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OFERTA DE DISCIPLINA 2011/2 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: História da Filosofia Moderna 
Carga Horária: 60h Créditos: 4.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
A filosofia no Renascimento. O nascimento da Ciência Moderna. O Racionalismo. O Empirismo Inglês e Escocês. O 
Iluminismo Francês. A filosofia transcendental de Kant. O idealismo alemão: Fichte, Schelling, Hegel. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DESCARTES, René As paixões da alma. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
ESPINOSA, B. Ética; Breve Tratado. São Paulo: Nova Cultural, 1983. (Col. Os Pensadores) 
________________ Discurso sobre o método. São Paulo: Hemus, 1998. 
HEGEL, G. W. F. Filosofia da História. 2º edição. Brasília: Editora da UnB,1999. 
____________ Princípios da Filosofia do Direito. Lisboa: Guimarães Editores, 1990. 
HOBBES, Thomas. De Cive. Elementos filosóficos a respeito do cidadão. Petrópolis: Vozes, 1993. 
HUME, David. Tratado da natureza humana.  São Paulo: UNESP/Imprensa Oficial, 2001. 
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Calouste Gulbekian, s.d. 
LOCKE, John. Carta acerca da Tolerância; Segundo Tratado sobre o Governo; Ensaio acerca do Entendimento Humano . São 
Paulo: Nova Cultural, 1983. (Col. Os Pensadores) 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BACON, F. Novum Organum, São Paulo, Abril Cultural, 1982, (Coleção “Os Pensadores”). 
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo, Abril Cultural, 1979, (Coleção “Os Pensadores”). 
________. Do Cidadão, Ed. Martins Fontes, 1992. 
_________, Tratado da Natureza Humana, São `Paulo, Ed. da UNESP, 2004 
LOCKE, J., Ensaio acerca do Entendimento Humano. São Paulo: Abril Cultural, 
1979, (Coleção “Os Pensadores”). 
ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: Filosofia Política 
Carga Horária: 45h Créditos: 3.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
Diferença entre a Filosofia Política e a Ciência Política. A filosofia política clássica: Platão e Aristóteles. A filosofia política 
moderna: Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel. A filosofia política contemporânea.   
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARENDT, Hannah. A condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
________________ Entre o passado e o futuro.5º edição.  São Paulo: Persp ectiva, 1993. 
ARISTÓTELES. A Política. Bauru. EDIPRO, 1995.  
DUSO, Giuseppe. O poder. História da filosofia política moderna.  Petrópolis: Vozes, 2005. 
HOBBES, Thomas. De Cive. Elementos filosóficos a respeito do cidadão. Petrópolis: Vozes, 1993. 
KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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LOCKE, John.  Carta acerca da Tolerância; Segundo Tratado sobre o Governo; Ensaio acerca do Entendimento Humano . São 
Paulo: Nova Cultural, 1983. (Col. Os Pensadores) 
MacPHERSON, C. B. A teoria política do individualismo possessivo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
WOLF, Jonathan. Introdução à filosofia política. Lisboa: Gradiva, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERLIN, Isaiah. A originalidade de Machiavelli. In: MACHIAVELLI, Niccolò. O Príncipe. Tradução: Lívio Xavier. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2001. 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos.Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
FAUSTO, RUY. Marx: Lógica e Política, São Paulo, Brasiliense, 1987. 
GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. Tradução: Irene A. Paternot. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999. 
LEFORT, Claude. Pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Tradução: Eliana M. Souza. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
RIBEIRO, Renato Janine. Ao leitor sem medo: Hobbes escrevendo contra seu 
tempo. 2.ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 
RICOEUR, P. Leituras 1 : Em torno ao político.Trad. Marcelo Perine. São Paulo: 
Loyola, 1995. 
WOLFF, Francis. Aristóteles e a política. Tradução: Thereza Christina Ferreira Stummer e Lygia Araújo Watanabe. São 
Paulo: Discurso Editorial, 1999. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: Filosofia da Ciência 
Carga Horária: 45h Créditos: 3.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
Estudo dos conceitos fundamentais envolvidos na compreensão do empreendimento científico, tais como: explicação, 
predição, causalidade, lei científica, indução e outros, buscando evidenciar a lógica da pesquisa nas ciências 
(especialmente as naturais). Noções de história da ciência. O problema do método nas ciências naturais e seus 
pressupostos filosóficos, discutindo as diferentes posições teóricas existentes no campo (tais como indutivismo, 
racionalismo, relativismo, realismo) através de autores e correntes como: positivismo lógico, Popper e seus discípulos, 
Kuhn, Lakatos, Feyerabend, os sociólogos do conhecimento, Van Fraassen, cognitivistas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de janeiro: Contraponto,1995. 
CHALMERS, Alan. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasilense, 1995. 
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 3º edição. São Paulo: Perspectiva, 1993. 
POPPER, Karl Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. 
____________ Conjecturas e Refutações: o progresso do conhecimento científico. 3º edição. Brasília: UnB, 1993. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BACHELARD, G. A Epistemologia. Lisboa, Edições 70, 1984. 
____________ O Novo Espírito Científico. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1986. 
___________. A Filosofia do Não: Filosofia do Novo Espírito Científico , São Paulo, Abril Cultural, “Os Pensadores”, 1978. 
–––––––––––. Ideologia e Racionalidade nas Ciências da Vida, Lisboa, Ed. 70 
FEYERABEND, P. Contra o Método. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977. 
HEMPEL, Carl G. Filosofia da Ciência Natural. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974. 
LAKATOS, I et MUSGRAVE, A . A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento. São Paulo, Ed. Cultrix, 1979. 
POPPER, K. O Realismo e o Objetivo da Ciência. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1987. 
____________.Conhecimento Objetivo. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, São Paulo: Ed. 
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da Universidade de São Paulo, 1975. 
______________ A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Ed. Cultrix, 1972. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: Antropologia Filosófica  
Carga Horária: 45h Créditos: 3.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
A situação epistemológica da Antropologia Filosófica e sua relação com as Ciências Humanas. Objeto e Métodos da 
Antropologia Filosófica. Abordagem histórica das concepções de homem na filosofia ocidental. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GROETHUYSEN, Bernard. Antropologia filosófica. Lisboa: Ed. Presença, 1988. 
MONDIN, Battista. O homem, quem é ele. Elementos de antropologia filosófica. São Paulo: Paulus, 2003. 
PENNA, Antonio Gomes. Introdução à antropologia filosófica. Rio de Janeiro: Imago, 2004. 
RABUSKE, Edvino A. Antropologia filosófica. 9ª edição. Petrópolis: Vozes, 2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERGSON, Henri. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. Lisboa: Edições 70, s.d. 
GALANTINO, Nunzio. Dizer homem hoje. Novos caminhos da antropolgia filosófica. São Paulo: Paulus, 2003. 
MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização. 8º edição. Rio de  Janeiro:  LTC, s.d. 
SARTRE, Jean Paul. O Existencialismo é um Humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987. (Col Os Pensadores) 
 

 
 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: I 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: Filosofia da Religião 
Carga Horária: 30h Créditos: 2.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
Conceito de Religião; O lugar da Filosofia no discurso teológico; exame das questões filosóficas que se originaram na 
tradição filosófica relativas a problemas fundamentais como a relação entre fé e razão; a natureza da linguagem religiosa; 
argumentos racionais prós e contra a existência de Deus; o problema do mal; as relações entre Deus e a liberdade 
humana, e entre moralidade e religião; a finitude e a infinitude.   
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CROATTO, J.S. As linguagens da experiência religiosa: uma introdução à fenomenologia da religião. São Paulo, Paulinas, 
2001. 
HICK, J. Filosofia da religião. Rio de Janeiro, Zahar, 1970. 
LECOMPTE, Denis. Do ateísmo ao retorno da religião. São Paulo: Loyola, 2000. 
PIAZZA, W. Introdução à fenomenologia religiosa. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1987. 
TILGHMAN, B.R. Introdução à filosofia da religião. São Paulo: Loyola, 1996. 
USARSKI, Frank. Consittuintes da ciência da religião. São Paulo: Ed. paulinas, 2006. 
ZILLES, Urbano. Filosofia da religião. São Paulo: Paulus, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BELLO, A.A. Culturas e Religiões - uma leitura fenomenológica. Bauru, EDUSC, 1998. 
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DELUMEAU, J. De religiões e de homens. São Paulo, Loyola, 2000. 
DERRIDA, J. & VATTIMO, G. (dir.) A religião. São Paulo, Estação Liberdade, 1998. 
PENZO, G. & GIBELLINI, R.(orgs.) Deus na filosofia do século XX. São Paulo, Loyola, 1998. 
RORTY, R. & VATTIMO, G. O futuro da religião. Solidariedade, caridade e ironia. 
VATTIMO, G. Acreditar em acreditar. Lisboa, Relógio d’Água, 1998. 
VATTIMO, G. Depois da cristandade. Por um cristianismo não religioso. Rio de Janeiro: Record, 2004 
 

 
 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: História da Filosofia no Brasil e na América Latina 
Carga Horária: 30h Créditos: 2.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
Historicidade, regionalidade e universalidade da Filosofia. Filosofia no Brasil: perspectiva histórica e problemas atuais. A 
filosofia na América Latina: dependência e originalidade em debate. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CERQUEIRA, L. A. Filosofia brasileira: ontogênese da consciência de si. Petropólis: Vozes; Rio de Janeiro: FAPERJ, 2002. 
JORGE, Jaime. História da filosofia no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2002 (4 vols.). 
GOMES, Roberto. Crítica da razão tupiniquim. São Paulo: Criar, 2001. 
NOBRE, Marcos, REGO, José Márcio. Conversas com filósofos brasileiros. São Paulo: Editora 34, 2000. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. A filosofia contemporânea no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2001. 
ZEA, Leopoldo. La filosofia americana como filosofia sin más. 6 ed. México, Siglo XXI, 1978. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CALDERA, S. A. Filosofia e crise pela Filosofia Latino-americana. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.  
__________ Alejandro Serrrano. Filosofia e crise: pela filosofia latino-americana. Petrópolis, Vozes, 1985. 
BONDY, Augusto Salazar. Existe uma filosofia de nestra América? México, Siglo XXI, 1968. 
DUSSEL, Enrique D. at. Alii. Filosofia e independência. (declaração de Morelia). In.: Latinoamerica – Anuário de Estúdios 
Latino-americanos. México, Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM), 1978. nº 11. p. 329-35. 
ARANTES, Paulo E. Um Departamento Francês de Ultramar. Estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1994. 
BORNHEIM, Gerd A. O Idiota e o Espírito Objetivo. Porto Alegre, Globo, 1980. 
CERQUEIRA, Luiz A. (org.). Aristotelismo e anti-aristotelismo – Ensino de Filosofia. Rio de Janeiro, Editora Agora da Ilha, 
2000. 
DUSSEL, Enrique. 1492: O encobrimento do Outro. A origem do mito da modernidade. Petrópolis, Vozes, 1993. 
HÖSLE, Vittorio. The Third World as a Philosophical Problem. Veritas. 37, 146 (1992): 175-201. 
MACHADO, Geraldo P. A Filosofia no Brasil. 3 ed. São Paulo, Cortez & Morais, 1976. 
REZENDE, Antonio. A Filosofia no Brasil. IN: REZENDE, A. (Org). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar/SEAF, 1986. 
pp.230-244. 
SCANNONE, Juan C. Para uma filosofia inculturada na América Latina. Síntese-Nova Fase. 63 (1993): 807-820. 
VAZ, Henrique C. L. O Problema da Filosofia no Brasil. Síntese-Nova Fase. XI, 30 (1984): 11-25. 
 

 
MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: História da Filosofia no Brasil e na América Latina 
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Carga Horária: 30h Créditos: 2.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
Historicidade, regionalidade e universalidade da Filosofia. Filosofia no Brasil: perspectiva histórica e problemas atuais. A 
filosofia na América Latina: dependência e originalidade em debate. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CERQUEIRA, L. A. Filosofia brasileira: ontogênese da consciência de si. Petropólis: Vozes; Rio de Janeiro: FAPERJ, 2002. 
JORGE, Jaime. História da filosofia no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2002 (4 vols.). 
GOMES, Roberto. Crítica da razão tupiniquim. São Paulo: Criar, 2001. 
NOBRE, Marcos, REGO, José Márcio. Conversas com filósofos brasileiros. São Paulo: Editora 34, 2000. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. A filosofia contemporânea no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2001. 
ZEA, Leopoldo. La filosofia americana como filosofia sin más. 6 ed. México, Siglo XXI, 1978. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CALDERA, S. A. Filosofia e crise pela Filosofia Latino-americana. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.  
__________ Alejandro Serrrano. Filosofia e crise: pela filosofia latino-americana. Petrópolis, Vozes, 1985. 
BONDY, Augusto Salazar. Existe uma filosofia de nestra América? México, Siglo XXI, 1968. 
DUSSEL, Enrique D. at. Alii. Filosofia e independência. (declaração de Morelia). In.: Latinoamerica – Anuário de Estúdios 
Latino-americanos. México, Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM), 1978. nº 11. p. 329-35. 
ARANTES, Paulo E. Um Departamento Francês de Ultramar. Estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1994. 
BORNHEIM, Gerd A. O Idiota e o Espírito Objetivo. Porto Alegre, Globo, 1980. 
CERQUEIRA, Luiz A. (org.). Aristotelismo e anti-aristotelismo – Ensino de Filosofia. Rio de Janeiro, Editora Agora da Ilha, 
2000. 
DUSSEL, Enrique. 1492: O encobrimento do Outro. A origem do mito da modernidade. Petrópolis, Vozes, 1993. 
HÖSLE, Vittorio. The Third World as a Philosophical Problem. Veritas. 37, 146 (1992): 175-201. 
MACHADO, Geraldo P. A Filosofia no Brasil. 3 ed. São Paulo, Cortez & Morais, 1976. 
REZENDE, Antonio. A Filosofia no Brasil. IN: REZENDE, A. (Org). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar/SEAF, 1986. 
pp.230-244. 
SCANNONE, Juan C. Para uma filosofia inculturada na América Latina. Síntese-Nova Fase. 63 (1993): 807-820. 
VAZ, Henrique C. L. O Problema da Filosofia no Brasil. Síntese-Nova Fase. XI, 30 (1984): 11-25. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso ( TCC I) 
Carga Horária: 30h Créditos: 2.0.0  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
Elaboração do projeto de trabalho monográfico em filosofia sob orientação de um professor previamente designado e 
sobre tema especial em filosofia escolhido pelo aluno e aceito pelo orientador. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 

 
 
 

MUNICÍPIO: BATALHA CAMPUS/POLO DE REALIZAÇÃO: UNIDADE ESCOLAR GAYOSO E ALMENDRA 

ESPECIFICAÇÃO DE EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 
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CURSO: Filosofia COORDENADOR(A): Elnôra Maria Gondim Machado Lima 

Bloco: III 
Tipo de Curso: (    ) 1ª Licenciatura      ( X ) 2ª Licenciatura         (    )Formação Pedagógica 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado I 
Carga Horária: 90h Créditos: 0.0.6  Semestre Letivo: 2011/2 
EMENTA 
O processo de formação e a trajetória da profissionalização docente e suas instâncias constitutivas. Laboratório e oficinas 
de: planejamento de ação e avaliação; Construção de materiais didáticos; Utilização de novas tecnologias em educação 
(Internet TV escola). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BIANCHI, Ana Cecília et alli. Manual de orientação do estágio supervisionado. São Paulo: Editora Thomson Pioneira, 2004. 
BIANCHI, Ana Cecília et alli. Orientações para estágio em licenciatura. São Paulo: Editora Thomson Pioneira, 2005. 
BURIOLLA, M. A. Feiten. Estágio supervisionado. São Paulo: Cortez Editora, 1995. 
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