
COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO Bacharelado em Química MATRIZ 489, 494 e 490 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL 

Resoluções COEPP: nº 18\10, nº182\10 

 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA (aulas) 

Comunicação Oral e Escrita CO31QB 1º  
AT AP APS AD APCC Total 

34  2   36 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância, APCC: Atividades 
Práticas como Componente Curricular. 

 

PRÉ-REQUISITO Sem pré-requisito 

EQUIVALÊNCIA Comunicação Linguística: CL21NB, CL22NB; Comunicação Oral e Escrita: CO31M, CO32NB; - Comunicação Linguística e 
Empresarial – CL31AE e.CE31B. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar aos acadêmicos do Curso de Bacharelado em Química subsídios que possibilitem a aquisição de conhecimentos teórico-práticos em 
comunicação oral e escrita para o desenvolvimento da prática profissional e para o exercício da cidadania. 

 

EMENTA 

Fundamentos da Comunicação para Conversação e Apresentação em Público. Técnicas e Estratégias de Comunicação Oral. Planejamento e 
Elaboração de Reuniões e Seminários. Gêneros discursivos acadêmicos: expressão oral e escrita. 

Soluções e Problemas de Comunicação Empresarial/Institucional. Redação Empresarial/Institucional: Memorando, Curriculum Vitae, Relatório. 
Emprego da Norma Culta em Trabalhos Técnicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 
Fundamentos da Comunicação para Conversação e 

Apresentação em Público. 

Linguagem e Comunicação: 
 - Processo e Elementos da Comunicação; 
 - Linguagem, Língua e Fala; 
 - Funções da Linguagem; 
 - Níveis da Linguagem; 
 - Sentidos da Linguagem; 
 - Gêneros orais e escritos; 
 - Orientações sobre como falar e se apresentar em público; 
 - Comunicação eficaz: argumentação e persuasão. 

2 Técnicas e Estratégias de Comunicação Oral. 

Palestras  técnicas e Oratória: 
- Desenvolvimento e habilidades da expressão oral; 
- Técnicas para falar em público; 
- Noções de oratória; 
- Escolha e qualidade da pesquisa; 
- Organização e apresentação de palestra técnica; 
- Organização e apresentação de discurso; 
- Estruturação: introdução, desenvolvimento e conclusão; 
- Comportamento: postura, imagem pessoal, entonação, 
vivacidade, dinamismo; 
- Recursos para a apresentação oral: material didático, confecção e uso. 

3 
Planejamento e Elaboração de  

Reuniões e Seminários. 

Procedimentos para a realização de reuniões e seminários: 
- Planejamento, organização e participação em reuniões; 
- Elaboração de Ata; 
- Arquivamento de documentos. 

4 
Gêneros discursivos acadêmicos:  

expressão oral e escrita 

Artigo de opinião; 
Artigo científico; 

Trabalho de conclusão de curso: linguagem e organização. 

5 Soluções e Problemas de Comunicação Empresarial/Institucional. 

Organização institucional/empresarial 

- Locutor, interlocutor,  meio/mensagem, meio/código, 
meio/referência,  informação, codificação e decodificação; 
- Técnicas de comunicação empresarial/institucional. 

 

6 
Redação Empresarial/Institucional: Memorando, Curriculum Vitae, 

Relatório. 

Leitura, análise e elaboração de textos acadêmicos, argumentativos e 
institucionais 

- Consideração sobre a concepção de texto e sua constituição; 
- Fatores de textualidade; 
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- Produção textual acadêmica: Resumo, Resenha, Relatório Sintético; 
- Correspondência Empresarial/Institucional: Memorial Descritivo; 
Memorando, Relatório, Curriculum Vitae. 

7 Emprego da Norma Culta em Trabalhos Técnicos. 

Uso da norma padrão da língua portuguesa em textos diversos: 

- Coerência e coesão; 
- Concordância verbal e nominal; 
- Regência verbal e nominal; 
- Acentuação gráfica; 
- Pontuação; 
- Emprego adequado dos pronomes na comunicação. 

REFERÊNCIAS 

Referencias Básicas: 

NADÓLSKIS, Hêndricas. Comunicação redacional. São Paulo: Saraiva, 2010. 

ABREU, Antônio Suarez. Curso de redação. 12 ed. São Paulo: Ática, 1998. 168p. 

MARTINS & ZILBERKNOP, D. S. e L. S. Português instrumental – de acordo com as normas atuais da ABNT. 26 ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 560p. 

Referências Complementares: 

ABREU, Antônio Suarez. A arte da argumentação. 13 ed. Cotia, SP: Ateliê, 2009. 143p. 

FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de Texto: leitura e redação. 5 ed. São Paulo: Ática, 2006. 432p. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 20 ed. Rio de Janeiro: FGV – Fundação 
Getúlio Vargas, 2001. 539p. 

KUPSTAS, Marcia (Org.). Ciência e tecnologia em debate. São Paulo: Moderna, 1998. 144p. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, 
projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992. 214p. 

 
 
 
 
  



FISICA 1 
 

 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Pato Branco  

 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO Bacharelado em Química Industrial e/ou Licenciatura em Química MATRIZ 489, 490, 494 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Resoluções COEPP: nº 81/06, n° 44/07, n° 144/09, n° 229/10 ,n° 230/10, 

n°181/10 e n°182/10. 

 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA (aulas) 

FÍSICA I FI31QB 1°  

AT AP APS AD APCC Total 

68 17 05 00 00 90 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância, APCC: Atividades Práticas como 

Componente Curricular. 

 

PRÉ-REQUISITO SEM PRÉ-REQUISITOS 

EQUIVALÊNCIA FI31NB; 

 

OBJETIVOS 

Elucidar, na medida do possível, a correlação entre a teoria e a prática, ou seja, a correlação entre os conceitos e suas 
aplicações, usando em sala de aula uma abordagem pragmática que intercala a exposição de teoria e a resolução de 
exercícios. Busca enriquecer o conhecimento da mecânica clássica que os estudantes trazem do curso médio e motivá-
los a um aprendizado crítico, componente básico para um aprendizado de qualidade. Nas aulas práticas, possibilitar 
aos alunos uma convivência mais próxima com seu professor, aproveitando esse tempo para tirar dúvidas diretamente 
com o professor e discutindo com os seus colegas. Esse será um tempo dedicado à solução de exercícios, à 
demonstração de experimentos, que serão inseridos ao longo do curso de acordo com o conteúdo. Proporcionar ao 
aluno uma melhor compreensão dos fenômenos físicos, e além do que também promover uma melhor aproximação  
entre os aspectos formais da engenharia  e sua conexão com a  descrição  dos fenômenos que são então observados 
na natureza. 

 

EMENTA 

Sistemas de unidades; Análise dimensional; Teoria dos erros; Vetores; Cinemática; Três Leis de Newton; Lei de 
Conservação da Energia; Sistemas de partículas; Colisões; Movimento de rotação; Conservação do momento angular. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M 

EMENTA CONTEÚDO 

1 Sistemas de unidades 
1.1 Grandezas e suas unidades. 

1.2 Sistemas de Unidades. Conversão de Unidades. 

2 Análise dimensional 

2.1 Movimento Retilíneo. 

2.2 Grandezas do movimento. 

2.3 Movimento Uniforme. 

2.4 Movimento Variado. 

2.5 Queda Livre. 

3 Teoria dos erros 3.1 Teoria dos erros 

4 Vetores 4.1 Vetores. 



4.2 Operações vetoriais. 

5 Cinemática 

5.1 Movimento Retilíneo. 

5.2 Grandezas do movimento. 

5.3 Movimento Uniforme. 

5.4 Movimento Variado. 

5.5 Queda Livre. 

5.6 Movimento em Duas e Três Dimensões. 

6 Três Leis de Newton 

6.1 Primeira lei de Newton. 

6.2 Força. 

6.3 Massa. 

6.4 Segunda lei de Newton. 

6.5 Forças específicas. 

6.6 Terceira lei de Newton. 

6.7 Aplicações das Leis de Newton – Situações com ausência e 
presença de atrito. 

6.8 Cinemática e dinâmica do movimento circular 

7 

Lei da Conservação de Energia 7.1 Trabalho e Potência. 

7.2 Trabalho das forças variáveis. 

7.3 Energias cinética e potencial. 

7.4 Forças conservativas e dissipativas. 

7.5 Princípios de conservação da energia mecânica e da energia 
total. 

8 Sistemas de partículas 

8.1 Centro de massa de um sistema de partículas e de um corpo 
rígido. 

8.2 Segunda Lei de Newton para um sistema de partículas. 
Quantidade de movimento. 

8.3 Conservação da quantidade de movimento. 

9 Colisões 
9.1 Colisões, Impulso e quantidade de movimento. 

9.2 Colisões elásticas e inelásticas em uma e duas dimensões 

10 Movimento de rotação 

10.1 Variáveis da rotação. 

10.2 Relação entre variáveis lineares e angulares. 

10.3 Energia cinética. 

10.4 Momento de Inércia. 

10.5 Torque. 

10.6 Segunda Lei de Newton para rotação. 

11 Conservação do momento angular 

11.1 Momento angular. 

11.2 Conservação do momento angular. 

11.3 Conservação do momento angular: Alguns exemplos. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas: 

HALLIDAY, RESNICK, WALKER. Fundamentos de Física. Vol 1. 8.ed. LTC.. 2009 

SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física. 12. ed. São 
Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2008. Vol. 1 

TIPLER, Paul A. Física. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2009. Vol 1. 

Referências Complementares: 

ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J. Física: um curso universitário. São Paulo: E. Blücher, 1972. 

ALVARENGA, B., MÁXIMO, A. Curso de Física. Vols 1 e 2. 4.ed. Editora Scipione, 1997. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés, Curso de Física Básica. Vols 1 e 2. 2.ed. Edgard Blücher Ltda . 

RESNICK, Robert; HALLIDAY, David. Física. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

TIPLER, Paul Allen. Física: para cientistas e engenheiros. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995. 

 
 

  



CÁLCULO 1 

 
 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Pato Branco  

 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO Bacharelado em Química e Licenciatura em Química MATRIZ 489, 490, 494 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  Resoluções COEPP: nº 81/06, n° 44/07, n° 144/09, n° 229/10 e n° 230/10 

 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO CARGA HORÁRIA (aulas) 

Cálculo 1 CA31QB 1º AT AP 
APS AD APCC Tota

l 

   60 0     04 0 0 64 

 

PRÉ-REQUISITO Não tem 

EQUIVALÊNCIA CD21NB 

 

OBJETIVOS 

Ao final do semestre o aluno deverá estar apto a: 

Trabalhar com números reais, sistema cartesiano ortogonal, funções de uma variável, limites, derivada e suas aplicações, em 
particular na área de química. 

Escrever de forma clara e objetiva seu raciocínio na solução de problemas inerentes ao conteúdo trabalhado. 

 

EMENTA 

Sistema de números reais. Função real de uma variável real. Limites. Continuidade. Derivadas. Taxa de variação. Aplicações. 
Máximos e mínimos. Antiderivadas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 Sistema de Números Reais 
Apresentação dos conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais. 
Sistema de números Reais. Valor absoluto. Intervalos. Desigualdades. Sistema 
Cartesiano Ortogonal. Relações de R em R. 

2 
Funções Reais de uma Variável 

Real 

Funções de R em R. Domínio e imagem de uma função. Gráficos de funções. 
Funções injetivas e sobrejetivas. Tipos de funções: polinomial, racional, Simetria: 
função par e função ímpar. Funções crescentes e decrescentes. Composição e 
inversão de funções. Funções logarítmicas. Funções exponenciais. Funções 
trigonométricas. 

3 Limite 
Limite de uma função em um ponto. Comportamento gráfico de funções. Cálculo 
de limites de funções. Limites laterais. Limites infinitos. Limites no infinito.  

4 Continuidade 
Continuidade de uma função em um ponto. Continuidade de uma função em um 
intervalo. 

5 Derivada 
Derivada de uma função em um ponto. Teoremas de derivação de funções 
polinomiais, algébricas, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. 
Interpretação geométrica. Derivação implícita Regra da Cadeia. Derivadas de 



ordem superior.  

6 Taxa de variação Derivada como taxa de variação instantânea.  

7 Máximos e mínimos De  reais de uma variável real 

8 Antiderivadas. Antiderivadas. 

 
 
 
 
 
 

  

REFERÊNCIAS 

Referencias Básicas: 

ANTON, H., BIVENS, I. e DAVIS, S. Cálculo. vol. 1. Tradução: Claus I. Doering. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

FLEMMING, Diva; GONÇALVES, Mirian. Cálculo A. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 

THOMAS, G. B. Cálculo. Vol. 1. 10ªed. São Paulo: Person, 2002. 

Referências Complementares: 

ÁVILA, G. Cálculo. 5ª ed. LTC Editora, Rio de Janeiro, RJ: 1995. 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol.1 e 2. 5ª ed. LTC Editora, Rio de Janeiro, RJ: 2002. 

HOFFMANN, L. D. Cálculo: Um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 1990. 

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica.  Vol.1. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1994. 

STEWART, James.  Cálculo. Vol. 2. 6ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2009. 

SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica. Vol. 1.  2ª ed. São Paulo: Makron Books do Brasil,1994. 



ESTATÍSTICA 
 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
Câmpus Pato Branco 

 

 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO Bacharelado em Química MATRIZ 489  490  494 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Resoluções COEPP: nº 81/06, ° 44/07, n° 144/09 e n° 230/10, nº 181/10 

 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA (horas) 

Estatística ES31QB 1° 
AT AP APS AD APCC Total 

 
51 0 3 0 0 54 

 

PRÉ-REQUISITO Não há. 

EQUIVALÊNCIA PE22NB(510), PE22NB(516), PE22NB(512), PE23NB(509) 

 

OBJETIVO: Proporcionar ao aluno ferramentas e técnicas para o desenvolvimento e legalização da pesquisas. Dar condições 
necessárias para a tomada das decisões. 

 

EMENTA: Noções de probabilidade e estatística descritiva. Variáveis aleatórias e regionalizadas. Amostragem. Análise de 
regressão e correlação. Análise de variância. Teste de significância. 

 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 Estatística descritiva 

Medidas de tendência central: moda, mediana, quartis, percentis, 
média. Medidas de dispersão: amplitude, desvio médio, variância, 
desvio padrão, desigualdade de Tchebychev, variação da média. 
Medidas de forma: momentos, distorção, curtose. Representações 
Gráficas 

2 Noções de probabilidade 
Probabilidade em eventos simples. Probabilidade em eventos 
múltiplos. Teorema de Bayes. 

3 Varáveis aleatórias e regionalizadas 

Distribuição discreta de probabilidades: distribuição binomial, 
distribuição de Pascal, distribuição de Poisson, distribuição 
hipergeométrica, Lei de Benford. Distribuição contínua de 
probabilidades: distribuição normal, aproximação da distribuição 
binomial pela distribuição normal, teoremas a respeito das médias 
amostrais, distribuição t de Student-Fisher, distribuição do qui-
quadrado, distribuição F de Snedecor. 

4 Amostragem 

Amostragem probabilística: aleatória simples, sistemática, 
estratificada, por conglomerados. Amostragem não-probabilística: 
inacessibilidade de toda a população, a esmo, materiais 
contínuos. 

5 Análise de regressão e correlação 

Correlação linear: distribuições bivariadas, covariância e 
coeficiente de correlação, inferência sobre o coeficiente de 
correlação. Regressão linear simples: método dos mínimos 
quadrados, resíduos e variâncias, intervalos de confiança para a 
variável dependente. Regressão linear múltipla: resíduos e 
variâncias, coeficientes de determinação e correlação, intervalos 
de confiança para a variável independente. Regressão polinomial 
e não-linear. 

6 Análise de variância 
Análise de variância de um fator, com efeitos fixos: teste de 
igualdade das variâncias, comparação de médias, ANOVA para 
um fator com efeitos aleatórios. Análise da variância para dois 



fatores: experimentos fatoriais, ANOVA para dois fatores com uma 
observação por célula, para três fatores com uma observação por 
célula. 

7 Testes de significância 

Estimadores e intervalos de confiança: parâmetros e estimadores, 
intervalos de confiança, calculo do tamanho da amostra. 
Inferência estatística: teste de hipóteses, inferências sobre 
populações normais, populações não-normais, populações de 
Poisson, populações binomiais, análise de frequências e teste qui-
quadrado, comparação de duas amostras. 

 
 
 
 
 

  



QUÍMICA GERAL  
 

 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Pato Branco  

 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO  Química: Bacharelado em Química Industrial / Licenciatura em Química MATRIZ 489, 490 494 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Resoluções COEPP: nº 181/10 e 182/10 

 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA (aulas) 

QUÍMICA GERAL QI31QB 
1 QA e 1 

QB 
 

AT AP APS AD APCC Total 

102 34 08 00 00 144 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância, APCC: Atividades 
Práticas como Componente Curricular. 
 

PRÉ-REQUISITO Não há 

EQUIVALÊNCIA Não há 
 
 

OBJETIVOS 

Adquirir e consolidar conceitos fundamentais da química, com base na relação teoria-prática e tendo como referência a 
construção desta ciência de acordo com sua evolução histórica. 

 
 

EMENTA 

Segurança em laboratório e toxicologia. Equipamento básico e operações comuns em laboratório. Propriedades dos materiais 
e substâncias. Gases ideais. Leis fundamentais da estequiometria e Teoria atômico-molecular clássica. Quantidades em 
química. Tabela periódica. Eletroquímica e teoria iônica de Arrhenius. Estrutura atômica. Espectros e átomo quântico. Noções 
de mecânica-ondulatória. Ligações químicas. Propriedades e ligações em sólidos e líquidos. Reações e equilíbrio químico. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 Propriedades dos materiais e substâncias. 

1.1 Medidas, exatidão e precisão; 

1.2 Os materiais e suas propriedades: extensivas e intensivas; 

1.3 Misturas e substâncias puras: critérios de pureza; 

1.4 Ideia de matéria constituída por elementos; 

2 Gases ideais 

2.1 Energia e Temperatura; volume e pressão; 

2.2 Transformações isotérmicas, isobáricas e equação geral dos 
gases; 

2.3 Volume padrão dos gases; 

2.4 Equação de estado dos gases perfeitos; 

2.5 Pressões parciais e coleta de gases sobre água; 

2.6 Noções sobre a teoria cinética dos gases; 

3 
Leis fundamentais da estequiometria e Teoria 

atômico-molecular clássica. 

3.1 Leis ponderais fundamentais da estequiometria; 

3.2 Teorias atômica clássica, massas equivalentes e atômicas; 

3.3 Leis estequiométricas de combinação dos volumes; 

3.4 Hipóteses de Berzelius e de Avogadro/Canizzaro e suas 
implicações; 

4 Quantidades em Química. 

4.1 Unidade padrão em química; 

4.2 Determinação de fórmulas das substâncias; 

4.3 Fórmulas desenvolvidas ou estruturais; 

4.4 Equações químicas: método das tentativas e algébrico; 

4.5 Reagentes em solução líquida e unidade de concentração; 

https://scooby.utfpr.edu.br:4443/acad05/sistema/mptabcursograde.listagrade?p_gradcodnr=489
https://scooby.utfpr.edu.br:4443/acad05/sistema/mptabcursograde.listagrade?p_gradcodnr=490
https://scooby.utfpr.edu.br:4443/acad05/sistema/mptabcursograde.listagrade?p_gradcodnr=494


4.6 Energia Térmica envolvida nas reações Químicas; 

5 Tabela periódica. 

5.1 Organização dos elementos químicos; 

5.2 A descoberta da lei grandiosa e suas consequências; 

5.3 Os espectros dos elementos e o sistema periódico; 

5.4 A tabela periódica sob a forma desdobrada. 

6 Eletroquímica e Teoria iônica de Arrhenius 

6.1 Os primórdios da eletricidade; 

6.2 Pilhas e eletrólises – Leis de Faraday; 

6.3 A teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius; 

6.4 Descarga elétrica através de gases; 

6.5 Os raios catódicos, caracterização do elétron e os raios 
positivos; 

6.6 Modelo atômico de Thomson; 

6.7 – O espectrômetro de massa; 

7 Estrutura atômica. 

7.1 Os raios –X, a fluorescência e a radioatividade; 

7.2 O núcleo atômico, o raio e a carga nucleares; 

7.3 Estabilidade dos elétrons no modelo atômico de Rutherford. 

7.4 Isótopos; 

7.5 Massa atômica, número de massa e escala unificada das 
massas atômicas; 

7.6 Defeito de massa e energia de ligação. 

7.7 Conceito atualizado de quantidade de matéria (mol) e 
determinação do número de Avogadro. 

8 Espectros e átomo quântico. 

8.1 A natureza dualística corpuscular-ondulatória da radiação 
eletromagnética; 

8.2 Efeitos quânticos; 

8.3 O espectro do hidrogênio; 

8.4 O modelo atômico de Bohr; 

8.5 Os números atômicos e a lei de Moseley; 

8.6 O modelo atômico de Bohr-Sommerfield; 

8.7 O modelo atômico vetorial; 

8.8 Configuração eletrônica dos átomos; 

8.9 Configurações eletrônicas e tabela periódica; 

8.10 Energia de ionização, afinidade eletrônica e 
eletronegatividades; 

9 Ligações químicas. 

9.1 As ideias de Kossel e a estabilidade eletrônica – regra do octeto; 

9.2 Estabilidade em cátions sem octeto; 

9.3 Ligações, coordenação e propriedades das substâncias iônicas; 

9.4 Lewis e as ligações covalentes; 

9.5 Caso particular da ligação covalente e ressonância ou 
mesomeria; 

9.6 Geometria molecular; 

9.7 Substâncias covalentes e substâncias moleculares; 

9.8 Polaridade nas ligações, caráter iônico das ligações e moléculas 
polares e apolares; 

9.9 Ligações secundárias: Keeson, Debye e London; 

9.10 Ligações metálicas: estrutura e propriedades; 

10 
Propriedades e ligações em sólidos e 

líquidos. 

10.1 Propriedades dos sólidos; 

10.2 Evidências da estrutura cristalina em sólidos; 

10.3 Propriedades e ligação nos líquidos. Mecanismos de 
dissolução. 

10.4 Equilíbrio e pressão de vapor; 

10.5 Superaquecimento. 



11 Reações e equilíbrio químico 

11.1 Tipos de reações químicas; 

11.2 Reversibilidade de uma reação química; 

11.3 Fatores que afetam a posição de equilíbrio; 

11.4 Equilíbrio iônico da água; 

11.5 Potencial hidrogeniônico de uma solução – pH; 

11.6 Produto de solubilidade. 

12 Noções de mecânica-ondulatória. 

12.1 O princípio da incerteza de Heisenberg; 

12.2 De Broglie e a imagem mecânico-ondulatória do elétron; 

12.3 A equação de Schrödinger e suas consequências; 

12.4 Orbitais atômicos; 

12.5 Teoria da ligação pela valência e hibridização de orbitais; 

13 Atividades experimentais 

13.1 Operações comuns em laboratórios de química: aferição de 
aparelhagem volumétrica, medidas de volumes de líquidos. 
Utilização de balanças mecânicas 

13.2 Combate a incêndios 

13.3 Fenômenos físicos. 

13.4 Fenômenos químicos. 

13.5 Densidade dos sólidos e líquidos 

13.6 Leis de combinação química. 

13.7 Caracterização dos gases 

13.8 Estequiometria envolvendo gases. 

13.9 Preparação de soluções. 

13.10 Pilhas 

13.11 Eletrólise em meio aquoso 

13.12 Ensaio de chama 

13.13 Polaridade e solubilidade 

13.14 Comportamento ácido-base em solução aquosa. 

13.15 Determinação de pH 

13.16 Caracterização da concentração de ácidos e bases em 
produtos comerciais 
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CURSO Bacharelado em Química e Licenciatura em Química MATRIZ 489 e 490 494 
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DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA (aulas) 

Filosofia FS31QB 1  
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AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância, APCC: Atividades 
Práticas como Componente Curricular. 

 

PRÉ-REQUISITO Não Possui 

EQUIVALÊNCIA Não possui 

 

OBJETIVOS 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de identificar as principais correntes do pensamento filosófico, bem 

como identificar como se dá o processo de construção do conhecimento e alguns conceitos relacionados à filosofia: 

racionalidade, ética, política, ciência, técnica e sociedade. 

 Competências (capacidades, potencialidades) 

- Desenvolver a linguagem de modo a apropriar-se das formas de comunicação e representação; 

- Compreender os fenômenos e processos históricos e o seu encadeamento com a produção de pensamento que lhe é 

própria; 

- Apreender os modos como o pensamento se constitui historicamente; 

- Capacidade de separar, analisar e relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para elaborar argumentação consistente; 

- Construir propostas solidárias, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural; 

 Habilidades (desempenhos, saber fazer) 

- Identificar os encadeamentos, a lei, a estrutura que está (ou não está) nos discursos; 

- Exercitar a leitura filosófica de textos, não necessariamente filosóficos; 

- Identificar e construir conceitos; 

- Elaborar propostas de intervenção sobre problemáticas propostas, mostrando respeito à diversidade de pontos de 

vista culturais, sociais, políticos, científicos e outros. 

- Construir argumentação consistente para defender seu ponto de vista; 

- Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza técnico-científica, artístico-cultural ou do 

cotidiano, comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a 

validade dos argumentos utilizados; 



- Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; 

 

 

EMENTA 

O processo de construção do conhecimento. Relações entre ciência, técnica e tecnologia. Relações entre as ciências da 

natureza e as ciências da sociedade. Ética na ciência. O padrão tecnológico dominante na relação com a diversidade social e 

tecnológica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 
Unidade I 

Conceitos de mito, razão e verdade; 

1.1 - O homem e a natureza: a produção da cultura; 

1.2 – O trabalho e a auto-produção do homem;  

1.3 - A passagem do Mito ao Logos;O senso comum e a ciência; 

1.4 - A possibilidade do conhecimento: dogmatismo, ceticismo; 

1.5 - O nascimento da Filosofia, a cosmologia e a sofística; 

2 

Unidade II 

Principais pensadores da Filosofia: antiga; 

medieval; moderna e contemporânea; 

2.1 – A Tríade Grega; 

2.2 – O conhecimento como ato da iluminação divina; 

2.3 – A Razão como apoio a verdade da fé; 

2.4 – A razão, a experiência e a construção da ciência moderna; 

2.5 – O método experimental – Galileu Galilei; 

2.6 – A dúvida como recurso e a geometria como modelo: René 

Descartes; 

2.7 – A experiência como fonte das ideias, as ideias como fonte do 

conhecimento: Empirismo; 

2.8 – As possibilidades da razão: Immanuel Kant; 

3 
Unidade III 

O ideal científico e a razão instrumental; 

3.1 – Ciência desinteressada e utilitarismo; 

3.2 – O Mito da neutralidade e objetividade; 

3.3 – Ideologia cientificista; 

3.4 – A civilização tecnológica; 
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