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1 – IDENTIFICAÇÃO 
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2 – EMENTA 

Saber mítico, Saber Filosófico, Relação Mito e Filosofia, Atualidade do Mito; O que é a 
Filosofia? Possibilidade do Conhecimento, Formas de Conhecimento, O problema da 
Verdade, A questão do Método, Conhecimento e Lógica Formal. 

 

3 - OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

3.1 Geral: introduzir os estudantes ao pensamento crítico e racional por meio de 
análises de problemas e sistemas filosóficos acerca do da origem, dos limites e da 
natureza do conhecimento. 

3.2 Específicos: (a) apresentar a especificidade da argumentação filosófica ao 
trabalhar a lógica formal; (b) sustentar a filosofia como sendo ausente de definição, 
mas que nosso curso a aborda como um estudo de conceitos e suas criações; (c) 
analisar o conceito de “mito” na Grécia antiga e atualizá-lo à nossa realidade; (d) 
diferenciar a argumentação mítica da argumentação filosófica; (e) abordar a questão 
do conhecimento: origem, limites, métodos, possibilidades e formas do conhecimento; 
(f) discutir a questão da verdade, seus métodos de validação, justificação e 
corroboração; (g) discutir a questão do método; (h) apresentar as principais 
discussões acerca dos temas acima na Grécia Antiga, no helenismo, na Idade Média, 
na Modernidade e na Contemporaneidade por meio da apresentação do pensamento 
de figuras clássicas da história do pensamento ocidental. 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1 PRIMEIRO BIMESTRE - LÓGICA: 

4.1.1      Lógica Aristotélica 

4.1.1.1     Falácias 

4.1.1.2     Estrutura argumentativa: premissas e conclusões 



 
 

 

4.1.1.3     Qualidade, quantidade e extensão dos termos 

4.1.1.4     Silogismos categóricos da forma típica 

4.1.1.8     Quadro de oposição 

4.2      SEGUNDO BIMESTRE – HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

4.2.1     Mito 

4.2.2     Definições de filosofia (ou ausência de definição) 

4.2.3     Filosofia e mito 

4.2.4     Pré-Socráticos 

4.2.5     Os principais pré-socráticos 

4.2.6     A dicotomia Heráclito/Parmênides 

4.2.7     Os sofistas e o conhecimento: Górgias e Protágoras 

4.2.8     A questão do Ser 

4.2.4.1   Platão e a teoria das formas: a linha do conhecimento aplicada à alegoria da caverna 

4.2.4.2     Aristóteles e as quatro causas 

4.3     TERCEIRO BIMESTRE – O PROBLEMA DO CONHECIMENTO I 

4.3.1     O conhecimento na era helenista: Pirro e o Ceticismo 

4.3.2     Fé e Razão: o problema do conhecimento na Filosofia Medieval 

4.3.2    Verdade por correspondência e o método: o problema do conhecimento na Filosofia 

Moderna 

4.3.2.1     Racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz 

4.4     QUARTO BIMESTRE – O PROBLEMA DO CONHECIMENTO II 

4.4.1    Verdade por correspondência e o método: O problema do conhecimento na Filosofia 

Moderna 

4.4.2.1     Empirismo: Locke, Berkeley e Hume  

 

5 - TÉCNICAS DE ENSINO/ METODOLOGIA 

5.1 METODOLOGIA 

Aulas dialógicas; leitura dirigida; escrita; exercícios. 

5.2 RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia; quadro e canetão; fotocópias; e-mails; folhas de papel almaço e 
caneta esferográficas; 

 

 



 
 

 

6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1. Avaliação da Aprendizagem 

Com base na portaria 120/2009, a avaliação será por competências, sendo em seu 
processo: diagnóstica, formativa e somativa. Os resultados serão apresentados 
conceitualmente de A, B, C, e D. 

6.2 Instrumentos 

(a) Avaliação individual, escrita ou oral. 

6.3 Critérios 

(1) interpretação e domínio conceituais; (2) concatenação argumentativa e (3) clareza 
e rigor da expressão escrita ou falada; (4) interpretação dos enunciados. 

 

7 - REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO 

7.1 Metodologia 

Atendimento ao aluno em horários fora do horário de aula, atendendo em horários 
previamente estabelecidos; 

7.2 Avaliação 

Formas de Avaliação: desenvolvimento de trabalhos que busquem a pesquisa e o 
entendimento do conteúdo o qual encontra-se com dificuldade de aprendizado. 
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