
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

PLANO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DO COMPONENTE 

CURRICULAR 

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS 
    

CÓDIGO  NOME   DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE  
FCH001  INTRODUÇÃO À FILOSOFIA  FILOSOFIA 

 

CARGA HORÁRIA (estudante)  
MODALIDADE/ 

SUBMODALIDADE 
 PRÉ-REQUISITO (POR CURSO) 

T T/P P PP Ext E TOTAL  

Disciplina/Teórica 

 

---- 
60      60   

 

CARGA HORÁRIA (docente/turma)  MÓDULO  SEMESTRE DE 
INÍCIO DA VIGÊNCIA T T/P P PP Ext E TOTAL  T 

T/
P 

P PP Ext E  

60      60  
4
5 

      2023.1 

 
 

EMENTA 
Propedêutica à área de Filosofia e Ciências Humanas. Noções elementares sobre Filosofia em geral e de Lógica. Método e Epistemologia no 
particular, assim como outros temas do mundo contemporâneo numa perspectiva filosófica. 
 

OBJETIVOS 
Desenvolver o raciocínio crítico nos estudantes, apresentando-lhes a base para o desenvolvimento das demais ciências. Valorezar a ética no 
comportamento humano. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Primeira Unidade Temática: Introdução 

• O que é fazer filosofia e por que isso é importante? 
• Filosofia e ciência, duas concepções 
• A priori e a posteriori 

 
 Segunda Unidade Temática: Epistemologia e filosofia da ciência 

• Verdade, crença e conhecimento 
• Conhecimento científico 
• Ética e ciência 

 
 Terceira Unidade Temática: Ética 

• Dilemas morais 
• Utilitarismo 
• Deontologia 

 
 Quarta Unidade Temática: Filosofia Política 

• Conceitos de liberdade 
• Republicanismo 
• Contratualismo moderno 
• Contratualismo contemporâneo 

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Participação ativa em discussões em sala, reflexão a partir de leituras e considerações em aula, elaboração de exemplos e contraexemplos, 
construção de experimentos mentais para o teste e exame de proposições filosóficas. 
 
 
 



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Será realizada uma avaliação individual dissertativa (valor 7,0) e uma avaliação contínua mesurada pela participação em aula (3,0). A 
participação não é apenas presença, mas engajamento ativo: discutir as questões postas, alimentar o debate e desenvolver reflexões filosóficas. 
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