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Ementa
Conceito de ética. Do que trata a ética. Do que não trata a ética. A necessidade da ética. Ética e Cidadania.
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Objetivos

Proporcionar ao(à) educando(a) formação humanística, despertando-o(a) para uma reflexão crítica de seu cotidiano, 
com a finalidade de sedimentar valores fundamentais para seu amadurecimento enquanto ser humano, cidadão(ã) e 
futuro(a) profissional.
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Conteúdo Programático

UNIDADE 1 – CONCEITOS BÁSICOS

1.1 O que é Ética?

1.2 Conceito de Ética e sua relação com a moral

1.3 Senso moral e consciência moral

1.4 O que saber “teoricamente” sobre Ética

1.5 Ética e Política

UNIDADE 2 – PRINCIPAIS CORRENTES ÉTICAS

2.1 Ética grega

2.2 Ética cristã medieval

2.3 Ética moderna (século XV ao XIX)

2.4 Ética contemporânea

2.5 Exercícios Resolvidos

UNIDADE 3 – ÉTICA E MEIO AMBIENTE

3.1 Ética ambienta

3.2 Ética e bioética

3.3 Ética ambiental nas bolsas de valores

3.4 Exercícios Resolvidos

UNIDADE 4 – ÉTICA E CIDADANIA

4.1 Ética e política moderna e iluminismo

4.2 Exercícios Resolvidos

UNIDADE 5 – CÓDIGO DE ÉTICA

5.1 Conceito

5.2 Ética profissiona

5.3 Ética empresarial

5.4 Princípios, valores e virtudes

5.5 Exercícios Resolvidos
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Instrumentos e Critérios de Avaliação

Avaliação A UCDB Virtual acredita que avaliar é sinônimo de melhorar, isto é, a finalidade da avaliação é propiciar 
oportunidades de ação-reflexão que façam com que você possa aprofundar, refletir criticamente, relacionar ideias, etc.

A UCDB Virtual adota um sistema de avaliação continuada: além das provas no final de cada módulo (avaliação 
somativa), será considerado também o desempenho do aluno ao longo de cada disciplina (avaliação formativa), 
mediante a realização das atividades. Todo o processo será avaliado, pois a aprendizagem é processual.

Para que possa se atingir o objetivo da avaliação formativa, é necessário que as atividades sejam realizadas 
criteriosamente, atendendo ao que se pede e tentando sempre exemplificar e argumentar, procurando relacionar a 
teoria estudada com a prática.

As atividades devem ser enviadas dentro do prazo estabelecido no calendário de cada disciplina. As atividades 
enviadas fora do prazo serão aceitas nas seguintes condições:

&bull; As atividades enviadas 7 dias após o vencimento do prazo serão corrigidas com a pontuação normal, isto é, sem 
penalização pelo atraso.

&bull; Após os 7 dias, o professor aplicará um desconto de 50% sobre o valor da atividade. Critérios para composição 
da Média Semestral:

Para compor a Média Semestral da disciplina, leva-se em conta o desempenho atingido na avaliação formativa e na 
avaliação somativa, isto é, as notas alcançadas nas diferentes atividades virtuais e na(s) prova(s), da seguinte forma: 
Somatória das notas recebidas nas atividades virtuais, somada à nota da prova, dividido por 2. Caso a disciplina 
possua mais de uma prova, será considerada a média entre as provas.

Média Semestral: Somatória (Atividades Virtuais) + Média (Provas) / 2

Assim, se um aluno tirar 7 nas atividades e tiver 5 na(s) prova(s):

MS = 7 + 5 / 2 = 6

Antes do lançamento desta nota final, será divulgada a média de cada aluno, dando a oportunidade de que os alunos 
que não tenham atingido média igual ou superior a 7,0 possam fazer a Recuperação das Atividades Virtuais e/ou a 
Segunda Chamada. Após a Segunda Chamada, será feito o lançamento definitivo da Média Semestral.

Se a Média Semestral for igual ou superior a 4,0 e inferior a 7,0, o aluno ainda poderá fazer o Exame Final. A média 
entre a nota do Exame Final e a Média Semestral deverá ser igual ou superior a 5,0 para considerar o aluno aprovado 
na disciplina.

Assim, se um aluno tirar 6 na Média Semestral e tiver 5 no Exame Final: MF = 6 + 5 / 2 = 5,5 (Aprovado)
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