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Objetivos:  

• Estimular o desenvolvimento da capacidade de análise crítica em temas relacionados às Ciências 

Exatas, em particular a Química;  

• Promover a discussão dos temas abordados, sempre com um enfoque mais acadêmico;  

• Estimular o estudante a expor os resultados de pesquisas desenvolvidas, usando critérios científicos;  

• Suscitar as discussões entre expositor e assistência, e vice-versa; 

• Enfatizar a importância de um comportamento ético e íntegro na pesquisa, expondo e discutindo as 

consequências dos comportamentos antiéticos. 

 

Ementa:  

• Apresentação da disciplina; Objetivos; Critérios de avaliação; 

• Normas e técnicas sugeridos para a apresentação de trabalhos científicos; 

• Seminários apresentados por pesquisadores convidados (externos e internos à UFU); 

• Seminários apresentados pelos alunos matriculados na disciplina. 
PROGRAMA 

O aluno assistirá a seminários apresentados por pesquisadores internos e externos à UFU, segundo temas 

previamente selecionados. Necessariamente em uma dessas apresentações deverá ser apresentado o tema 

“Ética e Integridade na Ciência”. 

Cada aluno regularmente matriculado na disciplina deverá participar ativamente das discussões, devendo 

também apresentar um seminário durante a vigência da disciplina, seguindo cronograma definido na primeira 

semana de aulas. Adicionalmente, os Doutorando também apresentarão, na forma de seminário, seus 

respectivos Planos de Trabalho, com tempo máximo de apresentação limitado a 30 minutos, seguida de 

arguição pela plateia. 

METODOLOGIA 

As apresentações deverão ocorrer com a aplicação de recursos visuais (“data show”, por exemplo). 

Eventualmente, quadro e giz poderão ser utilizados.  

AVALIAÇÃO 

• Seminários (nível da apresentação, desenvoltura do(a) apresentador(a), capacidade de resposta aos 

questionamentos feitos, tempo consumido na apresentação (limite: entre 30 e 40 minutos): 80%; 

• Frequência: 10%; 

• Participação: 10%. 
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