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EMENTAS CURSO DE BACHARELADO EM FILOSOFIA  

CURRÍCULO 9106 

NÍVEL I (A PARTIR DE 2020/1) 

 

15050-04 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

EMENTA 

Compreensão da atitude originante do filosofar. Reflexão sobre o problema e o sentido da Filosofia. Estudo da 

especificidade do conhecimento filosófico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2005.  

NAGEL, Thomas. Uma breve introdução à filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

SOUZA, R. T. Sobre a construção do sentido: o pensar e o agir entre a vida e a filosofia.  São Paulo: Perspectiva, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANZENBACHER, A. Introdução à filosofia ocidental. Petrópolis: Vozes, 2009. 

BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em bases existenciais. São Paulo: Globo, 2009. 

CHAUI, Marilena. Introdução à história da filosofia. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? São Paulo: Ed. 34, 1997. 

STEIN, Ernildo. Uma breve introdução à filosofia. IJUÍ, RS: Editora da Unijuí, 2005. 

 

15095-04 METODOLOGIA FILOSÓFICA 

EMENTA 

Estudo geral dos métodos filosóficos. Leitura, compreensão, interpretação e análise de textos filosóficos. Introdução 

aos fundamentos teóricos e às técnicas para a problematização e produção de explicações, argumentos e comentários 

de textos filosóficos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FOLSCHEID, D. e WUNENBURGER, J-J. Metodologia filosófica. 2. ed. Traduzido por Paulo Neves. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 

LIBANIO, J. B. Introdução à vida intelectual. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

SAUNDERS, C. Como estudar Filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAGGINI, J; FOLS, P. As ferramentas dos filósofos. São Paulo: Loyola, 2008. 
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COSSUTA, F. Elementos para a leitura dos textos filosóficos. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

IDE, P. A arte de pensar. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

WALTON, D. N. Lógica Informal. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

WESTON, A. A construção do argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 

1503A-04 HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA 

EMENTA 

Reflexão acerca da transição do pensamento mítico ao filosófico. Estudo de problemas, conceitos e sistemas filosóficos: 

pré-socráticos, Platão e Aristóteles, Filosofia helênica e neoplatonismo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARISTÓTELES. Metafísica. Madrid: Gredos, 1990. 

KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os filósofos pré-socráticos: história crítica com seleção de textos. 4. ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 

PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRAILE, Guillermo. Historia de la Filosofía. Madrid: B.A.C., 1990. 

LAÊRTIOS, Diógenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Brasília, DF: Ed. da UnB, 1988. 

SPINELLI, Miguel. Os filósofos pré-socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2003. 

TOYNBEE, Arnold J. Helenismo: história de uma civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.  

VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002. 

 

15021-04 ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA I 

EMENTA 

Reflexão introdutória da autocompreensão humana na condição de questão filosófica. A questão do ser humano no 

contexto de pensamento filosófico ocidental a partir de suas principais abordagens e teorizações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RABUSKE, E. Antropologia filosófica. Petrópolis: Vozes, 2003.  

RUIZ, C. As encruzilhadas do humanismo. Petrópolis: Vozes, 2006.  

SCHELER, M. A posição do homem no cosmos. São Paulo: Forense Universitária, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ADORNO, T. – HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 



 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 9  – Térreo – Sala 119 |  CEP 90619-900  |  Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3555 |  E-mail: humanidades@pucrs.br |  www.pucrs.br/humanidades 

 

AGAMBEN, G. Homo sacer – o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2004. 

ARLT, G. Antropologia filosófica. Petrópolis: Vozes, 2008. 

LUIJPEN, W. Introdução à fenomenologia existência. São Paulo: E. P. U. / EDUSP, 1974. 

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

91507-02 INTRODUÇÃO À LÓGICA 

EMENTA 

Introdução filosófica aos conceitos fundamentais e aos métodos da Lógica Clássica. Estudo das falácias. Argumentação 

filosófica. Raciocínio lógico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HAIGHT, Mary. A Serpente e a Raposa – Uma Introdução à Lógica. São Paulo: Loyola, 2003.  

NOLT, John. Lógica. São Paulo: McGraw-Hill, 1991. 

SMITH, W. H. Newton. Lógica – Um curso introdutório. Lisboa: Gradiva: 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANQUINHO, João; MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson. Enciclopédia de termos lógico-filosóficos. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 

COPI, I. M. Introdução à Lógica. 2ª Ed. São Paulo: Mestre Jou, 1978. 

KNEALE, W. O desenvolvimento da lógica.  3. ed. Lisboa: FCG, 1991. 

SAINSBURY, M. Logical forms: an introduction to philosophical logic. 2. ed. Malden: Blackwell, 2001. 

SALMON, W. C. Lógica. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

91508-02 INTRODUÇÃO À MITOLOGIA 

EMENTA 

Estudo das narrativas míticas greco-romanas. Análise dos mitos em perspectiva filosófica, antropológica, psicológica e 

cultural. Compreensão da relação mito e filosofia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDÃO, J. S. Mitologia grega.; Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1986. 

______. Dicionário mítico-etimológico da mitologia grega. 2ª ed; Petrópolis: Vozes, 1991, I e II. 

COMMELIN, Pierre. Mitologia grega e romana. 9ª ed; São Paulo: Ed. F. Briguiet, 1956. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, J. S. Dicionário mítico-etimológico da mitologia e da religião romana. Petrópolis, Vozes, 1993 

ELIADE, M. Mito e realidade; São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 
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GRIMAL, Pierre. Mitologia grega. 4ª ed; São Paulo: Editora brasiliense, 1992.São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

GUIMARÃES, Ruth. Dicionário de mitologia; São Paulo: Cultrix, 1986. 

Watt, Ian. Mitos do individualismo moderno. Fausto, Dom Juan, Dom Quixote, Robinson Cursoe. Rio: Zahar, 1997. 
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NÍVEL II (A PARTIR DE 2020/2) 

15015-04 LÓGICA I 

EMENTA 

Estudo, centrado no Cálculo Proposicional, com ênfase no método dedutivo. Estudo das Falácias. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HAIGHT, Mary. A Serpente e a Raposa – Uma Introdução à Lógica. São Paulo: Loyola, 2003.  

NOLT, John. Lógica. São Paulo: McGraw-Hill, 1991. 

SMITH, W. H. Newton. Lógica – Um curso introdutório. Lisboa: Gradiva: 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANQUINHO, João; MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson. Enciclopédia de termos lógico-filosóficos. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 

COPI, I. M. Introdução à Lógica. 2ª Ed. São Paulo: Mestre Jou, 1978. 

KNEALE, W. O desenvolvimento da lógica.  3. ed. Lisboa: FCG, 1991. 

SAINSBURY, M. Logical forms: an introduction to philosophical logic. 2. ed. Malden: Blackwell, 2001. 

SALMON, W. C. Lógica. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

1503I-04 METAFÍSICA I 

EMENTA 

Investigação dos aspectos mais gerais da realidade: existência, espaço, tempo, causalidade e universais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARRET, Brian. Metafísica. Conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

IMAGUIRE, Guido (Org.). Metafísica contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2007. 

MOLINARO, Aniceto. Metafísica: curso sistemático. São Paulo: Paulus, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AQUINO, T. O ente e a essência. Latim-português. Petrópolis: Vozes, 1995. 

ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Edições Loyola, 3 vols., 2001-2002. 

HEIDEGGER, M. Os conceitos fundamentais da metafísica. Porto Alegre: Forense Universitária, 2003. 

RICKEN, F. Dicionário de Filosofia do conhecimento e metafísica. Unisinos, 2003. 
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91512-04 COSMOLOGIA 

EMENTA 

A problemática da compreensão do mundo, da natureza numa perspectiva filosófica. As grandes concepções 

cosmológicas da tradição filosófica. Os problemas de constituir uma cosmologia filosófica ante os desafios da ciência. 

Ecologia e Filosofia. Cosmos e Mundo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BORNHEIM, Gerd A. Os filósofos pré-socráticos. 3.ed. São Paulo: Cultrix, 1972.  

CASINI, Paolo. As filosofias da natureza. 2. ed. Lisboa: Presença, 1987.  

SOUZA, Ronaldo de. Introdução à Cosmologia. São Paulo: EDUSP, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GLEISER, Marcelo. A dança do universo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  

GRIBLIN, John. A procura do big-bang. Lisboa: Editorial Presença, 1998.  

HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo: do Big Bang aos buracos negros. Trad. de Maria HAWKING, Stephen. 

O universo numa casca de noz. São Paulo: Mandarim, 2001.  

HEISENBERG, Werner. Física e filosofia. 3. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1995.  

SOARES, José Luís. O rastro da vida. Uma pequena história de bilhões de anos. São Paulo: Moderna, 1990. 

 

15022-04 ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA II 

EMENTA 

Abordagem da questão da antropologia filosófica na contemporaneidade, a partir de interfaces com outros saberes e 

tradições. Os desafios sócioantropológicos da autocompreensão da filosofia no contexto da complexidade 

contemporânea. A questão contemporânea da dignidade humana. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEVINAS, E. Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes, 1998. 

SOUZA, R. T. Justiça em seus termos – dignidade humana, dignidade do mundo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.  

STEIN, E. Antropologia filosófica. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGAMBEN, G. Estado de exceção. São Paulo: Bontempo Editorial, 2004. 

SOUZA, R. T. – OLIVEIRA, N. F. Fenomenologia hoje II – significado e linguagem. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 

SOUZA, R. T. (Org.), Ciência e ética – os grandes desafios. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

SOUZA, R. T. Existência em decisão. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

TIBURI, M. Filosofia cinza. Porto Alegre: Escritos, 2004. 
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1503B-04 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 

EMENTA 

Introdução aos principais temas e autores medievais. Abordagem de problemas e conceitos filosóficos significativos da 

Idade Média tanto no âmbito da filosofia teórica como prática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GILSON, Étienne. A filosofia na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

LIBERA, Alain de. A filosofia medieval. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

_____. Pensar na Idade Média. São Paulo: Edições 34, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DE BONI, Luis Alberto. De Abelardo a Lutero. Estudos sobre filosofia prática na Idade Média. Porto Alegre: Edipucrs, 

2003. 

_____. Filosofia medieval – textos. Porto Alegre: Edipucrs, 2000. 

GILSON, Étienne e BOEHNER, Philotheus. História da filosofia cristã. Petrópolis: Vozes, 2000. 

NASCIMENTO, Carlos Arthur. O Que é Filosofia Medieval. São Paulo: Brasiliense, 1992. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, DANTE ALIGHIERI, JOÃO DUNS SCOTUS E GUILHERME DE OCKHAM. Seleção de textos. In: 

Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
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NÍVEL III (A PARTIR DE 2021/2) 

1503C-04 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA I 

EMENTA 

Apresentação das características gerais da Filosofia moderna: desenvolvimento das teses centrais do racionalismo e 

empirismo. Explicitação da importância de um método para o correto juízo da razão (Descartes). Análise da crítica ao 

princípio da causalidade no empirismo de Hume. Estabelecimento de relações entre natureza humana e Estado no 

contratualismo moderno (Hobbes, Locke e Rousseau). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUÍ, Marilena. Filosofia Moderna. IN: Primeira Filosofia. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

DESCARTES, R. Discurso do Método / Meditações. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 

HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano. 3. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRAILE, G. História de la Filosofia. Madrid: BAC, 1978, vol. III. 

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo / Ensaio acerca do entendimento Humano. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 

1983. 

ROUSSEAU, J-J. Do contrato social. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

ROVIGHI, S. V. História da filosofia moderna: da revolução científica a Hegel. São Paulo: Loyola, 1999. 

 

15017-04 TEORIA DO CONHECIMENTO I 

EMENTA 

Introdução ao problema do conhecimento. Estudo da natureza, das fontes e da estrutura do conhecimento e da 

justificação. Compreensão da discussão entre empiristas e racionalistas e entre fundacionistas e coerentistas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, C. (Org.). Perspectives in contemporary epistemology. Veritas (Porto Alegre),  v.50, n.200, 2005. 

GRECO, J.; SOSA, E. (Org.). Compêndio de Epistemologia. São Paulo: Loyola, 2008. 

GRAYLING, A. C. Epistemologia. In TSUI-JAMES, E. P. e BUNNIN, N. (Org.). Compêndio de Filosofia. 2. ed. São Paulo: 

Loyola, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AUDI, R. Epistemology: a contemporary introduction to the theory of knowledge. 2. ed. London: Routledge, 2003.  

AUSTIN, J. L. Sentido e Percepção. São Paulo, Martins Fontes, 2004. 

CHISHOLM, R. Teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1969. 
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HETHERINGTON, S. Realidade, Conhecimento, Filosofia. Lisboa: Instituto Piaget, 2007. 

MOSER, P. K. ; MULDER, D. K. ; TROUT, J. D. A teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

15016-04 LÓGICA II 

EMENTA 

Complementação do estudo dos conceitos e métodos da Lógica Clássica. Estudo do Cálculo de Predicados, o qual 

remete à lógica aristotélica, incluindo os aperfeiçoamentos lógico-matemáticos contemporâneos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COPI, I. M. Introdução à Lógica. 2ª Ed. São Paulo: Mestre Jou, 1978. 

NOLT, John. Lógica. São Paulo: McGraw-Hill, 1991. 

SMITH, W. H. Newton. Lógica – Um curso introdutório. Lisboa: Gradiva: 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANQUINHO, João; MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson. Enciclopédia de termos lógico-filosóficos. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006. 

HAIGHT, Mary. A Serpente e a Raposa – Uma Introdução à Lógica. São Paulo: Loyola, 2003.  

KNEALE, W. O desenvolvimento da lógica.  3. ed. Lisboa : FCG, 1991. 

PRIEST, Graham. Logic: a very short introduction. Oxford e Nova York: Oxford University Press, 2000. 

SAINSBURY, M. Logical forms: an introduction to philosophical logic. 2. ed. Malden: Blackwell, 2001. 

 

1503Z-04 METAFÍSICA II 

EMENTA 

Investigação dos aspectos mais gerais da realidade: identidade, modalidade, realismo e anti-realismo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARRET, Brian. Metafísica. Conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

IMAGUIRE, Guido (Org.). Metafísica contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2007. 

MOLINARO, Aniceto. Metafísica: curso sistemático. São Paulo: Paulus, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PUNTEL, L. B. Estrutura e ser. Editora Unisinos, 2008. 

QUINE, W. V. O. Relatividade ontológica e outros ensaios. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

_____. Sobre o que há. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

RICKEN, F. Dicionário de Filosofia do conhecimento e metafísica. Editora Unisinos, 2003. 

STRAWSON, P. F. Individuos: ensayo de metafísica descriptiva. Madrid: Taurus, 1989. 
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91518-04 FILOSOFIA DA HISTÓRIA 

EMENTA 

A História como questão filosófica. As grandes concepções filosóficas da história presentes na tradição filosófica. A 

crítica ao historicismo. Niilismo e história. Hermenêutica e história. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOBSBAWM, E. J. Sobre história: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

KOSELLECK, H. Futuro passado: contribuição a semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 

TUCKER, Aviezer. A companion to the philosophy of history and historiography. Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-

Blackwell, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGOSTINHO, Sto. A Cidade de Deus. Bragança: Editora Universitária São Francisco, 2006. 

DILTHEY, W. História da filosofia. São Paulo: Ed. Hemus, 2004. 

HEGEL, G.W. F. – Filosofia da História. Brasília: Ed. UNB, 1995. 

KANT,.I., – Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. SP: Martins Fontes, 2003. 

NIETZSCHE, F. – Genealogia da Moral. São Paulo:   Companhia das Letras, 2009. 
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NÍVEL IV (A PARTIR DE 2022/1) 

1503E-04 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA II 

EMENTA 

Investigação sobre os limites do conhecimento em I. Kant. Explicitação do princípio fundamental da moralidade: 

formulações e aplicações (Kant). Apresentação do sistema dialético hegeliano: a lógica, a filosofia da natureza e a 

filosofia do espírito. Desenvolvimento da crítica hegeliana ao formalismo da moral de Kant. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHATELET, F. O Pensamento de Hegel. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 

MORENTE, M.G. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1980. 

PASCAL, G. Compreender Kant. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, N. Estudos sobre Hegel. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

HEGEL, G. W.F. Princípios de la Filosofia Del Derecho o Derecho Natural y Ciência Política. Buenos Aires: Sudamericana, 

1975. 

KANT, I. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Edições 70, 1986. 

URDANOZ, T. História de la Filosofia. Madrid: BAC, 1975, vol. IV. 

WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia Política: Hegel e o formalismo da moral kantiana. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999. 

 

15018-04 TEORIA DO CONHECIMENTO II 

EMENTA 

Estudo da natureza e dos limites do conhecimento e da justificação. Discussão sobre a definição de conhecimento 

factual. Compreensão do ceticismo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRAYLING, A. C. Epistemologia. In TSUI-JAMES, E. P. e BUNNIN, N. (Org.). Compêndio de Filosofia. 2. ed. São Paulo: 

Loyola, 2007. 

GRECO, J.; SOSA, E.  (Org.). Compêndio de Epistemologia. São Paulo: Loyola, 2008. 

LANDESMAN, C. Ceticismo. São Paulo: Loyola, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHISHOLM, R. Teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1969. 

DANCY, J. Epistemologia contemporânea.  Lisboa: Edições 70, 1985. 

FELDMAN, R. Epistemology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003. 

MOSER, P. K. ; MULDER, D. K. ; TROUT, J. D. A teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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POPKIN, R. História do ceticismo de Erasmo a Spinoza. Rio de Janeiro: Francisco Alves, c2000. 

 

1500Y-04 ESTÉTICA 

EMENTA 

Introdução à questão da Estética como disciplina filosófica em sua especificidade e significado no contexto do 

pensamento filosófico ocidental. Reflexão sobre as diferentes abordagens de questões estéticas ao longo da história da 

filosofia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADORNO, T. W. Teoria estética. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

DUARTE, R. (Org.). O belo autônomo – Textos clássicos de Estética, Belo Horizonte, Ed. UFMG, 1997. 

SOUZA, R. T. – DUARTE, R. (Orgs.). Filosofia e Literatura. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DUFRENNE, M. Estética e filosofia. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

HADDOCK-LOBO, R. (Org.). Os filósofos e a arte. Rio de Janeiro: ROCCO, 2009. 

JIMENEZ, M. O que é Estética? São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1999. 

MARCUSE, L. A dimensão estética. Lisboa, Edições 70, 2007.  

ROSENFIELD, K. H., Estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

 

1503F-04 ÉTICA GERAL 

EMENTA 

Introdução à ética normativa e à filosofia moral, modelos teleológicos e deontológicos. Investigação sobre as virtudes, o 

bem, a ação moral, a justiça, a felicidade, finalidade, perfeccionismo, consequencialismo, bem-estar, utilidade, o dever 

moral, o imperativo categórico e a motivação para o agir moral. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CORTINA, A. e MARTÌNEZ, E. Ética. São Paulo: Loyola, 2005. 

RACHELS, James. Os Elementos de Filosofia Moral. Barueri, SP: Manole, 2006. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1985. 

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1989. 

MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Ética: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
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MILL, John Stuart. Utilitarismo. Tradução de F. J. Azevedo Gonçalves. Introdução, notas e revisão científica de Pedro 

Madeira. Lisboa: Gradiva, 2005. 

TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

91523-04 FILOSOFIA DA MENTE 

EMENTA 

O dualismo mente-corpo e suas alternativas. Consciência fenomenal. Outras mentes. Mente e mundo: 

intencionalidade, causação, identidade pessoal e conceitos correlatos. Modelos computacionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHURCHLAND, Paul M. Matéria e consciência: uma introdução contemporânea à filosofia da mente. São Paulo: Unesp, 

1998. 

HEIL, John. Filosofia da mente: uma introdução contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 

MASLIN, Keith. Introdução à filosofia da mente. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann. Filosofia: textos fundamentais comentados. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

COTTINGHAM, John. Descartes: a filosofia da mente de Descartes. São Paulo : Unesp, 1999. 

ENGEL, Pascal. Introdução à filosofia do espírito. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 

SEARLE, John. A redescoberta da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

TEIXEIRA, João de Fernandes. Mente, cérebro e cognição. Petrópolis: Vozes, 2011.  
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NÍVEL V (A PARTIR DE 2022/2) 

1503J-04 HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA I 

EMENTA 

Análise das principais abordagens e conceitos do pensamento filosófico contemporâneo: Fenomenologia, 

Existencialismo, Marxismo e Escola de Frankfurt. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STEGMÜLLER, W. A filosofia contemporânea.  São Paulo: EPU, 1977. 

STÖRIG, Joachim Hans. História geral da Filosofia. Vozes, 2008. 

KENNY, Anthony. Uma nova história da Filosofia Ocidental. Filosofia no mundo moderno. São Paulo: Loyola, 2009, v. IV. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos Pré-Socráticos a Wittgenstein, Editora Zahar, 2006. 

PECORARO, R.(org.). Os filósofos. Clássicos da Filosofia. Volume II, de Kant a Popper. Petrópolis: Vozes, 2008. 

PECORARO, R.(org.). Os filósofos. Clássicos da Filosofia. Volume III, de Ortega y Gasset a Vattimo. Petrópolis: Vozes, 

2009. 

 

15046-04 FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

EMENTA 

Introdução aos problemas fundamentais da filosofia da linguagem. Estabelecimento de relações entre linguagem e 

representação, linguagem e ação, e linguagem e comunicação. Apresentação das diversas funções da linguagem. 

Análise das relações entre linguagem, pensamento e realidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HACKING, I. Por que a linguagem interessa à filosofia? São Paulo: UNESP, 1997. 

OLIVEIRA, M. A. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2001. 

PENCO, C. Introdução à Filosofia da Linguagem. Petrópolis: Vozes, 2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALSTON, W. Filosofia da linguagem. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

FREGE, G. Lógica e filosofia da linguagem. São Paulo: Cultrix, 1973. 

RICOEUR, P. Teoria da Interpretação. Lisboa: Edições 70, 2000. 

SEARLE, J. R. Mente, Linguagem e Sociedade. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

WITTGENSTEIN, L. "Investigações Filosóficas". In: Os Pensadores, vol. XLVI, São Paulo: Editora Abril Cultural, 1979. 
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1503K-04 ÉTICA APLICADA 

EMENTA 

Introdução à Ética Prática e a teorias éticas aplicadas a processos concretos de tomada de decisão, especialmente 

aqueles que envolvem dilemas morais. Análise da problemática das relações étnico-raciais e da diversidade na 

educação e na cultura.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CLOTET, Joaquim. Bioética. Uma aproximação. Porto Alegre: Edipucrs, 2006. 

SINGER, Peter. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

VALLS, Álvaro. Da Ética à Bioética. Petrópolis: Vozes. 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DWORKIN, R. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais.  São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

FUKUYAMA, Francis. Nosso futuro pós-humano: consequências da revolução da biotecnologia. Rio de Janeiro: Rocco, 

2003. 

NEDEL, José. Ética Aplicada. Pontos e contrapontos. São Leopoldo: Editora da Unisinos, 2004. 

SOUZA, R. T. e OLIVEIRA, N. F. (Org.). Bioética, Biotecnologia, Biopolítica. Fenomenologia Hoje, vol. III. Porto Alegre: 

Edipucrs, 2008. 

 

1503X-04 HERMENÊUTICA 

EMENTA 

Estudo dos modelos de interpretação em sua evolução histórica. Explicitação das estruturas fundamentais da 

compreensão. Estabelecimento de relações entre compreensão e linguagem, compreensão e verdade e compreensão e 

história. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CORETH, E. Questões fundamentais de hermenêutica.  São Paulo: EPU, 1973.  

GADAMER, H-G. Verdade e método. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

RICOEUR, P. Interpretação e Ideologias. 2. Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora S/A, 1977.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, C. L. S. Hermenêutica filosófica.  Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 

HEIDEGGER, M. Ser e tempo. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

RICOEUR, P. O conflito das interpretações: ensaios de hermenêutica.  Porto: Rés, 1990. 

SCHLEIERMACHER, F. D. E. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  

STEIN, E. Aproximações sobre hermenêutica. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
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91541-04 PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL EM FILOSOFIA 

EMENTA 

Elaboração de subsídios didáticos e paradidáticos de Filosofia para comunidades, paróquias, casas de formação, ONG’s, 

escolas, espaços não formais de educação, atendimento e aconselhamento, comitês de ética, bioética, instituições de 

mediação, órgãos governamentais.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 5ª. Ed. São Paulo: Ática, 2006. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COSCARELLI, C. V. Novas tecnologias, novos textos, novas formas de pensar. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

DIONÌSIO, A. P. et al. (orgs.). Gêneros textuais e ensino. São Paulo: Parábola, 2010. 

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de textos para estudantes universitários. Petrópolis: Vozes, 1992. 

GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002. 

KOCH, I.; TRAVAGLIA, L.C.; Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 1989. 
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NÍVEL VI (A PARTIR DE 2023/1) 

1503N-04 HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA II 

EMENTA 

Análise das principais abordagens e conceitos do pensamento filosófico contemporâneo: Filosofia Analítica, Círculo de 

Viena e filosofia francesa contemporânea. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STEGMÜLLER, W. A filosofia contemporânea.  São Paulo: EPU, 1977. 

STÖRIG, Joachim Hans. História geral da Filosofia. Vozes, 2008. 

KENNY, Anthony. Uma nova história da Filosofia Ocidental. Filosofia no mundo moderno. São Paulo: Loyola, 2009, v. IV. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos Pré-Socráticos a Wittgenstein, Editora Zahar, 2006. 

PECORARO, R.(org.). Os filósofos. Clássicos da Filosofia. Volume II, de Kant a Popper. Petrópolis: Vozes, 2008. 

______. Os filósofos. Clássicos da Filosofia. Volume III, de Ortega y Gasset a Vattimo. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

 

1500U-04 FILOSOFIA DA RELIGIÃO 

EMENTA 

Estudo filosófico do fenômeno religioso. Caracterização das formas de expressão do sagrado.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUNZ, Edmundo Luiz. Deus no espaço existencial. Porto Alegre: Sulina, 1975. 

STACCONE, Giuseppe. Filosofia da religião: o pensamento do homem ocidental e o problema de Deus. Petrópolis: Vozes, 

1989. 

ZILLES, Urbano. Filosofia da religião. São Paulo: Paulinas, 1991. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIRCK, Bruno Odélio. O sagrado em Rudolf Otto. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1993. 

ELIADE, M. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Lisboa: Livros do Brasil. 

OLIVEIRA, M. A. Diálogos entre razão e fé. São Paulo: Paulinas, 2000. 

RICOEUR, Paul. Da interpretação: ensaio sobre Freud. Rio de Janeiro, Imago, 1977. 

TERRIN, Aldo Natale. Antropologia e horizontes do sagrado: culturas e religiões. Trad. Euclides Luiz Calloni. São Paulo: 

Paulus, 2004. 
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1502P-04 ÉTICA AMBIENTAL 

EMENTA 

Reflexão sobre as questões éticas implícitas ou explícitas na temática ambiental. Estabelecimento de interfaces 

interdisciplinarmente significativas entre a filosofia e as ciências socioambientais. Estudo do problema da 

sustentabilidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JUNGES, J. R. Ética ambiental. São Leopoldo: Editora da UNISINOS, 2004. 

MOLINARO, C. – SARLET, I. – MEDEIROS, F. – FENSTERSEIFER, T. (Orgs.). A dignidade da vida e os direitos fundamentais 

para além dos humanos – uma reflexão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

PELIZZOLI, Marcelo L. Correntes da ética ambiental. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NACONECY, C. Ética & animais – um guia de argumentação filosófica, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. 

PELIZZOLI, M. A emergência do paradigma ambiental. Petrópolis: Vozes, 1999. 

SINGER, P. Libertação animal. São Paulo: Lugano, 2004. 

SOUZA, R. T. – OLIVEIRA, N. F. (Orgs.) Fenomenologia hoje III – Bioética, Biotecnologia, Biopolítica, Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2008. 

SOUZA, R. T. Em torno à Diferença – aventuras da alteridade na complexidade da cultura contemporânea, Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

 

1500V-04 FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

EMENTA 

Introdução à teoria geral da ciência. Abordagem epistemológica da Ciência. Reflexão e discussão sobre o contexto da 

descoberta e o contexto da justificação. Análise dos problemas relacionados à observação, indução, confirmação, 

explicação e progresso.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHALMERS, A. F. O Que é a Ciência Afinal? São Paulo: Brasiliense, 2001. 

DUTRA, L. H. A. Introdução à teoria da ciência. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2003. 

FRENCH, S. Ciência. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBERT, H. Tratado da Razão Crítica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. 

FEYERABEND, P.K. Contra o método.  Rio de Janeiro: UNESP, 2007.  

KUHN, T. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

LAKATOS, I. Falsificação e metodologia dos programas de investigação científica.  São Paulo: Edições 70, c1978. 
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POPPER, K. A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo, Cultrix, 1985. 

 

1503P-04 FILOSOFIA SOCIAL E POLÍTICA  

Ementa 

Estudos das correntes e tendências da filosofia Social e Política. Desenvolvimento de uma fundamentação ética do 

Estado. Estudo da relação entre indivíduo, sociedade (instituições sociais) e Estado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KYMLICKA, Will. Filosofia Política contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

WOLFF, Jonathan. Introdução à Filosofia Política. Lisboa: Gradiva, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, N. Sociedade e Estado na Filosofia Política moderna. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

DELACAMPAGNE, Christian. A filosofia política hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

OLIVEIRA, Manfredo. Ética e Sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1993. 

ROUANET, S. P. Ética iluminista e ética discursiva. IN: Jürgen Habermas: 60 anos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n° 98, 

1989. 

WEIL, Eric. Filosofia Política. São Paulo: Loyola, 1990. 
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NÍVEL VII (A PARTIR DE 2023/2) 

11521-04 HUMANISMO E CULTURA RELIGIOSA 

EMENTA 

A condição humana aberta ao transcendente; Fé cristã e cultura atual; O estudo do fenômeno religioso em suas 

diferentes Tradições; Elementos da cultura e da religiosidade afro-brasileira e indígena; A relação entre fé e razão, e 

ciência e religião; Motivação para ações comunitárias, como engajamento consequente de uma consciência social e da 

fé cristã. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JOSTEIN, Gaarder. O Livro das Religiões. Jostein, Gaarde; Hellern, Victor; Notaker, Henry. Tradução: Isa Mara Lando; 

Revisão Técnica e Apêndice: Flávio Antônio Pierucci. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  

SCHERER, Burkhard (Org.). As Grandes Religiões: temas centrais comparados. Trad.: Carlos Almeida Pereira; 

Apresentação e Adaptação da edição brasileira: Volney J. Berkenbrock. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.  

ZILLES, Urbano. Religiões: crenças e crendices. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARTH, Wilmar Luiz. Religião, Ciência e Bioética. Porto Alegre: EST, 2007.  

CROATTO, José Severino. As linguagens da experiência religiosa: uma introdução à fenomenologia da religião. São Paulo: 

Paulinas, 2001 (Trad. Carlos Maria Vásquez Gutiérrez).  

HÜTTNER, Édison. A Igreja Católica e os povos indígenas do Brasil: os Ticuna da Amazônia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.  

PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si. Vaticano, 2015.  

TERRIN, Aldo Natale. Introdução ao estudo comparado das religiões. São Paulo: Paulinas, 2003 (Trad. Giuseppe Bertazo). 

 

91529-02 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

EMENTA 

Estudo e construção de um projeto de monografia. Promoção da aquisição de habilidades e competências para 

delimitar um assunto, selecionar a bibliografia relevante, distinguir os tipos de fontes bibliográficas, fazer uso da 

bibliografia, estruturar o trabalho, elaborar anotações e produzir comentários. Compreensão e aplicação de estratégias 

heurísticas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese.  São Paulo: Atlas, 2004. 

ECO, U. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.  

 

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. 11. ed. rev. atual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, M. Como escrever teses e monografias: um roteiro passo a passo. 2. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro: Elsevier, c2007.  

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 12. ed. Porto Alegre: s. ed. 2003. 

WALTON, D. N. Lógica Informal. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

WESTON, A. A construção do argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
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NÍVEL VIII (A PARTIR DE 2024/1) 

91535-02 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

EMENTA 

Elaboração e escrita do texto monográfico. Compreensão do tema escolhido. Promoção da aquisição de habilidades e 

competências para fazer interpretações, produzir comentários e inserir notas. Favorecimento de atividades de 

investigação, discussão e produção escrita. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese.  São Paulo: Atlas, 2004. 

ECO, U. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.  

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. 11. ed. rev. atual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, M. Como escrever teses e monografias: um roteiro passo a passo. 2. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro : Elsevier, c2007.  

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 12. ed. Porto Alegre: s. ed. 2003. 

WALTON, D. N. Lógica Informal. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

WESTON, A. A construção do argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 

 

 

Todas as informações estão sujeitas a alteração. 

 

Data da última atualização: 31/01/2022 

 


