nea 
do comportamento que tem sido seguido por refor�amento. Esses dois efeitos 
foram denominados efeito estabelecedor do refor�o e efeito evocat ivo (Michael, 
1993, 2000, 2003) . De acordo com o autor, � comum descrever um procedimento 
operante b�sico como uma rela��o de t r�s termos envolvendo:  um est �mulo 
antecedente, uma resposta e uma conseq��ncia. Ent retanto, tal rela��o n�o � 
efet iva a menos que a opera��o estabelecedora esteja num n�vel apropriado. A 
sugest�o para a cria��o de um novo termo, segundo Michael (1982) , possui um 
valor maior do que apenas uma conveni�ncia term inol�gica;  para ele, a aus�ncia 
de um termo adequado pode ter feito com que os efeitos j� citados tenham sido 
desconsiderados ou tenham sido reunidos em out ra nomenclatura. Al�m disso, o 
autor sugere que nosso comportamento verbal pode ser melhorado se for poss�vel 
ident ificar em um mesmo termo todas as opera�	es do ambiente que alteram a 
efet ividade dos eventos enquanto refor�adores e explicitam tamb�m os efeitos 
evocat ivos de tais opera�	es. Para Laraway e colaboradores (2003) , o conceito de 
opera��o estabelecedora tem, ut ilmente, fornecido aos analistas do 
comportamento um modo de descrever uma importante classe de vari�veis 
operantes cont roladoras. O presente t rabalho tem como objet ivo apresentar o 
conceito de opera�	es estabelecedoras, diferenciar tais opera�	es do conceito de 
est �mulo discrim inat ivo, apresentar as v�rias classifica�	es propostas, ou seja, 
suas classifica�	es quanto ao aumento ou dim inui��o da efet ividade do refor�ador 
envolvido (abolidoras e estabelecedoras) , quanto 
 hist�ria de aprendizagem 
( incondicionadas e condicionadas)  e, no caso das opera�	es estabelecedoras 
condicionadas, apresentar tamb�m suas classifica�	es quanto 
 natureza da 
rela��o com o evento ou condi��o comportamentalmente significante (subst itutas, 
reflexivas e t ransit ivas) . Al�m disso, ser�o apresentados alguns dados sobre 
publica�	es referentes ao conceito na An�lise do Comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Opera�	es Estabelecedoras, An�lise do Comportamento. 
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Nancy Julieta Inocente (UNITAU) , Janine Julieta Inocente (Universit� Victor Segalen -  
Bordeaux-2 -  France) , Rubens Reim �o (Hospital das Cl�nicas da Universidade de S�o Paulo)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Estresse Ocupacional � resultado de um ajuste ent re caracter�st icas 
espec�ficas situacionais e as rea��es desencadeadas. Os fatores psicossociais do 
t rabalho s�o aquelas caracter�st icas da organiza��o do t rabalho que afetam a 
sa�de dos t rabalhadores por meio de mecanismos fisiol�gicos e psicol�gicos. Nos 
�lt imos anos, dois principais modelos te�ricos do est resse ocupacional com base 
na Sociologia Ocupacional e M�dica se destacaram na avalia��o das 
caracter�st icas do t rabalho:  Modelo Demanda-Cont role e Modelo Esfor�o e 
Recompensa no Trabalho -  ERI . No Modelo Demanda-cont role, o est resse � 
decorrente do desequil�br io do sistema cont role, o t rabalho que apresenta 
grandes exig�ncias, baixo cont role e baixo apoio social � o que apresenta maior 
r isco para doen�as. O Modelo Esfor�o-Recompensa no Trabalho (ERI ) , enfat iza 
que as situa��es de t rabalho �s quais o t rabalhador � exposto provocam 
desequil�br io, devido ao alto esfor�o e � baixa recompensa e acarretam rea��es 
fisol�gicas e emocionais. A import	ncia do modelo � ser um predit ivo para 
doen�as cardiovasculares. Os modelos abordados apontam para informa��es 
adicionais, quanto as exig�ncias -cont role e esfor�os e recompensas obt idos no 
t rabalho, enfat izando �s cont ing�ncias adversas atuais do t rabalho sobre a sa�de. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Est resse Ocupacional;  Demanda -Cont role;  ERI  
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Marcia Corr�a (PUC-SP) , Marlise Bassani (PUC-SP)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

A defini��o mais recente de Psicologia Ambiental aponta como tema cent ral 
as inter- rela��es ent re pessoa e meio ambiente f�sico e social. S�o inclu�das as 
dimens�es sociais, culturais e temporais que est�o sempre presentes na defini��o 
dos ambientes, mediando percep��o, avalia��o e at itudes do indiv�duo frente ao 
ambiente. A Psicologia Ambiental � uma sub�rea da Psicologia, � interdisciplinar e 
envolve mult i-abordagens da Psicologia, ent re elas a An�lise do Comportamento. 
Surgiu na d�cada de 70, mas sofreu um decl�nio nas suas publica��es na d�cada 
de 80 e vem crescendo novamente, principalmente ap�s a "Confer�ncia das 
Na��es Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento", a ECO 92. 
Destacaremos aqui os principais t rabalhos dos analistas do comportamento 
realizados em Psicologia Ambiental no exterior e no Brasil, fazendo uma ponte 
com o painel de revis�o sobre Psicologia Ambiental nas publica��es do Journal of 
Applied Behavior Analysis (JABA)  e do Journal of Experimental Analysis of 
Behavior (JEAB) , apresentado em 2004, no "XI I I  Encont ro da Associa��o 
Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental"  e " I I  Congresso 
I nternacional da Associat ion for Behavior Analysis" . Ser�o apontados os principais 
t rabalhos desses peri�dicos, al�m de t rabalhos relacionados � An�lise do 
Comportamento publicados nos principais peri�dicos sobre Psicologia Ambiental:  
o Journal of Environmental Psychology, o Environment  and Behavior, e o Medio 
Ambiente y Comportam iento Humano, peri�dico mais recente da �rea. 
Apresentaremos tamb�m t rabalhos dos pesquisadores brasileiros e lat ino-
americanos publicados em diversos peri�dicos nacionais e internacionais, 
t rabalhos apresentados em congressos e out ras pesquisas que est�o em 
andamento, mas que j� s�o conhecidos, como as divulgadas no Laborat�rio de 
Psicologia Ambiental da UnB. Acreditamos que, apresentando as publica��es e 
pesquisas do Brasil e do mundo, podemos dar um incent ivo aos que est�o 
interessados em iniciar pesquisas dent ro da Psicologia Ambiental. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Psicologia Ambiental;  pesquisa;  publica��es 
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Aline Beckm ann Menezes (UFPA) , Marcus Bentes De Carvalho Neto (UFPA)  
 5 Ö$×�Ý�Õ�Ô ����

Remonta � ant iguidade o interesse em ident ificar as causas inatas e 
aprendidas do comportamento. Da filosofia, o debate passou para o campo 
cient �fico, onde permanece at� os dias atuais, como pol�m ico e complexo. 
Atualmente, a maioria dos autores compreende o comportamento como uma 
rela��o resultante da intera��o do organismo com o seu meio, sem separar os 
determ inantes em ext remos. Contudo, pode-se perceber que, com o grande 
avan�o t�cnico das pesquisas em gen�t ica e do conhecimento acumulado sobre 
do genoma humano, tem se tornado mais freq�ente a tentat iva de at r ibuir a 
explica��o do comportamento humano ao funcionamento dos genes. O objet ivo 
deste t rabalho foi ident ificar e descrever de forma sistem�t ica a evolu��o hist�rica 
deste debate desde a filosofia at� os t rabalhos emp�ricos ligados � pesquisa 
b�sica. I nicialmente, procurou-se ident ificar os diferentes termos ut ilizados pela 
literatura enquanto elementos part icipantes da determ ina��o do comportamento 
em uma interpreta��o dicot	m ica. As principais dicotom ias discut idas na literatura 
s�o:  inst into versus h�bito;  inato versus aprendido;  heredit�rio versus adquir ido;  
gen�t ico versus ambiental;  cong�nito versus experi�ncia;  filogen�t ico versus 
ontogen�t ico. Al�m disso, procurou-se, a part ir  dos autores lidos, ident ificar e 
discut ir  cr it icamente diferentes propostas de compreens�o da intera��o dos genes 
com o ambiente na forma��o fenot �pica. Ressalta-se que n�o h� ainda um 
consenso sobre o significado de termos cent rais, de modo a dificultar a 
compara��o de resultados, j � que, na realidade, t ratam de fen	menos dist intos. 
Apesar da alardeada resolu��o da dicotom ia, problemas na term inologia e nos 
procedimentos emp�ricos de invest iga��o dos determ inantes do comportamento 
indicam que ainda h� muito a ser esclarecido. 

 3$/$95$6�&+$9(�  inato versus aprendido;  determ inantes dos comporta 
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Jo�o Paulo B. Albuquerque (UNAMA)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O presente t rabalho se dedica a expor, de forma did�t ica, a import�ncia da 
expans�o dos conceitos da an�lise do comportamento, at rav�s da descoberta da 
equival�ncia de est �mulos realizada por Sidman, principalmente no que diz 
respeito a amplia��o dos estudos realizados sobre a l�gica humana e a forma��o 
de conceitos matem�t icos, at rav�s de uma an�lise hist�rica, buscando desde os 
primeiros t rabalhos, que remetem a d�cada de 70, at� os principais avan�os 
existentes no dia de hoje, de forma a contemplar desde conceitos b�sicos da 
equival�ncia, at� a forma��o e desenvolvimento das classes conceituais, 
adicionando uma quarta ou quinta vari�vel � cont ing�ncia de refor�amento b�sico 
proposta por Skinner, dessa forma, atendendo �s necessidades complexas dos 
comportamentos humanos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  An�lise do Comportamento, Equival�ncia de Est �mulo 
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Ana Soares (Universidade da Am az�nia) , Luciana Castello (Universidade da Am az�nia) , Tat iana 
Ram os (Universidade da Am az�nia) , Tahlita Cohen (Universidade da Am az�nia)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O presente t rabalho tem por objet ivo invest igar como a No��o de Resili�ncia 
relacionada com a Abordagem Comportamental, possibilita o entendimento da 
rela��o ent re Din�m ica Familiar e Depress�o I nfant il. Para tal estudo, ut ilizou-se o 
referencial te�rico da analise do comportamento, resili�ncia e din�m ica fam iliar. 
Pode-se constatar que a fam�lia � fundamental para const ru��o do repert�rio 
comportamental da crian�a e assim  por influ�ncia do ambiente fam iliar a mesma 
pode apresentar ou superar sintomas depressivos, os quais podem ser melhor 
compreendidos at rav�s da An�lise do Comportamento e da Resili�ncia. A part ir  
desse estudo ressaltamos finalmente a necessidade da realiza��o de out ras 
pesquisas que enfoquem a rela��o ent re a fam�lia e a cr ian�a e como essas se 
influenciam mutuamente, al�m de out ras pesquisas sobre a Resili�ncia que � um 
tema recente, mas de grande relev�ncia para o estudo de temas psicol�gicos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  depress�o infant il;  resili�ncia;  fam�lia 
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Maria Zilah Da Silva Brand�o ( Inst ituto de Psicoterapia e An�lise do Com pto) , Fernanda 
Jacovozzi ( I nst ituto de Psicoterapia e An�lise do Com pto) , Renata Crist ina Alves Da Rocha 
( Inst ituto de Psicoterapia e An�lise do Com pto) , Souzanne Langner Dupont  ( I nst ituto de 
Psicoterapia e An�lise do Com pto) , Jefferson Sim om ura ( Inst ituto de Psicoterapia e An�lise do 
Com pto)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Esquiva � a preven��o de um est �mulo aversivo por uma resposta, ou seja, 
o indiv�duo em ite uma resposta antes mesmo do est �mulo aversivo estar 
presente.A consequ�ncia da resposta de esquiva � que o organismo consegue 
evitar o contato como o est imulo aversivo fugindo de algumas propriedades da 
situa��o que acompanharam o est imulo aversivo no passado. Assim , sendo a 
esquiva um comportamento que ocorre na aus�ncia do est �mulo, ela pode ser 
vista como uma via de m�o dupla:  ao mesmo tempo em que o evento aversivo �, 
muitas vezes, esquivado com sucesso, essa mesma esquiva lim ita a 
aprendizagem.Esta �lt ima, de um modo geral, se t rata de uma mudan�a 
relat ivamente permanente no comportamento, resultante da experi�ncia. Nos 
casos cl�nicos de esquiva o cliente pode apresentar comportamentos de esquiva 
com rela��o ao seu t rabalho, por exemplo, e possivelmente haver� um 
empobrecimento de seu repert�rio comportamental no que se refere aos 
comportamentos de t rabalhar e a seus relacionamentos com pessoas ligadas � 
sua �rea. O n�o contato com cont ing�ncias referentes ao t rabalho impossibilita 
que o cliente experencie o t rabalhar e conseq	entemente mudan�as e aquisi�
es 
comportamentais. Ent�o, se o comportamento de esquiva t raz benef�cios e 
preju�zos ao cliente, o terapeuta, pode propor cr iar ou estabelecer rela�
es de 
cont ing�ncia para desenvolver ou instalar comportamentos, alterar padr
es, 
assim  como reduzir, enfraquecer ou elim inar comportamentos dos repert�rios dos 
indiv�duos desde que esteja sempre pensando na funcionalidade destes 
comportamentos e tamb�m nos benef�cios que isso t rar� para o cliente. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Esquiva,cl�nica,preju�zos 
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Candido V. B. B. Pessoa (PUC/ SP) , Tereza Maria Pires S�rio (PUC/ SP)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O est �mulo discrim inat ivo, segundo Michael (1980) , � a condi��o 
antecedente na qual um evento cont rola uma classe de respostas, mas apenas 
quando este cont role � estabelecido por uma hist�ria de maior sucesso desta 
classe na presen�a deste est �mulo do que em sua aus�ncia, em rela��o a um t ipo 
espec�fico de refor�amento. A resposta de observa��o (RO)  produz estes 
est �mulos com tal fun��o e � refor�ada por esta produ��o. Skinner (1953) , ao 
discut ir  a aten��o, fala da sut ileza da RO, que geralmente � encoberta. Wyckoff 
(1952)  delineou um experimento no qual pombos poderiam em it ir  uma RO 
abertamente, facilitando assim  sua medi��o. Os sujeitos experimentais poderiam 
t ransformar um esquema de refor�amento m isto FI  EXT para recebimento de 
com ida em um esquema m�lt iplo FI  EXT:  ao pisar em um pedal (RO)  eram 
produzidos est �mulos relacionados ao componente em vigor no esquema. Holland 
(1958)  e Schroeder e Holland (1968)  tamb�m delinearam experimentos que 
podiam medir uma RO emit ida abertamente. Schroeder e Holland (1968)  
demonst raram o car�ter operante do movimento dos olhos, colocando o 
movimento dos olhos de t r�s part icipantes sob cont role de refor�o, em diferentes 
esquemas de refor�amento (FI , FR, mul FR FI  e DRL) . V�rios experimentos que 
seguem os modelos de RO de Wyckoff e Holland s�o usados na invest iga��o das 
caracter�st icas de refor�amento das RO, levando a, ent re out ros, avan�os no 
entendimento da aloca��o de tempo e freq��ncia de respostas em esquemas 
concorrentes (Madden e Perone, 1999)  ou em padr	es de leitura de crian�as de 
desenvolvimento at �pico (Dube e MacI lvane1999) . 

 3$/$95$6�&+$9(�  resposta de observa��o;  aten��o;  cont role de est �m  
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Maria Jos� Carli Gom es (Unip-Cam pus de S�o Jos� do Rio Preto)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A gagueira � definida como um dist�rbio da flu�ncia caracterizada por 
interrup��es anormais no fluxo da fala, sendo geralmente experienciada pelo 
indiv�duo que gagueja como uma perda de cont role, j � que ocorre de modo 
involunt�rio. Na et iologia da gagueira, h� v�rias teorias que procuram explic�- la e 
muitos s�o os fatores que cont r ibuem para o seu aparecimento. Ser�o discut idas 
propostas atuais de t ratamento da gagueira, com �nfase no t rabalho do psic�logo 
e do fonoaudi�logo. Para melhor compreender esta patologia t�o complexa, ser�o 
abordados tamb�m as propostas de orienta��o a pais e professores de crian�as 
que gaguejam, assim  como o t rabalho de ident ifica��o precoce e preven��o. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Gagueira, et iologia, t ratamento. 
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Carolina Laurent i (Universidade Federal de S�o Carlos)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O presente t rabalho, inicialmente, quest iona uma cr�t ica corrente 
endere�ada ao behaviorismo radical de que esta filosofia elim ina ou reduz a um 
estatuto cognit ivo inferior o papel das teorias em uma ci�ncia do comportamento. 
Considerando que h� um lugar leg�t imo para a teoria na ci�ncia de B.F. Skinner, 
resta perguntar:  afinal, o que � teoria no behaviorismo radical? Uma das 
est rat�gias para responder o que � alguma coisa, � indagar pelo seu sent ido. E 
perguntar pelo sent ido de algo no behaviorismo radical � buscar a fun��o desse 
algo. Desta forma, para compreender o que 'teoria' significa � necess�rio 
invest igar a fun��o que ela exerce na filosofia de ci�ncia skinneriana. I sso ser� 
feito com base nas t r�s interpreta��es de teoria cient �fica:  realismo, 
inst rumentalismo e descrit ivismo. Em out ras palavras, � com refer�ncia a tais 
interpreta��es que ser�o examinados alguns sent idos ( isto �, as fun��es)  do 
termo 'teoria' no behaviorismo radical. Em um primeiro momento, apresenta-se 
uma interpreta��o vigente da teoria comportamental skinneriana:  a teoria como 
descri��o. Na interpreta��o descrit ivista da teoria do comportamento, as 
declara��es te�ricas s�o declara��es sobre rela��es funcionais ent re organismo e 
ambiente. Conv�m salientar que se t ratam de rela��es funcionais ent re eventos 
observ�veis. Discute-se, nesse contexto, a posi��o de Skinner quanto � quest�o 
da causalidade e as implica��es desse posicionamento para a explica��o cient �fica 
do comportamento. N�o obstante, defende-se que a teoria do comportamento de 
Skinner pode tamb�m ser lida como uma vers�o do inst rumentalismo cient �fico. 
Assim  sendo, destaca-se uma out ra fun��o da teoria do comportamento:  a teoria 
como inst rumento conceitual. I sso significa que a teoria funciona como um 
recurso heur�st ico para gerar hip�teses tentat ivas e fomentar a cr iat ividade 
cient �fica. N�o s� isso:  o potencial explicat ivo da teoria � ampliado estendendo-se 
� explica��o de comportamentos que n�o se moldam completamente aos c	nones 
do m�todo experimental (manipula��o, cont role e previs�o) . Finalmente, s�o 
indicadas algumas implica��es da leitura inst rumentalista da teoria do 
comportamento, dent re estas a subst itui��o do crit�r io de verdade de uma teoria 
pelo de efet ividade, incluindo uma reflex�o �t ica da pr�t ica cient �fica do analista 
do comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  teoria comportamental, descri��o, interpreta��o 
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L�dia Nat�lia Dobrianskyj  Weber (UFPR)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Desde a d�cada de 30, no s�culo XX, cient istas t�m se preocupado com 
quest�es sobre como seria a melhor forma de educar os filhos e quais s�o as 
conseq��ncias no desenvolvimento das crian�as educadas por diferentes modelos 
de pais. O modelo te�rico de Baumrind (1966)  sobre os t ipos de cont role parental 
foi um marco nos estudos que v�m sendo feitos sobre a intera��o pais- filhos, 
servindo como base para um novo conceito de est ilos parentais que integra 
aspectos emocionais e comportamentais m inim izando o r isco de interpreta��es 
erradas a respeito de associa��es ent re aspectos isolados da conduta dos pais e 
caracter�st icas dos filhos. H� que se manter clara a diferen�a ent re "est ilo"  e 
"pr�t ica" parentais. O est ilo refere-se a um padr�o de comportamento parental 
expresso dent ro de um clima emocional cr iado pelo conjunto das at itudes dos 
pais, o qual inclui as pr�t icas parentais e tamb�m engloba out ros aspectos da 
intera��o pais- filhos tais como, tom de voz, linguagem corporal, descuido e 
mudan�a de humor. J� as pr�t icas parentais correspondem a est rat�gias 
comportamentais com conte	dos espec�ficos e com objet ivos de disciplina e 
socializa��o. O estudo do relacionamento pais- filhos por meio de est ilos parentais 
tem sua relev
ncia por evitar o r isco de interpreta��es erradas a respeito de 
associa��es ent re aspectos isolados da conduta dos pais e caracter�st icas dos 
filhos. Comportamentos espec�ficos de pais, como bater, podem t razer 
conseq��ncias para o desenvolvimento dos filhos;  por�m, enfocar qualquer 
destes comportamentos isoladamente pode levar a uma interpreta��o err�nea. A 
t ipologia de cont role parental atual inclui pelo menos quat ro t ipos:  autorit�r io, 
autoritat ivo, negligente e indulgente, os quais diferem nos t ipos de antecedentes 
ou est �mulos discrim inat ivos, refor�am diferencialmente comportamentos dist intos 
e, conseq�entemente t�m diferentes efeitos sobre o comportamento da crian�a. A 
equipe de pesquisa do N	cleo de Analise do Comportamento da UFPR criou um 
inst rumento para medir pr�t icas parentais importantes na intera��o fam iliar, as 
Escalas de Qualidade de I ntera��o Familiar (EQI F) . O inst rumento � const itu�do 
por 10 escalas que avaliam pr�t icas parentais e aspectos de intera��o fam iliar:  
relacionamento afet ivo, envolvimento, regras, puni��o f�sica, comunica��o 
posit iva dos filhos, comunica��o negat iva, clima conjugal posit ivo, clima conjugal 
negat ivo, modelo, sent imento dos filhos. Diversas pesquissa t�m sido realizadas 
com este inst rumento e out ros e os resultados most ram a necessidade de 
programa��o de preven��o a respeito da intera��o fam iliar ent re pais e filhos, 
sendo que a an�lise do comportamento tem um papel decisivo neste papel. 

 3$/$95$6�&+$9(�  est ilo parental;  disciplina;  filhos 
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Rodrigo Fernando Pereira (Universidade de S�o Paulo) , Edwiges Silvares (Universidade de S�o 
Paulo)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O t ratamento comportamental da enurese noturna prim�ria demanda 
ades�o por parte da fam�lia aos procedimentos do t ratamento e envolvimento da 
crian�a que sofre com o problema, como afirma But ler (1994) . No caso da 
enurese, envolver a cr ian�a significa n�o s� faz�- la cumprir as recomenda��es do 
terapeuta, mas tamb�m faz�- la entender a racional da sua dificuldade e do 
t ratamento, pois essa compreens�o ajuda na evolu��o cl�nica. O presente 
t rabalho most ra as formas l�dicas de t rabalho com um grupo de crian�as 
atendidas pelo Projeto Enurese, realizado pelo Departamento de Psicologia Cl�nica 
do I nst ituto de Psicologia da Universidade de S�o Paulo. O grupo � composto por 
cinco meninos de seis a oito anos e t r�s meninas de sete a nove anos de idade. O 
t ratamento consiste em sess�es de ludoterapia em grupo para crian�as, sess�es 
de orienta��o aos pais e uso do alarme nacional de urina como adjunto. As 
primeiras semanas de atendimento s�o especialmente focadas no t rabalho com a 
ades�o das crian�as, com ut iliza��o de t�cnicas como:  (1)  hist�ria dos quat ro 
anoezinhos:  visa a compreens�o das crian�as das causas da enurese;  (2)  
desenhos do corpo:  aplica��o do conhecimento do mecanismo aprendido na 
hist�ria;  (3)  regist ros divert idos de molhadas:  para que a crian�a observe seu 
pr�prio comportamento;  (4)  role-play do uso do alarme:  t reinar com a crian�a a 
ut iliza��o do alarme em casa, ent re out ras. Os resultados do t rabalho com a 
ades�o das pr�prias crian�as podem ser observados pelas suas pr�prias 
verbaliza��es ou dos pais, pela presen�a nas sess�es e pela redu��o no n�mero 
de molhadas, fatores presentes em sete das oito cr ian�as que fizeram parte desse 
grupo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  enurese nuturna prim�ria;  terapia comportamental;  ludoterapia 
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Christ ian Vichi (Universidade Federal do Vale do S�o Francisco)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O conceito de metacont ing�ncia, formulado originalmente por Sigrid Glenn 
(1985) , tem t ido cada vez maior destaque nas principais publica��es de an�lise 
do comportamento, bem como nos congressos nacionais e internacionais da �rea. 
Trata-se, portanto de um conceito �t il para a an�lise de um fen�meno que j� vem 
sendo estudado h� muito tempo por muitos psic�logos e alguns analistas do 
comportamento, a part ir  de diversas abordagens metodol�gicas. Neste curso 
ser�o apresentadas algumas ant igas propostas para o estudo da evolu��o e 
manuten��o das pr�t icas culturais (o que envolveria o que chamamos de 
metacont ing�ncias)  desde enfoques puramente te�rico-conceituais (Kunkel, 1970, 
Burgess e Bushell, 1969)  at� delineamentos quase-experimentais (e.g. Kunkel, 
1985;  1986, Rakos, 1993)  ou mesmo alguns, pouco conhecidos, delineamentos 
experimentais (Jacobs e Campbell, 1961;  Wiggins, 1969) . A conclus�o final 
indicar� que mesmo antes do surgimento da no��o de metacont ing�ncia, j � era 
poss	vel encont rar na literatura especializada diversas tentat ivas de estudo ou 
mesmo de manipula��o experimental de pr�t icas culturais e seus resultados 
agregados. 

 3$/$95$6�&+$9(�  cultura, metacont ing�ncias e an�lise experimental 
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Elisa Tavares Sanabio Heck (Universidade Cat�lica de Goi�s)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A afirma��o de que um dos objet ivos principais da An�lise do 
Comportamento � o cont role do comportamento humano costuma causar 
bastante est ranheza ent re aqueles que desconhecem a filosofia do Behaviorismo 
Radical. Geralmente, leigos consideram "cont role" e "coer��o" como sendo 
sin�nimos e, consequentemente, entendem que o cont role do comportamento � o 
mesmo que coagir os indiv�duos a se comportarem "cont ra sua vontade". 
Ent retanto, do ponto de vista anal�t ico-comportamental, a palavra "cont role" pode 
ser compreendida como influ�ncia ou determ ina��o, sendo que nem todo cont role 
� coercit ivo. Nesse sent ido, dizer que todo comportamento � cont rolado � o 
mesmo que dizer que todo comportamento est� sendo influenciado/ determ inado 
por algum evento. Uma vez que a determ ina��o do comportamento � um dos 
pressupostos b�sicos da Psicologia enquanto ci�ncia, o cont role do 
comportamento � um fato da realidade e deve, portanto, ser invest igado. Para a 
An�lise do Comportamento, tal invest iga��o parte do princ�pio que as vari�veis de 
cont role est�o fora do organismo, em seu ambiente imediato e em sua hist�ria 
ambiental. Quando tais vari�veis de cont role s�o ident ificadas e alteradas, � 
poss�vel estabelecer as condi��es para a em iss�o de um determ inado 
comportamento. Assim , mudan�as nas condi��es de cont role do comportamento 
podem produzir diferentes padr�es comportamentais. Ao ident ificar as condi��es 
cont roladoras, cada indiv�duo poder� escolher e produzir as condi��es que ir�o 
influenciar seu pr�prio comportamento. 

 3$/$95$6�&+$9(�  cont role, determ ina��o, vari�veis ambientais 
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Alexandre Jos� De Souza Peres (Universidade Federal de Uberl�ndia) , D�rcio Tadeu Lisboa 
Oliveira (Universidade Federal de Uberl�ndia)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Baseada na teoria da aprendizagem social, a Terapia Comportamental-
Cognit iva entende que o ambiente, as caracter�st icas e o comportamento 
situacional de uma pessoa determ inam-se reciprocamente e que a 
conceitualiza��o dos problemas psicol�gicos humanos est� relacionada a cinco 
elementos que se modificam e interagem ent re si:  contexto 
interpessoal/ ambiental, comportamento e cogni��o, fisiologia e funcionamento 
emocional do indiv�duo. Desta forma, os terapeutas comportamentais-cognit ivos 
interv�m influenciando padr�es de pensamento e de comportamento, levando em 
considera��o os processos cognit ivos e comportamentais para modificar a forma 
como os indiv�duos interpretam suas experi�ncias e se comportam. Neste 
contexto, com os objet ivos de desenvolver est rat�gias de interven��o, de 
prevenir obst�culos ao t ratamento e de adaptar t�cnicas para ajustar-se a cada 
indiv�duo, a conceitualiza��o cont �nua do paciente e de seus problemas em 
termos comportamentais e cognit ivos most ra-se como est rat�gia cent ral desta 
abordagem, uma vez que � desencadeadora de um relacionamento terap�ut ico 
seguro que enfat iza a colabora��o e a part icipa��o do paciente no processo 
terap�ut ico e � a forma mais segura de estabelecer metas e intervir sobre os 
problemas atuais e sobre as situa��es que causam sofr imento ao paciente, 
elementos chave para a efic�cia do t ratamento. Conceitualiza��o de caso refere-
se a uma formula��o em cont �nuo desenvolvimento dos problemas apresentados 
pelo paciente em termos comportamentais e cognit ivos, buscando ident ificar o 
padr�o comportamental e de pensamento atual do paciente e levantar hip�teses 
sobre eventos desenvolvimentais chaves e padr�es duradouros de interpreta��o 
desses eventos. Desta forma, o objet ivo deste t rabalho � proporcionar ao 
terapeuta comportamental e cognit ivo em forma��o no��es sobre o papel e a 
inter- rela��o das vari�veis comportamentais e cognit ivas no procedimento de 
conceitualiza��o de caso, apontando direcionamentos para o desenvolvimento de 
compet�ncias que o auxiliem no planejamento, avalia��o e preven��o de 
obst�culos em seu t rabalho. At rav�s de exemplos de casos cl�nicos, pretende-se 
apontar os principais procedimentos, t�cnicas e inst rumentos que comp�e a 
conceitualiza��o de caso. Para tanto, ser�o apresentadas as principais vari�veis 
do contexto cultural e do desenvolvimento do indiv�duo;  as vari�veis relacionadas 
ao funcionamento comportamental moldado pelos processos de condicionamento 
operante, respondente e vic�rio e;  as vari�veis ligadas ao funcionamento 
cognit ivo:  esquemas, pensamentos autom�t icos, distor��es e suposi��es 
subjacentes. Pretende-se elucidar o papel do ambiente na elabora��o dos 
sintomas cognit ivos e comportamentais. A habilidade de realizar o procedimento 
de conceitualiza��o de caso const itui para o terapeuta a possibilidade de formular 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

programas de refor�amento e arranjo de cont ing�ncias eficazes e de intervir 
sistemat icamente no modo como os pacientes interpretam suas experi�ncias. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Conceitualiza��o de Caso, Terapia Comportamental-Cognit iva 
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Viviane Verdu Rico (UFPA)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Um dos processos comportamentais envolvendo o responder abst rato, 
t radicionalmente relacionado ao pensar, ao compreender e a out ros fen�menos 
cognit ivos, seria a aquisi��o de conceitos. O objet ivo deste t rabalho � definir o 
que seria um "conceito"  do ponto de vista anal�t ico-comportamental e como ele 
seria adquir ido, part indo de alguns estudos cl�ssicos e atuais sobre o tema. 
Discute-se, ainda, o alcance e as lim ita��es desses dados e interpreta��es para a 
explica��o do comportamento humano simb�lico. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Aquisi��o de conceitos;  Comportamento simb�lico;  C 
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L�cia William s (Universidade Federal de S�o Carlos) , Andr�ia Cl�udia Dos Santos Marianno 
( ITCR)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����  
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Vera L�cia Raposo Do Am aral (PUCCam pinas e Sobrapar) , Cynthia Borges De Moura (UEL) , 
Ana Lucia I vat iuk (Sobrapar) , Lilian Milani (UNICENP-PR)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

O objet ivo desta mesa redonda � discut ir  Orienta��o Profissional dent ro da 
perspect iva da An�lise do Comportamento, tendo em vista os que buscam 
ingresso no ensino superior ou diretamente no mercado de t rabalho. Na primeira 
apresenta��o � most rado um modelo de OP envolvendo t r�s etapas planejadas 
para o ensino do comportamento de tomada de decis�o:  a)  Auto-conhecimento:  
arranjo de cont ing�ncias que propicie a discrim ina��o de vari�veis dos contextos 
de cont role ( fam iliar, social, cultural e econ�mico)  �s quais seus comportamentos 
de escolher e decidir por uma profiss�o est�o expostos;  b)  I nforma��o 
Profissional:  fornecimento de informa��o relevante sobre as profiss�es de 
interesse, e an�lise da rela��o com os comportamento auto-descritos;  e c)  
Tomada de Decis�o:  an�lise de crit�r ios de escolha e exclus�o de op��es para 
aumento da probabilidade de ocorr�ncia de comportamentos de tomada de 
decis�o. Na seq��ncia, � discut ido como o modelo acima foi adaptado para OP 
com indiv	duos que desenvolver�o at ividades profissionais b�sicas ou t�cnicas. 
Com um n
mero reduzido de sess�es (cinco)  o programa atendeu igualmente aos 
objet ivos da OP, pois aumentou a variabilidade comportamental dos part icipantes 
em rela��o � informa��o profissional e tornou-os mais discrim inat ivos em rela��o 
� profiss�o e suas escolhas. Tamb�m, regras e diferen�as socioecon�micas s�o 
vari�veis presentes no processo de escolha. Os resultados de uma pesquisa s�o 
apresentados, com objet ivo de ident ificar quais as regras sociais e/ ou auto- regras 
exercem influ�ncia sobre o comportamento de escolha profissional de 
adolescentes cursando o 3º ano do ensino m�dio, assim  como verificar a 
exist�ncia de diferen�as socioecon�micas ent re jovens que cursavam escola 
p
blica e part icular e que pudessem influenciar suas escolhas profissionais. 
Part iciparam do presente estudo 119 indiv	duos ent re 16 e 20 anos, 63 do sexo 
masculino e 56 do fem inino. Os dados foram coletados at rav�s de um 
quest ion�rio contendo 15 quest�es, sendo sete fechadas e oito frases incompletas 
que abordaram temas diversos relacionados � escolha profissional e ao mercado 
de t rabalho. Os resultados apontaram tanto para a exist�ncia como para a 
influ�ncia de diferen�as socioecon�micas ent re os part icipantes da escola p
blica 
e os da escola part icular, por�m eles demonst raram n�o discrim inar a exist�ncia 
dessas diferen�as e sua influ�ncia sobre a escolha profissional. Duas regras 
principais parecem influenciar a decis�o dos part icipantes. A primeira descreveu o 
t rabalho como o 
nico cam inho poss	vel de futuro profissional;  a segunda 
descreveu o estudo, enquanto curso superior ou profissionalizante, como o 
nico 
recurso poss	vel para viabilizar esse futuro. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Orienta��o Profissional,Regras;  Comportamento de escolha. 
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Robson Nascim ento Cruz (PUC Minas -  Unidade S�o Gabriel)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A hist�ria do behaviorismo radical � marcada ent re out ras coisas, por 
pol�m icas, incompreens�es e cont radi��es apresentadas tanto por seus cr�t icos 
quanto por seus adeptos. Dent re as poss�veis explica��es para tantos mal 
entendidos, podemos citar a dificuldade de contextualizar o sistema explicat ivo 
Skinneriano de acordo com seu desenvolvimento hist�rico. Como conseq��ncia 
dessa situa��o observamos caracteriza��es (que s�o quase caricaturas)  do 
behaviorismo radical, que n�o levam em considera��o as mudan�as dr�st icas 
(mas que foram const ru�das de forma gradual)  que esse sistema sofreu no 
decorrer do tempo. Uma das principais incompreens�es esta provavelmente 
vinculada 	 id�ia amplamente divulgada por n�o behavioristas, de que essa 
abordagem � fruto de uma vis�o mecanicista de ci�ncia. Assim , aspectos como, 
certeza absoluta, rela��es de necessidade e determ inismo r�gido, s�o citados por 
muitos cr�t icos como partes const ituintes dos fundamentos do behaviorismo 
radical. Portanto, um dos objet ivos desse t rabalho � justamente fazer uma breve 
revis�o do desenvolvimento do behaviorismo radical e da an�lise experimental do 
comportamento. Com a fun��o de apresentar argumentos plaus�veis capazes de 
demonst rar que apesar de Skinner ter iniciado seus estudos de psicologia em um 
contexto fortemente mecanicista, e que h� fortes ind�cios desse modelo em seus 
t rabalhos iniciais. Skinner, no entanto, assume cedo as cr�t icas endere�adas ao 
mecanicismo at rav�s da no��o de rela��es funcionais, formuladas inicialmente 
pelo f�sico e fil�sofo da ci�ncia Ernest  Mach e, posteriormente sofre tamb�m forte 
influ�ncia do modelo selecionista de Darwin. Sendo poss�vel observar que no 
desenvolvimento de seu sistema explicat ivo cada vez mais Skinner se afasta da 
f�sica cl�ssica e se aproxima de um modelo selecionista e probabilista de ci�ncia. 
Portanto, tentaremos neste t rabalho apresentar e contextualizar passagens da 
obra de Skinner, que demonst rem essa importante t ransi��o do mecanicismo 
para o selecionismo. 

 3$/$95$6�&+$9(�  B.F.Skinner, Mecanicismo, Selecionismo 
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Rodrigo Guim ar�es (PUC-SP) , Nilza Michelet to 
 5 ÷$ø���ö�õ ����

Devido a uma diversidade de opini�es encont radas na literatura sobre 
determ inismo e behaviorismo radical, este estudo teve por objet ivo analisar 
historicamente, a part ir  de peri�dicos nacionais e est rangeiros, como diferentes 
autores t�m abordado as rela��es ent re behaviorismo radical e determ inismo. 
Mais especificamente, este t rabalho se prop�s a analisar:  1)  per�odo de 
publica��es sobre o tema, ou seja, ident ificar poss�veis per�odos em que houve 
uma maior publica��o sobre o tema;  2)  a maneira como os autores fazem 
refer�ncias �s obras de Skinner para defender seus pontos de vista e sua poss�vel 
influ�ncia sobre as publica��es pert inentes ao tema deste t rabalho;  3)  temas ou 
assuntos abordados pelos autores (ex.:  sele��o por conseq��ncias, liberdade)  
para discut ir  e estabelecer rela��es ent re determ inismo e behaviorismo radical;  
4)  t rabalhos que analisaram o tema a part ir  de uma perspect iva hist�rica;  5)  
caracter�st icas das defini��es de determ inismo apresentadas e sua influ�ncia nas 
rela��es estabelecidas com behaviorismo radical;  6)  a posi��o que o autor 
assume em cont raste com a sua interpreta��o sobre a posi��o de Skinner em 
rela��o ao tema. Os resultados most ram que houve um pico de publica��es sobre 
o tema a part ir  do fim  da d	cada de 80 at	 o fim  da d	cada de 90. O t ipo de 
refer�ncia mais realizada pelos autores foi a t ranscri��o de t rechos das obras de 
Skinner seguida pelo t ipo de refer�ncia que indica apenas a obra. Os temas mais 
abordados ao relacionar behaviorismo radical e determ inismo foram:  
mecanicismo, sele��o por conseq��ncias, rela��o funcional, previs�o e cont role e 
liberdade, respect ivamente. Poucos t rabalhos realizaram uma an
lise hist�rica 
sobre o tema. A maioria dos autores apresenta a mesma posi��o que eles julgam 
ser a de Skinner em rela��o o tema deste t rabalho. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Behaviorismo Radical;  Determ inismo;  An
lise hist�rica 
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Carlos Henrique Bohn (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA) , V�nia Lucia Pestana Sant  
Ana (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

No art igo Select ion by consequences, de 1981, B. F. Skinner apresentou um 
modelo de sele��o por conseq��ncias que explica os comportamentos como 
fun��o de t r�s n�veis de vari�veis:  filogen�t icas, ontogen�t icas e sociogen�t icas. 
No primeiro n�vel se encont ra a sele��o natural, que seleciona os 
comportamentos durante a hist�ria da esp�cie, devido ao seu valor de 
sobreviv�ncia. No segundo n�vel h� o condicionamento operante, que seleciona os 
comportamentos durante a hist�ria do indiv�duo at rav�s do refor�o. E h� ainda 
um terceiro n�vel, que � decorrente da evolu��o dos ambientes sociais e culturais 
evolu�dos, onde a sele��o ocorre at rav�s das conseq��ncias refor�adoras que t�m 
efeito no grupo. Este modelo tem como originalidade uma no��o de determ inismo 
na qual os comportamentos s�o cont rolados por suas conseq��ncias e de maneira 
mult icausal. I sto representa um rompimento com o mecanicismo cl�ssico, no qual 
a causa gera e d� raz�o ao efeito, e just ifica sua exist�ncia. Ou ainda, a causa 
const itui o principio da dedu��o de todos os seus efeitos poss�veis, o que significa 
que a causa cont rola os eventos. Nesta linha de pensamento n�o h� a 
possibilidade de que os comportamentos sejam determ inados por t r�s t ipos de 
cont ing�ncias, ou conseq��ncias. Analisa-se os textos de Japiassu (1979, 1991) , 
nos quais afirma que Skinner considera o repert�rio comportamental humano 
como fun��o unicamente do refor�o, e de Murphey (1992)  e Lorenz (1973, 1981) , 
que asseguram que o mesmo n�o estuda os comportamentos inatos. Pode-se 
verificar que h� uma linha de pensamento em comum ent re esses t r�s autores:  
ambos verificam em Skinner uma posi��o que ignora a heran�a filogen�t ica e 
torna o refor�o a �nica vari�vel da qual os comportamentos humanos s�o fun��o. 
I sso most ra que os autores v�em em Skinner um monismo na causalidade dos 
comportamentos. Esta posi��o n�o corresponde 	 concep��o de comportamento 
que Skinner ut ilizou para const ruir o modelo de sele��o por conseq��ncias. 
Parece que os autores fizeram uma leitura do texto de Skinner como se este fosse 
pautado no mecanicismo cl�ssico. Pode-se concluir que o modelo skinneriano de 
sele��o por conseq��ncias supera o mecaniscismo cl�ssico e abarca a id�ia de 
uma sobreposi��o de cont ing�ncias, ou seja, o comportamento humano � um 
produto colet ivo dos t r�s n�veis de sele��o, como se exemplifica na imprinta��o e 
na agress�o. 

 3$/$95$6�&+$9(�  sele��o por conseq��ncias, determ inismo, sobreposi��o de 
cont ing�ncias 
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Angelica Capelari (UMESP /  USP) , Eliana Ham asaki (UNIA /  USP) , Crist ina Fonseca (UNIB /  
USP)  
 5 ÷$ø���ö�õ ����

A An�lise do Comportamento � uma disciplina que pertence � grade 
curr icular do curso de Psicologia. Em geral, a An�lise do Comportamento aparece 
sob diferentes nomes:  Psicologia Experimental, An�lise do Comportamento, 
An�lise Experimental do Comportamento, An�lise Aplicada do Comportamento, 
etc... � m inist rada em diferentes per�odos/ semest res (primeiro, segundo, 
terceiro, quarto, oitavo, nono, d�cimo semest res)  e nem sempre por professores 
especialistas na �rea, a depender da universidade. Algumas quest�es, sobre o 
ensino dessa disciplina, pairam sobre cabe�a de muitos docentes, tais como:  
Como ensinar An�lise do Comportamento? Qual a melhor maneira de ensinar 
princ�pios t�o diferentes do senso comum? Deve-se ensinar a filosofia da ci�ncia -  
Behaviorismo Radical -  antes de ensinar a ci�ncia do comportamento -  An�lise do 
Comportamento? E out ras mais... Na dificuldade em obtermos respostas � essas 
quest�es, a discuss�o das mesmas pode ser uma alternat iva. Especificamente, 
essas quest�es refletem as inquieta��es de docentes de t r�s diferentes 
universidades da Grande S�o Paulo que m inist ram a disciplina An�lise do 
Comportamento no curso de Psicologia. Com o objet ivo de invest igar a forma��o 
de alunos de cursos de Psicologia em An�lise do Comportamento, foi elaborado 
um quest ion�rio baseado nas 20 cr�t icas mais freq	entes ao Behaviorismo Radical 
e discut idas por Skinner em About  Behaviorism (1974) . O quest ion�rio foi 
baseado nessas cr�t icas em fun��o do Behaviorismo Radical ser uma postura 
filos
fica diante da ci�ncia e do conhecimento que fundamenta a An�lise do 
Comportamento. Os part icipantes da pesquisa foram alunos do curso de 
Psicologia que cursavam a disciplina em diferentes per�odos, mais 
especificamente no primeiro e no �lt imo semest res nos quais a disciplina era 
m inist rada nas diferentes universidades. Os resultados do presente estudo 
sugerem que existem diferen�as quanto � compreens�o dos conceitos por parte 
dos alunos em fun��o do semest re no qual as disciplinas s�o oferecidas. Al�m 
disso, observou-se que a term inologia ut ilizada pelo Behaviorismo e o vocabul�rio 
dualista no qual vivemos no dia-a-dia dificultam o entendimento dos conceitos. 

 3$/$95$6�&+$9(�  An�lise do comportamento;  ensino de An�lise do comportamento;  
Cr�t icas ao Behaviorismo 
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S�rgio Cir ino (Faculdade de educa��o -  UFMG) , Jo�o Carlos Muniz Mart inelli (UNIVERSIDADE 
VALE DO RIO DOCE) , Marco Antonio Am aral Chequer (UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE) , 
Manoela Gom es Lopes (Faculdade de educa��o -  UFMG)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A presente mesa redonda tem por objet ivo debater a forma��o cient ifica 
relacionada � aprendizagem de habilidades e compet�ncias consideradas 
cient ificamente relevantes. Tendo como foco a an�lise de diferentes cont ing�ncias 
propicias � oferta de condi��es necess�rias para uma forma��o cient ifica 
refor�adora. Na an�lise dos diferentes efeitos das propostas de arranjo de 
cont ing�ncias, incluem uma avalia��o do uso de laborat�rios e de ambientes 
sociais como meios de proporcionar tal forma��o. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Laborat�rio, ensino e an�lise de comportamento. 
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Melania Moroz (USP) , Adriana Louren�o Lopes (USP)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A abordagem comportamental prop�e como objeto de estudo da psicologia 
as intera��es organismo-  ambiente. A ident ifica��o das rela��es cont ingenciais 
presentes em tais intera��es � o que perm ite, segundo tal proposta, explicar o 
comportamento humano em diferentes express�es -  das mais simples �s mais 
complexas, tais como resolver problemas, cr iar poemas, ent re out ras. A An�lise 
Funcional � o inst rumento anal�t ico da abordagem, por perm it ir  ident ificar em 
fun��o de que vari�veis o comportamento ocorre. Estudos experimentais das 
intera��es organismo-  ambiente fornecem condi��es ideais para a realiza��o de 
analises funcionais, por perm it irem manipula��o e cont role de vari�veis. Em out ro 
contextos, como educacional, o clinico, o fam iliar, isto n�o � poss�vel, o que n�o 
inviabiliza, por�m, procedimento anal�t ico que tenha por modelo a An�lise 
Funcional. Na presente mesa, ser�o apresentadas t r�s pesquisas. Uma delas tem 
como foco a avalia��o da aprendizagem a part ir  do relato de uma professora do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, out ra aborda os comportamentos 
indisciplinares em aulas de ensino m�dio e, finalmente, a terceira focaliza a 
intera��o ent re pares durante situa��o de resolu��o de problemas por pr�-  
escolares. Tais pesquisas diversas quanto aos objetos de estudo, sujeitos e 
inst rumentos de obten��o de dados revelaram poss�veis vari�veis relacionadas � 
ocorr�ncia dos comportamentos estudados, o que abre espa�o para interven��es 
dos profissionais envolvidos na a��o educat iva, evidenciando que a An�lise 
Funcional pode ser um modelo anal�t ico com potencial para o estudo de 
fen�menos que ocorrem no contexto educacional. 

 3$/$95$6�&+$9(�  contexto educacional 
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Paula Debert  (Universidade Presbiteriana Mackenzie) , Ana Paula Basqueira (PUC -  SP /  IAAC -  
Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Ser� abordado o conceito de discrim ina��o condicional, algumas 
caracter�st icas de seu desenvolvimento hist�rico e sua pert in�ncia para a an�lise 
de comportamentos complexos. A necessidade de uma eventual reformula��o 
deste conceito ser� apontada com base em considera��es cr�t icas a respeito da 
defini��o de discrim ina��o mais t radicionalmente empregada e com base nos 
resultados de estudos que recorreram a alternat ivas metodol�gicas para o 
estabelecimento de rela��es condicionais emergentes. 
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M�nica Geraldi Valent im  (Universidade do Sagrado Cora��o) , Katsum asa Hoshino (UNESP 
Bauru (SP) )  
 5 6�7�I�5�4 ����

A despeito de o "Teste do Nado For�ado" ter sido ut ilizado em larga escala 
para testar a efic�cia da maioria dos ant idepressivos atualmente existentes no 
mercado, esse modelo experimental recebe diversas cr�t icas quanto ao 
preenchimento dos crit�r ios de valida��o. Alguns autores consideram que o 
aumento do tempo de imobilidade apresentado pelo rato no reteste n�o t raduz as 
caracter�st icas da depress�o humana e que esse comportamento seria uma 
est rat�gia de sobreviv�ncia que pouparia energia e evitaria desgaste maior na 
situa��o aversiva em que se encont ra. Fundamentam a argumenta��o na 
observa��o de que, ap�s um per�odo de imobilidade, o rato volta a apresentar 
novas tentat ivas de enfrentamento. Dent ro de um paradigma de sele��o por 
conseq��ncias, no entanto, as duas interpreta��es para a imobilidade do rato 
durante o teste do nado for�ado n�o parecem ser necessariamente antag	nicas. A 
dist in��o ent re normal e patol�gico n�o � t�o n�t ida, tampouco necess�ria, em 
uma an�lise comportamental, pois a princ�pio todo comportamento � adaptat ivo 
dent ro das cont ing�ncias que est�o em opera��o. A imobilidade em uma 
cont ing�ncia aversiva inescap�vel pode ser funcional pela conseq��ncia mais 
geral derivada de duas out ras mais imediatas. Essa fun��o geral seria a de 
aumentar o tempo de sobreviv�ncia provinda da redu��o do gasto energ�t ico 
excessivo, ao mesmo tempo em que a imobilidade promove redu��o das chances 
de ser predado. A possibilidade de que comportamentos aparentemente 
disfuncionais possam ser est rat�gias selecionadas pela filog�nese devido ao seu 
valor adaptat ivo t raz um novo olhar para a situa��o de atendimento cl�nico. 
Embora diversas hip�teses ontogen�t icas possam ser levantadas para explicar 
comportamentos que parecem ser, 
 primeira vista, disfuncionais, o papel da 
filog�nese na determ ina��o dos comportamentos n�o pode ser ignorado. Parece 
ser prom issor que o Terapeuta Comportamental, a part ir  dessas observa��es, 
tente aliviar a culpa que acompanha muitos processos depressivos e t rabalhar 
sobre a discrim ina��o de ocasi�es adequadas para que o cliente volte a operar em 
momento oportuno. 

 3$/$95$6�&+$9(�  nado for�ado, depress�o, modelos experimentais 
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Eduardo Cillo (PUC/ MG e Cent ro Universit�rio Newton Paiva) , Marisa Markunas (EEFE/ USP e 
Finasa Esportes) , Luciana Angelo ( I nst ituto Sedes Sapient iae)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Pretende-se nesta apresenta��o discut ir  aspectos relacionados � forma��o 
do Analista do Comportamento para interven��o profissional no contexto 
esport ivo, a part ir  da descri��o do ambiente esport ivo, como locus de atua��o, 
seguida da problemat iza��o sobre o repert�rio te�rico-conceitual que este 
profissional dever� ter e ao final discut iremos sobre aspectos da pr�t ica 
propriamente dita, a part ir  da modelagem destes repert�rios, seja at rav�s da 
pr�t ica em s� ou da supervis�o.A part ir  de uma quest�o comum que se refere �s 
necessidades e exig�ncias da forma��o do analista do comportamento, pretende-
se descrever o ambiente esport ivo e discut ir  algumas condi��es da exposi��o �s 
cont ing�ncias no 	mbito do esporte e at ividade f�sica. Pretende-se destacar as 
necessidades de aprimoramento da observa��o como inst rumento de coleta de 
dados e interven��o e a import	ncia de conhecer os par	metros do contexto ao 
qual ocorrer� a interven��o. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Psicologia do Esporte;  Forma��o Profissional 
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Mariana Cuns (Universidade Federal do Par� (UFPA) ) , Pat r�cia Neder (Universidade Federal do 
Par� (UFPA) )  
 5 6�7�I�5�4 ����

Este t rabalho corresponde ao estudo de um caso cl�nico, atendido durante o 
Est�gio Supervisionado em Psicologia Cl�nica -  Abordagem Comportamental, no 
per�odo de Mar�o de 2004 a Fevereiro de 2005. A cliente � uma jovem de 21 anos 
de idade, solteira, universit�r ia, que buscou o servi�o da Cl�nica-Escola de 
Psicologia da UFPa com o intuito de t rabalhar quest�es referentes ao ci�me, 
inseguran�a e agressividade, que consist iram nas queixas iniciais verbalizadas;  
por�m, verificou-se, durante o processo terap�ut ico, a necessidade de se 
t rabalhar concomitantemente out ras problem�t icas apresentadas pela cliente:  
sent imento de baixa auto-est ima, d�ficits nos repert�rios de habilidades sociais e 
de assert ividade assim  como respostas f�bicas, caracterizadas pela dificuldade de 
intera��o em ambientes sociais e pelo medo de dir igir , sendo todas estas 
visualizadas na fase de avalia��o. Realizaram-se quinze sess�es no decorrer de 
toda a terapia, sendo que foram divididas em:  seis sess�es atendidas na fase de 
avalia��o e nove sess�es na fase de interven��o. Em rela��o 	s t�cnicas 
comportamentais, aplicadas na etapa de interven��o, ut ilizaram-se:  a observa��o 
de comportamentos verbais e n�o-verbais referentes 	 cliente;  o fornecimento de 
refor�amento posit ivo consequenciando respostas adaptat ivas, a aplica��o do 
invent�rio de habilidades sociais;  a modelagem;  a desenssibiliza��o sistem�t ica;  
a biblioterapia ao usar um texto para reflex�o e discuss�o;  o ensaio 
comportamental para t reinar habilidades sociais e a modela��o a part ir  do 
momento em que a terapeuta serviu de modelo para sua cliente, em rela��o 	 
em iss�o comportamentos adaptat ivos. Resultados posit ivos foram alcan�ados, 
mediante um adequado estabelecimento da rela��o terap�ut ica, podendo 
destacar:  um certo cont role da manifesta��o de ci�me pela cliente, in�cio da 
em iss�o de sent imentos de autoconfian�a e de auto-est ima, melhoria nos 
repert�rios de assert ividade e de habilidades sociais, enfrentamento das fobias, 
mais especificamente do medo de dir igir . 

 3$/$95$6�&+$9(�  Rela��o terap�ut ica;  depend�ncia afet iva;  eventos privados. 
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M�rcio Bernik ( IPq -  USP) , Fernanda Trassi Raposo ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����  
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Pat r�cia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , La�rcia Abreu Vasconcelos (Brasilia) , Fat im a 
Contez, Pat r icia Piazzon Queiroz ( IAAC -  Cam pinas) , Ja�de Aparecida Gom es Regra (USP e 
Consult�rio Part icular)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Terapia com Crian�as:  Modelos de Atua��o baseados na An�lise do 
Comportamento A terapia comportamental engloba uma diversidade de propostas 
e modelos de atua��o cl�nica. Neste sent ido, a terapia comportamental abarca 
posi��es te�ricas at� mesmo antag�nicas da vis�o de homem e de mundo. Um 
exemplo dessa diversidade s�o as propostas cognit ivas e as baseadas na an�lise 
do comportamento. A proposta dessa mesa ser� apresentar quat ro modelos de 
atua��o com crian�as baseados na an�lise experimental do comportamento, na 
ci�ncia do comportamento e na filosofia do behaviorismo radical. Os modelos de 
atua��o ser�o baseados em casos cl�nicos, demonst rando as an�lises realizadas a 
part ir  da queixa (dos pais, da crian�a, cuidadores, etc.) , as interven��es e os 
resultados obt idos. Tornando-se, assim , bastante did�t ico a aplica��o do 
conhecimento te�rico 	 pr�t ica cl�nica. 

 3$/$95$6�&+$9(�   
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ .	/ ������������� , 021&3�.&4 :  14: 00: 00   ) .�5 :  15: 20: 00 
�� 6 6�7�7�8�6�7 �  TPC Quest�es Te�ricas, Filos�ficas e Conceituais 
 6 I�L�_H6H=�.	[�.�;�/�;�6 ��e =�.&3�/ (�3 4�:�1\=�.&3�/ 1 4 % 6�`�/�[�.&4�C�.&7�5�4 5 /�;�.&3�/�: �
 
Carlos Eduardo Lopes (Universidade Federal de S�o Carlos) , Jos� Ant�nio Dam �sio Abib 
(Universidade Federal de S�o Carlos) , Alexandre Dit t r ich (Universidade Federal do Paran�) , 
Kester Carrara (Universidade Estadual Paulista)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O sujeito do behaviorismo radical � sujeito-em-contexto:  a defini��o de 
comportamento adotada por essa filosofia desautoriza uma dicotom iza��o est r ita 
ent re homem e ambiente. O sujeito-em-contexto do behaviorismo radical n�o s� 
age, mas faz-se sujeito a part ir  das conseq��ncias de sua a��o. Uma teoria 
conseq�encialista do sujeito aponta n�o somente para os efeitos imediatos do 
comportamento, mas para qualquer efeito que dele decorra, a qualquer tempo. 
Tal teoria, portanto, t rata de um sujeito-moral:  um sujeito que const r�i a si, aos 
out ros e � sua cultura at rav�s de sua a��o. A �t ica, no behaviorismo radical, diz 
respeito �s conseq��ncias da a��o -  e, portanto, a �t ica deve ser compreendida, 
no interior desta filosofia, como a pr�pria matr iz do sujeito-em-contexto. Este 
"em-contexto" implica a presen�a do(s)  out ro(s)  e da(s)  cultura(s) :  n�o apenas 
fazemo-nos sujeitos, mas const ru�mos sujeitos e culturas. Os bens da �t ica 
behaviorista radical s�o todas as conseq��ncias poss�veis da a��o do sujeito-em-
contexto. De acordo com esta defini��o, a principal tarefa de uma �t ica 
conseq�encialista � a harmoniza��o da produ��o de bens p�blicos e privados, 
visando n�o apenas a preserva��o do sujeito, mas tamb�m do out ro e das 
culturas. O sujeito-moral do behaviorismo radical afirma-se em sua plenitude ao 
buscar delinear contextos com estas caracter�st icas. Contudo, escolhas complexas 
se imp	em ao analista do comportamento que assume este papel. Os contextos 
sociais s�o campos de interesses em conflito -  de sujeitos-morais que produzem 
contextos-morais. I nterferindo sobre contextos-morais e sujeitos-morais, o 
analista do comportamento afirma sua pr�pria �t ica. Esta, por sua vez, pode ser 
quest ionada, sob diversos aspectos. Seus objet ivos s�o aceit
veis? At� que ponto 
tais objet ivos podem confrontar os objet ivos de out ros sujeitos-morais? Sendo o 
pr�prio analista sujeito-moral, n�o cabe a an
lise prelim inar dos contextos-morais 
que o cont rolam? Como tentat iva de concret iza��o de uma �t ica, o behaviorismo 
radical apresenta-se como filosofia pol�t ica -  e, como tal, deve fazer-se presente � 
negocia��o de conseq��ncias. 

 3$/$95$6�&+$9(�  behaviorismo radical, �t ica, pol�t ica 
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Maria Am alia Andery (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , Em m anuel Zagury Tourinho 
(Universidade Federal do Par�) , Lilian Evilin Dos Santos (Pont ificia Universidade Cat�lica 
PUC/ SP) , Raquel Melo Golfeto (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP) , Roberto Banaco 
(PUCSP) , Maria Luisa Guedes (Pont ificia Universidade Cat�lica PUC/ SP)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Ser�o apresentados os resultados de t r�s projetos de pesquisa que 
envolveram diferentes alternat ivas de invest iga��o e diferentes focos no estudo 
das intera��es ent re cont role de est �mulos e comportamento humano. Discut ir-se-
� algumas rela��es ent re discrim ina��o, auto-discrim ina��o e relato verbal e suas 
intera��es. A discuss�o ser� baseada no relato e discuss�o dos resultados dos 
t rabalhos apresentados e considerar� alternat ivas de estudo na �rea. 
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Ant�nio De Freitas Ribeiro (Universidade de Brasilia) , Karolina Am orim  ( IAAC -  Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O ponto de vista do Comportamento Verbal de Skinner e as abordagens 
sobre Equival�ncia de Est �mulos (e.g. Sidman)  t�m implica��es conceituais 
diferentes e por vezes incompat �veis sobre as rela��es verbais. Apesar dos 
esquemas conceituais dist intos empregados por essas abordagens algumas 
compara��es ent re elas ser�o tentat ivamente estabelecidas. 
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Lilian Michelan (Unesp) , Katsum asa Hoshino (Unesp) , Denise Com binato (Unicam p)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Apesar de o luto ser um processo pelo qual, invariavelmente, passam todos 
os indiv�duos, a maioria das publica��es existentes sobre o tema s�o de cunho 
existencial e psicanalista. Com o objet ivo de resgatar a concep��o 
comportamental do luto e auxiliar na preven��o e manejo dos problemas 
decorrentes deste processo (para o qual a maioria das pessoas e terapeutas n�o 
tem preparo) , este t rabalho visa analisar o luto do ponto de vista filogen�t ico, 
ontogen�t ico e cultural. Para tal, pretende-se discut ir  o papel adaptat ivo do luto 
na dimens�o filogen�t ica abordando a inexorabilidade da morte, os v�nculos e os 
diversos t ipos de perdas nos animais, os comportamentos que caracterizam o luto 
em animais, a fun��o biol�gica das etapas do luto, os concomitantes fisiol�gicos � 
elabora��o do luto e os fatores complicadores deste. Os fatores ontogen�t icos 
envolvidos neste processo ser�o abordados a part ir  da ident ifica��o da classe de 
respostas que caracterizam o luto normal e patol�gico no Homem, das 
cont ing�ncias comuns que determ inam estes comportamentos em diversas 
pessoas, das fun��es de cada etapa do luto, dos fatores impedit ivos do 
desenvolvimento de um luto saud�vel, incluindo sugest�es de interven��es 
terap�ut icas. Finalmente, ser�o discut idos os determ inantes culturais do luto em 
nossa sociedade ao longo do tempo ( incluindo diferen�as na maneira e no tempo 
de morrer relacionadas � desigualdade social) , que podem ser evidenciados nas 
expectat ivas sobre a elabora��o do luto e apoio ao enlutado. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Luto, bio-psico-social 
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Wander C M P Da Silva ( IBAC) , Tat iana Lussari ( ITCR -  Cam pinas)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A �t ica talvez seja um dos temas menos abordado pelos behavioristas. I sso 
nos parece um paradoxo, visto que os comportamentalistas costumam assumir 
posi��es pol�m icas, freq�entemente mal interpretadas por seus cr�t icos. O 
presente t rabalho pretende most rar que a an�lise behaviorista representa uma 
ruptura de tal modo contundente com as no��es t radicionais de �t ica, fato esse 
que just ificaria falar de uma �t ica behaviorista per se. As principais vertentes 
filos�ficas da �t ica:  a teleol�gica ou finalista e a deontol�gica, vinculam o conceito 
de �t ica ao livre-arb�t r io e ao mentalismo e discutem a �t ica � luz de pressupostos 
considerados falhos pela vis	o behaviorista. Por seu turno, a �t ica behaviorista 
baseia-se numa vis	o determ inista. E compreende o homem aut
nomo e livre 
como um art if�cio de domina�	o e o livre-arb�t r io como uma ilus	o. A �t ica 
behaviorista aceita a no�	o de cont role m�tuo como subst ituto do homem 
aut
nomo e livre e se interessa n	o apenas pelas formas coercit ivas de cont role, 
mas, tamb�m, por aquelas efetuadas por cont ing�ncias refor�adoras. Mais ainda;  
busca esclarecer os valores por t r�s das formas de cont role. Portanto, numa �t ica 
behaviorista � de fundamental import�ncia a discuss	o sobre quem cont rola o 
qu�, por que cont rola e por quais meios. O t ratamento behaviorista se sustenta 
na perspect iva do comportamento �t ico e nesse sent ido est� interessado nas 
vari�veis que cont rolam este comportamento. A �lt ima parte de nossa 
apresenta�	o far� reflex�es sobre os processos de ruptura com as no��es 
t radicionais que tem se const itu�do, ao longo dos tempos, caracter�st icas 
ident it�r ias do behaviorismo, que por esse mot ivo tem sofr ido ataques e 
acusa��es por parte de out ras abordagens. Alguns desses quest ionamentos ser	o 
discut idos neste t rabalho, n	o no intuito de desqualifica- los, mas apenas no 
sent ido de nos beneficiarmos deles, esclarecendo e aprofundando a vis	o dos 
behavioristas sobre sua pr�pria �t ica. 
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Luciana S. Matni Monte, Alida Viegas Levy, Ros�ngela Darwich 
 5 6�7�I�5�4 ����

De acordo com o referencial te�rico que caracteriza a an�lise do 
comportamento, cont ing�ncias podem permanecer no cont role de respostas de 
um indiv�duo sem que este tenha conhecimento verbal, ou seja, consciente, de tal 
fato. Por out ro lado, o governo do comportamento por regras pode tornar um 
indiv�duo insens�vel �s cont ing�ncias em vigor. A uni�o desses dois argumentos 
parece resumir a situa��o de indiv�duos que, em situa��o de terapia, se 
empenham em n�o alcan�ar os objet ivos a que se prop�em. Com o presente 
estudo, pretende-se relacionar aspectos conceituais que caracterizam a an�lise do 
comportamento ao contexto de interven��o anal�t ico-comportamental. Ressalta-
se a necessidade de invest iga��o da pr�pria rela��o terap�ut ica, para al�m da 
an�lise do cliente. Destacam-se argumentos apresentados pela Terapia Anal�t ica 
Funcional (FAP)  em refer�ncia aos comportamentos denominados de clinicamente 
relevantes, especialmente quanto �queles que s�o definidos como express�es da 
queixa na intera��o com o terapeuta. No caso de esquiva eficiente, a manuten��o 
da resposta � explicada por meio da rela��o que ela estabelece com 
conseq	�ncias aversivas que n�o chegam a ocorrer. Assim , um repert�rio 
comportamental amplamente sob cont role de refor�amento negat ivo reflete uma 
esp�cie de paradoxo:  quanto melhor o cliente ident ifica o que pretende modificar, 
maior a probabilidade de ele esquivar-se das mudan�as almejadas. Um caso 
cl�nico atendido na cl�nica de psicologia da Universidade da Amaz
nia (CLI PSI ) , 
em situa��o de supervis�o de orienta��o anal�t ico-comportamental, ilust ra a 
situa��o aqui apresentada. A cliente, de 32 anos, recorreu a atendimento 
psicoter�pico pela terceira vez buscando alterar o que indent ificou como uma 
tend�ncia � em iss�o de respostas agressivas e passivas. N�o � raro um indiv�duo 
iniciar terapia como uma tentat iva de dim inuir o contato com situa��es 
coercit ivas. Tendo em vista que, com o decorrer das sess�es, a pr�pria terapia 
pode passar a ser mais uma vari�vel facilitadora de fuga-esquiva, este estudo 
aponta para uma perspect iva de exame conceitual da interven��o terap�ut ica, 
que permanece por ser ampliada. 
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Larissa Barreto (Universidade Federal do Cear�) , Cint ia Brito (Universidade Federal do Cear�) , 
Arianne Barbosa (Universidade Federal do Cear�) , Lianna Cam elo (Universidade Federal do 
Cear�)  
 5 6�7�I�5�4 ����

A pesquisa visa verificar a rela��o ent re a pr�t ica do hipismo e os 
comportamentos assert ivos, ou seja, invest igar se a pr�t ica do hipismo 
proporciona um aumento da assert ividade por parte de seus prat icantes e, em 
caso posit ivo, analisar como esse processo ocorre. Para tanto foi realizado um 
estudo quant itat ivo-qualitat ivo que se prop�e abordar temas referentes � 
Psicologia do Esporte, Hipismo e An�lise do Comportamento, rat ificando a 
vincula��o destes temas com a modifica��o comportamental observada nos 
prat icantes de hipismo. A relev�ncia da pesquisa deve-se a escassez de t rabalhos 
que estudam a rela��o ent re a abordagem comportamental e o hipismo. Al�m 
disso, esta respalda cient ificamente um conhecimento que j� exist ia 
empir icamente dent ro do contexto h�pico e possibilita futuros estudos 
relacionando a pr�t ica h�pica, a equoterapia e o t reino de assert ividade, inclusive, 
estudos neurocient �ficos.A pesquisa em quest�o foi realizada no ambiente da 
Escola de Equita��o Christus na cidade de Fortaleza (Cear�) . Nesta foi 
selecionada uma amost ra de 18 prat icantes de hipismo, com faixa et�ria de 11 a 
21 anos, de ambos os sexos e com no m�nimo quat ro meses de pr�t ica h�pica.Os 
inst rumentos ut ilizados para coleta de dados foram:  o quest ion�rio e o roteiro de 
ent revista sem i-est ruturada. Em rela��o � an�lise dos dados, pode-se dividir a 
pesquisa em duas etapas. Na primeira, foi feito um levantamento quant itat ivo dos 
quest ion�rios, a part ir  do qual foram elaborados gr�ficos, tabelas e porcentagens. 
Na segunda etapa da coleta de dados, foram selecionados cinco indiv�duos para a 
realiza��o das ent revistas que foram t ranscritas e analisadas � luz da Teoria 
Comportamental. No intuito de possibilitar essa an�lise, foi feita uma 
categoriza��o do relato verbal, correlacionando-os com a assert ividade e out ros 
conceitos te�ricos comportamentais.At rav�s dos dados do quest ion�rio, obteve-se 
como resultado que 89%  da amost ra discrim inou a pr�t ica h�pica como uma 
vari�vel que propiciou mudan�a comportamental em seus repert�rios assert ivos. 
Vale ressaltar que habilidades sociais como:  aumento do n	mero de am igos, 
autoconfian�a, sensa��o de capacidade, seguran�a, liberdade e aumento da 
concent ra��o foram apontados como resultados do esporte em 100%  das 
respostas.Na an�lise qualitat iva foi poss�vel observar cont ing
ncias que est�o 
relacionadas � pr�t ica do hipismo e o surgimento do comportamento assert ivo, 
como:  a rela��o com o cavalo, as regras, a disciplina, as quedas, ambiente 
t ranq�ilo da h�pica e o inst rutor. Assim , at rav�s destes m�todos, conclu�mos que 
a pr�t ica h�pica interfere no surgimento ou no aumento da freq�
ncia da em iss�o 
de comportamentos assert ivos. 
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Norm a Fernandes (Cent ro Universit�rio Newton Paiva) , Eduardo Cillo (Cent ro Universit�rio 
Newton Paiva) , Renata Santos (Cent ro Universit�rio Newton Paiva)  
 5 6�7�I�5�4 ����

Pouco se tem publicado a respeito de arbit ragem de futebol e deste 
contexto, quase n�o se encont ra bibliografia falando deste universo e suas 
adversidades. Os t rabalhos existentes geralmente, t razem descri��es sobre 
at letas e ambiente esport ivo.O presente t rabalho pretende relacionar a literatura 
sobre coers�o e seus sub-produtos com a avalia��o de poss�veis fatores 
causadores de est resse na arbit ragem de futebol de campo.Para tal, a 
metodologia ut ilizada inclui a aplica��o de uma escala de est resse (TEPA-F, 
desenvolvida por Samulski, 1998) , em �rbit ros iniciantes, atuantes e ex-
�rbit ros.Um objet ivo adicional � cont r ibuir para a produ��o de literatura espec�fica 
em campo t�o escasso. 
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Aline Roberta Aceituno Da Costa (Universidade de Rio Verde) , Roosevelt  Riston Starling 
(Universidade Federal de S�o Jo�o del-Rei) , Thiago Dias Costa (Universidade Federal do Par�) , 
Mateus Brasileiro (Universidade Federal de Pernam buco)  
 5 6�7�I�5�4 ����

As Jornadas em An�lise do comportamento representam um importante 
cent ro de aglut ina��o e promo��o da An�lise do Comportamento. Esta mesa 
redonda pretende analisar que cont ing�ncias est�o presentes na cria��o de 
Jornadas em An�lise do Comportamento e quais delas s�o necess�rias e 
suficientes para este intuito. A mesa ainda pretende discut ir  o papel e a 
efet ividade das Jornadas em An�lise do Comportamento na promo��o e 
divulga��o desta ci�ncia no pa�s. Para tanto, coordenadores da Jornada m ineira, 
em sua quinta edi��o, da jornada da UFSCar, em sua terceira edi��o e da jornada 
pernambucana, em sua primeira edi��o, estar�o presentes relatando suas 
experi�ncias na cria��o e coordena��o de cada evento. Ser�o discut idas as 
peculiar idades e semelhan�as das cont ing�ncias respons�veis pela cr ia��o dos 
eventos. Tamb�m ser�o debat idos as dificuldades e sucessos na implementa��o 
de cada evento. Em seguida, se definir� que p�blico freq�enta estas jornadas e 
qual a sua finalidade. A discuss�o das condi��es respons�veis pela cr ia��o das 
Jornadas pode n�o s	 melhorar nossa compreens�o a respeito da origem destes 
eventos como tamb�m est imular a promo��o dos mesmos em out ras regi�es do 
pa�s. 

 3$/$95$6�&+$9(�  Jornadas em An�lise do Comportamento 
 



  

$%30&�
 

 

;,9�(1&21752�’(�36,&27(5$3,$�(�
0(’,&,1$�&203257$0(17$/�

  

$%30&�–�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�3VLFRWHUDSLD�H�0HGLFLQD�&RPSRUWDPHQWDO�

’ .	/ ������������� , 021&3�.&4 :  14: 00: 00   ) .�5 :  15: 20: 00 
�� 6 6�7�7�8�6�7 �  CBM Cl�nica;  Fam iliar;  Medicina Com portam ental 
 & 4�5S�4�C�=X/�56�0'=�4 6 ’ 4�6�0�E�/�7 * /�7�=�C�.�0'=�6�7�=�.�0�/2.&7 �� & 4�0'=�.�0�>�?�0�3�.	/�7 ;�6�7�6�0�3�/�;�6�/�0'=�6�7 6
5D/�0'=�6�0�6�;'4�C�/�7 �
 
Karina Magalh�es Brasio (PUC-CAMPINAS) , Aline Crist ina Cam pregher (PUC-CAMPINAS) , 
Michelle Sam paio (PUC-CAMPINAS) , Cinthia Sim es Moret t i (PUC-CAMPINAS)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O objet ivo deste simp�sio � discrim inar a influ�ncia do comportamento no 
surgimento, desencadeamento e manuten��o da sintomatologia de doen�as 
gast r intest inais, sendo elas org�nicas e funcionais. As doen�as org�nicas s�o 
aquelas que apresentam causas est ruturais, infecciosas ou bioqu�m icas e, as 
doen�as funcionais apresentam apenas altera��es no funcionamento do aparelho 
digest ivo. Estudos relevam que estas �lt imas, por n�o apresentarem uma 
et iologia espec�fica podem ser fortemente influenciadas e mant idas por 
cont ing�ncias comportamentais. Com a finalidade de diferenciar a rela��o 
comportamento e doen�a nas enferm idades org�nicas e funcionais do aparelho 
digest ivo ser�o descritas:  a Retocolite Ulcerat iva I nespec�fica, Doen�a de Crohn 
comparando com a S�ndrome do I ntest ino I rr it	vel e a Úlcera P�pt ica com a 
Dispepsia Funcional. Doen�a de Crohn (DC)  e Retocolite Ulcerat iva I nespec�fica 
(RCUI )  s�o doen�as inflamat�rias intest inais causadas por altera��es na 
imunorregula��o intest inal. A RCUI  at inge a mucosa do c�lon e reto, enquanto a 
DC agride toda a parede intest inal e pode ocorrer em qualquer parte do tubo 
digest ivo da boca ao �nus. A S�ndrome do I ntest ino I rr it	vel (SI I )  � um dist�rbio 
funcional do t rato digest ivo, de et iologia desconhecida, no qual a dor e 
desconforto abdominal est�o associados 
 altera��o da mot ilidade intest inal e da 
hipersensibilidade visceral. A Úlcera P�pt ica que � caracterizada por feridas de 0,5 
a 2 cm de di�metro localizadas nas camadas mais profundas da parede do 
est�mago ou do duodeno. A Dispepsia Funcional, segundo o Consenso Roma I I , � 
definida como dor ou desconforto, persistente ou recorrente, localizado na regi�o 
cent ral e superior do abdome. Esses sintomas devem estar presentes por mais de 
3 meses (n�o necessariamente consecut ivos)  no �lt imo ano, na aus�ncia de 
doen�a org�nica que explique o quadro. Segundo as classifica��es internacionais 
(CI D-10, DSM- I V-R) , as doen�as funcionais podem ser classificadas como 
t ranstorno somatoformes (F 45) , j 	 as doen�as org�nicas como fatores 
psicol�gicos e de comportamento associados a doen�as ou t ranstornos 
classificados em out ros locais (F 54) . Levanta-se a hip�tese que o t ranstorno 
funcional � um comportamento respondente eliciado por d�ficits comportamentais 
frente 
s cont ing�ncias ambientais enquanto a doen�a org�nica � um 
comportamento operante mant ido por cont ing�ncias refor�adoras e precedido por 
vulnerabilidade biol�gica (antecedente) . 
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Maria Alice De Mathis (P�s Graduando Depto. Psiquiat r ia FMUSP -  PROTOC) , Priscila Chacon 
(P�s Graduando Depto. Psiquiat r ia FMUSP -  PROTOC) , Crist ina Belot to Da Silva (Colaboradora 
PROTOC FMUSP)  
 5 6�7�I�5�4 ����

O objet ivo desta apresenta��o � descrever a proposta de t ratamento do 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)  realizado no Massachussets I nst itute for 
OCD (Boston -  EUA) . Tal descri��o ocorrer� a part ir  das observa��es feitas pela 
primeira autora do t rabalho durante um est�gio pelo per�odo de t r�s meses neste 
inst ituto.Este inst ituto t rata apenas de indiv�duos internados, sendo o prazo 
m�ximo de interna��o igual a t r�s meses. Ent retanto, ap�s a sa�da do paciente no 
inst ituto, o mesmo tem direito � nova interna��o pelo prazo de um m�s caso haja 
reca�da. Esta proposta de t ratamento � intensiva e baseada em princ�pios 
cognit ivos comportamentais. O procedimento base ut ilizado � a exposi��o com 
preven��o de respostas (EPR) . Todos os ambientes do inst ituto s�o programados 
para expor os pacientes, de forma que a EPR ocorra de forma permanente e 
sistemat icamente. 
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Priscilla Souza (cl�nica part icular)  
 5 w�x�~�v�u ����

O Programa de Enriquecimento I nst rumental (PEI )  � um sistema de 
interven��o psicoeducacional. Foi cr iado na d�cada de 40 pelo psic�logo Reuven 
Feuerstein. J� � ut ilizado em mais de 35 pa�ses pelo mundo. Pode ser aplicado em 
crian�as a part ir  de 9 anos de idade e adultos sem lim ite de idade.Objet ivos do 
PEI  &# 61623;  Corrigir fun��es cognit ivas deficientes; &# 61623;  Ajudar a adquir ir  
vocabul�rio, c�digos, conceitos, opera��es e rela��es relevantes para as tarefas 
do PEI , bem como para a resolu��o geral de problemas; &# 61623;  Produzir 
mot iva��o int r�nseca por meio da forma��o de h�bitos; &# 61623;  Desenvolver o 
pensamento reflexivo; &# 61623;  Desenvolver mot iva��o int r�nseca em rela��o � 
tarefa;  &# 61623;  Mudar o papel de receptor passivo e reprodutor de dados de 
uma pessoa para o de gerador at ivo de novas informa��es, como resultado da 
altera��o de percep��o de sua auto- imagem.A exposi��o de pessoas ao PEI  
provoca algumas mudan�as relevantes no mediado que dizem respeito, 
principalmente, a um aumento da disposi��o para t rabalhar com materiais 
did�t icos espec�ficos de diferentes disciplinas, aumento da mot iva��o int r�nseca e 
pront id�o para aprender, bem como a melhoria da auto- imagem.Expostos aos 
�xitos dos filhos, os pais podem modificar seu n�vel de expectat iva e a imagem 
que eles const ru�ram do filho enquanto estudante/  aprendiz.No PEI  s�o realizadas 
tarefas cognit ivamente desafiadoras com aux�lio da Media��o. I nst rumentos do 
PEI  Este programa abrange 134 p�ginas, divididas em 7 inst rumentos, sendo 
eles: &# 61692;  Organiza��o de pontos&# 61692;  Orienta��o espacial I &# 61692;  
Compara��es &# 61692;  Classifica��es &# 61692;  Percep��o anal�t ica &# 61692;  
Orienta��o espacial I I &# 61692;  I lust ra��es No PEI  s�o t rabalhadas 29 fun��es 
cognit ivas e 17 opera��es mentais. Fun��es cognit ivas s�o as condi��es para que 
as capacidades das pessoas se manifestem. Na verdade, const ituem pr�-
requisitos das opera��es mentais que s�o base para a realiza��o de todoas 
nossas at ividades. 
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Skinner prop� e que a ci� ncia do comportamento humano deve procurar 
entender e explicar como os valores s� o formados. Ao mesmo tempo ele alerta 
para o fato de que o ensino de regras � t icas foi assumido por out ras ag� ncias 
sociais diferentes da escola. A aus� ncia e/ ou inefic� cia de propostas educacionais 
compromet idas e voltadas para a educa� � o moral, levam �  discuss� o quais 
seriam os objet ivos da escola atualmente? Seria a escola da atualidade 
respons� vel pela promo� � o do desenvolvimento humano dos seus alunos? O 
presente t rabalho admite que a escola deve comprometer-se com objet ivos claros 
e expl�citos para a forma� � o � t ica dos seus alunos. Sendo assim , entende a 
promo� � o de uma educa� � o moral enquanto uma educa� � o voltada para o 
desenvolvimento humano. Este t rabalho n� o pretende encerrar a discuss� o 
acerca deste tema, pelo cont r� r io, busca problemat izar quais seriam as 
conseq� entes implica� � es educacionais impingidas por um referencial skinneriano 
acerca da � t ica e da moral. Al� m  disso busca esclarecer o que se entende por 
uma educa� � o moral dent ro deste referencial e por que promov� - la. 
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