
 

 

RESOLUÇÃO Nº 299/2018-CEPE, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

 

 

Altera o Projeto Pedagógico do 

Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia – mestrado e doutorado, do 

campus de Toledo.  

 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em reunião 

ordinária realizada no dia 6 de dezembro do ano de 2018, 

 

considerando o contido na CR nº 55977/2018, de 31 de 

outubro de 2018, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar, conforme o anexo desta Resolução, o 

Projeto Pedagógico do Programa de Pós-Graduação em Filosofia – 

mestrado e doutorado, do Centro de Ciências Humanas e Sociais, 

do campus de Toledo.  

 

Art. 2º O Projeto Pedagógico em questão, tem vigência a 

partir do ano letivo de 2019. Os discentes, ingressantes 

anteriormente ao ano letivo de 2019 continuam regidos pelo 

projeto a eles aplicáveis, até o término do curso. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Cascavel, 6 de dezembro de 2018. 

 

 

 

MOACIR PIFFER, 

Presidente do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Cepe) em exercício.
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 299/2018-CEPE, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DOS CURSOS DE MESTRADO E DE 

DOUTORADO EM FILOSOFIA DA UNIOESTE 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CAMPUS Toledo 

CENTRO Centro de Ciências Humanas e Sociais 

PROGRAMA Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO Filosofia Moderna e Contemporânea 

LINHA(S) DE PESQUISA a) Ética e Filosofia Política 

b) Metafísica e Conhecimento 

NÍVEL a) Mestrado 

b) Doutorado 

NÚMERO DE VAGAS INICIAIS a) Mestrado: 20 

b) Doutorado: 08 

REGIME ACADÊMICO Semestral 

PERIODICIDADE DE SELEÇÃO Anual 

TURNO Diurno 

LOCAL DE OFERTA Campus de Toledo 

TOTAL DE CRÉDITOS a) Mestrado: 42 

b) Doutorado: 58 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA a) Mestrado: 630 horas 

b) Doutorado: 870 horas 

ANO DE IMPLANTAÇÃO a) Mestrado: 2019 

b) Doutorado: 2019 

TEMPO P/ INTEGRALIZAÇÃO MESTRADO: 

a) tempo mínimo: 2 semestres 

b) tempo máximo: 4 semestres (prazo 

prorrogável por mais 12 meses) 

DOUTORADO 

a) tempo mínimo: 4 semestres 

b) tempo máximo: 8 semestres (prazo 

prorrogável por mais 12 meses) 

 

LEGISLAÇÃO DE SUPORTE AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

DE CRIAÇÃO DO CURSO (Lei, Resoluções CAPES, Resoluções COU/CEPE) 

a) Mestrado: Res. 071/2004-COU. 
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b) Doutorado: Res. 061/2014 – COU e 083/2014 – Cepe: aprovação 
de encaminhamento à Capes. 

DE AUTORIZAÇÃO DO CURSO (Parecer/Recomendação da Capes, 

Res.COU/Cepe). 

a) Mestrado: Recomendação pela Capes conforme Ofício nº 

241/2004/CTC/CAPES. 

b) Doutorado: Recomendação pela Capes conforme resultado da 

156ª reunião do CTC/ES de 08 a 12/12/2014. 

DE RECONHECIMENTO DO CURSO (Portaria MEC, Parecer CNE, Parecer 

Capes) 

a) Mestrado: Parecer CES 136/2005; Portaria MEC n. 1077 de 31 

de agosto de 2012. 

b) Doutorado: Portaria Ministerial nº 326, de 09 de março de 

2017, publicada no DOU de 10 de março de 2017. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL E REGIONAL DO PROGRAMA 

 

 A proposta dos Cursos de Mestrado e de Doutorado em Filosofia 

é resultado do processo de amadurecimento e consolidação da 

pesquisa acadêmica proporcionada pelos 38 anos de funcionamento 

do Curso de Graduação em Filosofia e pelos 12 anos da existência 

do Curso de Mestrado em Filosofia, bem como pelas ações de 

incentivo ao crescimento e desenvolvimento dos Programas de 

Pós-Graduação no país, no Estado do Paraná e na própria 

Unioeste. Os acúmulos quantitativos e qualitativos tanto 

institucionais quanto acadêmicos e científicos geraram 

condições favoráveis para a implantação do Doutorado em 

Filosofia na Unioeste/Campus de Toledo. A proposta de criação 

do doutorado também se insere num processo de fortalecimento e 

crescimento das pós-graduações na Unioeste. O primeiro Programa 

de Pós-Graduação da Universidade foi implantado em 1997 e até 

2005, ano da implantação do Mestrado de Filosofia, havia 05 

mestrados implantados e nenhum doutorado. Em 2017, já eram 49 

os Programas implantados, dos quais 13 de doutorado. Em relação 

à concessão de bolsas Capes, a Unioeste passou de 27 bolsas de 

mestrado em 2004 (e nenhuma de doutorado) para 378 bolsas de 

mestrado e 149 bolsas de doutorado em 2017. Ao longo dos anos 

de existência do Curso de Graduação em Filosofia, com duas 

turmas de 40 vagas cada, foram desenvolvidas atividades de 

formação e pesquisa filosófica em todos os níveis, dentre as 

quais se destacam: 

- O aprimoramento da formação acadêmica pelo estímulo de bolsas 

de estudo, algumas das quais com dedicação integral dos 
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discentes: 12 bolsas do grupo PET, 15 bolsas, em média, de 

Iniciação Científica.  

- A consolidação de cinco Grupos de Pesquisa: Ética e Política; 

Lógica, Epistemologia e Filosofia da Linguagem; Filosofia, 

Ciência e Natureza na Alemanha do Século XIX; História da 

Filosofia; Nietzsche. 

- A realização de 23 edições anuais ininterruptas do Simpósio 

em Filosofia Moderna e Contemporânea, 20 edições ininterruptas 

de Semanas Acadêmicas, ciclos de debates, grupos de estudos 

permanentes e plurais, além das Jornadas anuais de Ética e 

Política e de Metafísica e Conhecimento as quais, embora sejam 

promovidas pelas Linhas de Pesquisa do Mestrado desde o seu 

surgimento, têm se constituído também num espaço formativo para 

discentes da graduação. 

Este conjunto de atividades tem tornado o Curso de Filosofia da 

Unioeste um importante polo de formação e pesquisa em Filosofia 

atraindo pesquisadores e discentes especialmente do interior do 

Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina e 

oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. O empenho e a pluralidade 

de temáticas trabalhadas de cada um dos 29 docentes efetivos 

(todos participantes e desenvolvendo projetos de pesquisa) do 

Curso de Filosofia e a pluralidade de temáticas trabalhadas por 

eles têm contribuído para a vitalidade da discussão, formação 

e produção acadêmicas na área de Filosofia na Unioeste. O Curso 

de Filosofia tem sido uma referência tanto nas discussões 

acadêmicas e institucionais internas da Universidade quanto na 

relação com a sociedade propondo, coordenando e contribuindo 

com diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso 

e da Universidade em âmbito local e regional.  

O mestrado em Filosofia, implantado em 2005, tem confirmado e 

potencializado a Unioeste\ Campus de Toledo como um polo de 

produção e irradiação filosófica. Tem possibilitado uma 

inserção mais qualificada não só regionalmente, mas também 

nacional e internacionalmente. Desde a sua criação até o final 

de 2018, 137 alunos defenderam suas dissertações. O Programa 

vem acompanhando o destino destes egressos. Em termos gerais, 

cerca da metade deles se tornou professores de ensino superior, 

muitos como professores substitutos ou efetivos das 

Universidades públicas e outros como professores em 

Instituições de Ensino Superior privadas. A outra metade se 

divide entre os que deram continuidade aos estudos de doutorado 

e os que ingressaram na rede pública ou privada do ensino 

básico. 

As linhas de pesquisa e o corpo docente têm se consolidado seja 

devido à estabilidade do corpo docente, seja pela 



5 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 299/2018-CEPE, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

sistematicidade da pesquisa, promoção e participação em 

eventos, quanto pela inserção dos egressos do mestrado como 

estudantes em cursos de doutorado e/ou como professores em 

instituições de ensino e pesquisa no país. A produtividade 

acadêmica dos docentes do Programa cresceu significativamente 

nos últimos anos. Um dos parâmetros que indicam esta 

consolidação é a inserção e publicação expressiva por parte dos 

docentes do Programa de sua produção em periódicos classificados 

nos estratos superiores (A e B1) do Qualis. O doutorado em 

Filosofia constituiu um passo adiante na qualificação desse 

processo de formação e pesquisa em Filosofia hoje existente na 

Unioeste. Para definir o corpo docente credenciado ao doutorado, 

o critério utilizado é o da produtividade em cada linha de 

pesquisa. Assim, dos 16 docentes atualmente credenciados como 

professores permanentes (sendo 3 de outras universidades, UFMS 

e Unicentro) no Programa, 9 docentes de maior experiência em 

pesquisa e orientação e de maior produção tanto em termos 

qualitativos quanto quantitativos, dentre os quais, dois são 

bolsistas em produtividade do CNPq e um é tutor do PET, orientam 

no doutorado. 

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unioeste, desde 

2014, conta com uma bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

Capes. A atuação dos bolsistas de pós-doutorado junto ao 

Programa vem possibilitando o reforço dos grupos e linhas de 

pesquisa existentes, além do que estimula a sua integração com 

projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-

Graduação no país. 

A implantação do doutorado, em 2015, tem proporcionado o 

desenvolvimento de pesquisas de maior fôlego, além de contribuir 

para qualificar o processo já em curso e de oferecer a 

possibilidade/oportunidade de continuidade de pesquisas já 

iniciadas no mestrado, de egressos do Programa bem como de 

outros pesquisadores das demais regiões do país para o 

desenvolvimento de temáticas enfatizadas no Programa. Em 2019 

os 8 discentes da primeira turma de doutorado defenderão suas 

teses, sendo que 4 deles fizeram doutorado-sanduíche no 

exterior, com apoio financeiro da Capes.  

A potencialidade e a importância estratégica do Programa de 

Filosofia em nível de Mestrado e Doutorado na Unioeste não se 

restringem, apenas, à formação profissional, mas pode ser 

compreendido também como um espaço de geração de reflexões, 

produção de conhecimentos e cultura para a região, impactando, 

portanto, também para a formação cultural de milhares de homens 

e mulheres que, direta ou indiretamente, convivem com a 

Filosofia na Universidade. Além disso, consideramos importante 
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a consolidação da Filosofia no âmbito do crescimento das pós-

graduações mantendo o equilíbrio entre as diversas áreas de 

conhecimento na Universidade e qualificando a presença e 

inserção da Filosofia nos fóruns e espaços formativos internos 

da Unioeste, assim como para fortalecer as demais ciências em 

suas pesquisas, debates e orientações científicas. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

a) ampliar o trabalho sistemático de pesquisa em Filosofia dos 

seus docentes e desenvolver as atividades de pesquisa do quadro 

discente; 

b) consolidar um polo geográfico de referência para que mestres 

possam prosseguir suas pesquisas nos temas ligados às linhas do 

Programa; 

c) estimular o desenvolvimento de Grupos de Pesquisa, incluindo 

os GTs da ANPOF, reforçando padrões nacionais de qualidade e de 

avaliação da pesquisa; 

d) promover o intercâmbio com instituições e pesquisadores 

nacionais e estrangeiros na área da Filosofia, tendo em vista 

a ampliação do âmbito de discussão das pesquisas do Programa;  

e) fortalecer o intercâmbio com outros programas e cursos da 

Unioeste e de Universidades locais, de modo que a interrogação 

filosófica contribua para a consolidação de grupos 

interdisciplinares, mas também com outros Programas de pós- 

-graduação, que não poderiam, de forma adequada, aprofundar 

devidamente temas que lhes sejam inerentes sem um diálogo com 

a Filosofia; 

f) garantir a ampliação e a atualização, por meio de projetos 

e de uma política permanente, do acervo bibliográfico na 

Universidade na área de Filosofia, nomeadamente no que se refere 

a obras completas clássicas e originais ainda não disponíveis, 

a obras de autores considerados centrais à área de concentração 

do Programa e à assinatura de periódicos relevantes para as 

linhas de pesquisa do Programa; 

g) fomentar e ampliar a qualidade das publicações dos 

pesquisadores do Programa de Pós-Graduação; 

h) manter a forte interação com o Simpósio de Filosofia Moderna 

e Contemporânea, realizado anualmente na Unioeste, como evento 

de abrangência e relevância nacional e internacional 

reconhecido como tal pela ANPOF; 

i) agir retroativamente sobre o Curso de Graduação, de modo a 

desenvolver e consolidar a política de incentivo a programas 

como o de Iniciação Científica, PET e à participação de 
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estudantes em grupos de pesquisa desde seu ingresso na 

universidade. 

 

PERFIL DO PROFISSIONAL A SER FORMADO 

 

O objetivo acadêmico fundamental do Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia da Unioeste, em nível de Mestrado e de Doutorado, 

é a formação rigorosa de profissionais qualificados para a 

pesquisa e para a docência. Em termos formais e curriculares, 

o seu objetivo é atribuir o grau de Mestre em Filosofia no Curso 

de Mestrado e de Doutor em Filosofia no Curso de Doutorado aos 

pós-graduandos que cumprirem os requisitos estabelecidos, 

dentre os quais se destacam a realização com aprovação do número 

mínimo de créditos em disciplinas, a submissão a um exame de 

qualificação da pesquisa e a defesa pública da Dissertação 

(Mestrado) e da Tese (Doutorado). Todas essas atividades estão 

previstas e caracterizadas no Regulamento Geral do Programa. 

Propondo como meta central proporcionar o aprofundamento do 

conhecimento filosófico e o desenvolvimento de habilidades 

voltadas à pesquisa em áreas específicas da Filosofia, o 

Programa se pauta por dois conjuntos de atividades 

complementares, mas distintas. O primeiro grupo, como de regra, 

constitui-se no exercício da reflexão e pesquisa filosóficas em 

cada uma das disciplinas ofertadas, uma vez que estas devem se 

orientar pelo rigor da análise filosófica, pela utilização dos 

instrumentais teóricos e conceituais legados pela tradição e 

pela atenção aos procedimentos de leitura e reflexão próprios 

à área da Filosofia. O segundo grupo de atividades compreende 

a elaboração e defesa de uma Dissertação (no Mestrado) e de uma 

Tese (no Doutorado): o discente deverá aperfeiçoar a sua 

capacidade de tratamento de uma determinada questão filosófica 

bem como o de desenvolver a capacidade de abrir caminhos 

relativamente originais para equacionar e para esclarecer sua 

questão. Esse segundo grupo de atividades perfaz-se por meio da 

redação de um trabalho com caráter investigativo e 

argumentativo, bem articulado e que contemple bibliografia 

pertinente e atualizada, cujo coroamento é a defesa pública das 

reflexões e da pesquisa nela expostas. 

O Programa, portanto, pretende cumprir com as exigências que 

caracterizam, por excelência, a atividade de reflexão e análise 

filosófica, bem como aquelas voltadas à elaboração e à defesa 

de uma pesquisa por meio de Dissertação e de Tese, conforme a 

modalidade do curso. Tais exigências levam em conta o que é 

peculiar e fundamental à área: a leitura e a reflexão a partir 

dos textos primários dos pensadores; o recurso à tradição 
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filosófica; o sadio equilíbrio entre a atualidade da reflexão 

filosófica e o seu caráter histórico, evitando quaisquer 

anacronismos. O Programa deverá, também, cumprir as exigências 

legais que um Programa de Pós-Graduação deve submeter-se e 

elaborar os instrumentos de regulamentação das suas atividades, 

conforme as diretrizes em vigor.  

Com o objetivo, ainda, de qualificar recursos humanos de alto 

nível e de efetivar a internacionalização, o Programa se 

compromete a estimular seus discentes a realizar estágio de 

doutorado, na modalidade sanduíche, no exterior. Esta atividade 

já começou a se concretizar com a turma ingressante em 2015, 

com a saída de 4 doutorandos para o exterior em universidades 

da França, Itália, Alemanha e Uruguai. Da turma de 2016, em 

novembro de 2018, três doutorandos sairão para o exterior 

(França, Itália e Argentina), com o financiamento da Capes. 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHA DE PESQUISA (Descrição/Ementa) 

 

Área de concentração 

 

Os cursos de Mestrado e de Doutorado têm sua área de 

concentração em Filosofia Moderna e Contemporânea e desenvolvem 

suas atividades em duas linhas de pesquisa: Ética e Filosofia 

Política; Metafísica e Conhecimento. Tanto a área de 

concentração quanto as linhas de pesquisa são as mesmas do 

Mestrado implantado em 2005. A manutenção da área e das linhas 

parece justificar-se devido ao número de mestres formados (num 

total de 137 até o final de 2018) pelo Programa em consonância 

a tal âmbito teórico, cuja demanda na esfera nacional e 

internacional mostra-se consistente nas últimas décadas. 

 

Linhas de Pesquisa 

 

a) Linha de Pesquisa de Ética e Filosofia Política 

 

A linha de pesquisa em “Ética e Filosofia Política” visa 

investigar os problemas teóricos modernos e contemporâneos da 

gênese, finalidade, legitimação e pressupostos do Estado, do 

poder e da política, as relações do indivíduo e da sociedade 

civil com o Estado, os princípios éticos orientadores da ação 

humana, assim como o problema contemporâneo da constituição de 

subjetividades, do biopoder, da técnica e da perspectiva prática 

da ética, da justiça e da ação estatal. A partir deste horizonte 

serão abordadas questões referentes tanto do Estado e do Direito 

quanto da Ética e da Subjetividade. 
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b) Linha de Pesquisa de Metafísica e Conhecimento 

 

A linha de pesquisa em “Metafísica e Conhecimento” ocupa-se de 

investigar temas e problemas concernentes à articulação entre 

os âmbitos metafísico e epistemológico construída/desconstruída 

ao longo da modernidade e da contemporaneidade. Destacam-se os 

temas do fundamento, do sujeito, da causalidade, da 

racionalidade e da constituição do saber científico, mas também 

outros (tratados por distintas perspectivas: fenomenológica, 

hermenêutica, da filosofia da linguagem, da filosofia da 

ciência, etc.) instaurados seja como reconsideração da herança 

moderna seja como contribuição ou novidade conceitual 

particular do período contemporâneo. 

 

CONJUNTO DE DISCIPLINAS: 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS MESTRADO 

 

Disciplinas 
Créditos Carga-horária 

Seminário de Dissertação I 2 30 

Seminário de Dissertação II 2 30 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DOUTORADO 

 

Disciplinas 
Créditos Carga-horária 

Seminário de Tese I 2 30 

Seminário de Tese II 2 30 

 

DISCIPLINAS ELETIVAS: MESTRADO E DOUTORADO 

 

Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Política 

Disciplinas Créditos Carga-horária 

Filosofia Política Moderna I 4 60 

Filosofia Política Moderna II 4 60 

Filosofia Política Moderna III 4 60 

Filosofia Política Contemporânea I 4 60 

Filosofia Política Contemporânea 

II 

4 60 

Filosofia Política Contemporânea 

III 

4 60 

Ética Moderna I 4 60 

Ética Moderna II 4 60 

Ética Contemporânea I 4 60 
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Ética Contemporânea II  4 60 

Ética Contemporânea III 4 60 

Filosofia do Direito I 4 60 

Filosofia do Direito II 4 60 

Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Moderna I 

2 30 

Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Moderna II 

2 30 

Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Contemporânea I 

2 30 

Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Contemporânea II 

2 30 

Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Moderna e Contemporânea 

2 30 

Tópicos Especiais de Ética Moderna 

I 

2 30 

Tópicos Especiais de Ética Moderna 

II 

2 30 

Tópicos Especiais de Ética 

Contemporânea I 

2 30 

Tópicos Especiais de Ética 

Contemporânea II 

2 30 

Tópicos Especiais de Ética e 

Filosofia Política 

2 30 

Linha de Pesquisa: Metafísica e Conhecimento 

Disciplinas Créditos Carga horária 

Ontologia e Linguagem I 4 60 

Ontologia e Linguagem II 4 60 

Metafísica I 4 60 

Metafísica II 4 60 

Epistemologia I 4 60 

Epistemologia II 4 60 

Epistemologia III 4 60 

Estética I 4 60 

Estética II 4 60 

Metafísica e Conhecimento I 4 60 

Metafísica e Conhecimento II 4 60 

Metafísica e Conhecimento III 4 60 

Metafísica e Conhecimento IV 4 60 

Tópicos Especiais de Metafísica I 2 30 

Tópicos Especiais de Metafísica II 2 30 

Tópicos Especiais de Metafísica 

III 

2 30 

Tópicos Especiais de Metafísica IV 2 30 
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Tópicos Especiais de Epistemologia 

I 

2 30 

Tópicos Especiais de Epistemologia 

II 

2 30 

Tópicos Especiais de Epistemologia 

III 

2 30 

Tópicos Especiais de Epistemologia 

IV 

2 30 

Tópicos Especiais de Ontologia e 

Linguagem I 

2 30 

Tópicos Especiais de Ontologia e 

Linguagem II 

2 30 

Tópicos Especiais de Estética I 2 30 

Tópicos Especiais de Estética II 2 30 

Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento I 

2 30 

Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento II 

2 30 

Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento III 

2 30 

Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento IV 

2 30 

 

 

DO CONJUNTO DE DISCIPLINAS E ATIVIDADES CURRICULARES (descrever 

como será aplicado o conjunto de disciplinas, a distribuição 

dos créditos e critérios para integralização do curso)  

 

1- Estrutura do curso 

 

MESTRADO 

O número mínimo de créditos para a integralização do curso é 

42, distribuídos da seguinte forma: 

• 04 créditos em Disciplinas Obrigatórias, correspondentes 

a 60 horas 

• 08 créditos em Disciplinas Eletivas da Linha de Pesquisa 

em que se enquadra a Dissertação, correspondentes a 120 horas 

• 04 créditos em disciplinas de livre escolha pelo discente, 

de comum acordo com o orientador, correspondentes a 60 horas 

• 16 créditos de Orientação de Dissertação, correspondentes 

a 240 horas, a serem registrados no Histórico Escolar dos 

discentes que concluem o curso 

• 10 créditos atribuídos à Defesa de Dissertação, 

correspondentes a 150 horas 
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❑ total de créditos: 42 

❑ Total da carga horária: 630 horas 

 

DOUTORADO 

O número mínimo de créditos para integralizar o curso é 58 e 

estão distribuídos da seguinte forma: 

• 04 créditos em Disciplinas Obrigatórias, correspondentes 

a 60 horas  

• 20 créditos em Disciplinas Eletivas de livre escolha, de 

comum acordo com o orientador, correspondentes a 300 horas 

• 24 créditos atribuídos à Orientação de Tese, 

correspondentes a 360 horas, a serem registrados no Histórico 

Escolar dos discentes que concluem o curso 

• 10 créditos atribuídos à Defesa de Tese, correspondentes 

a 150 horas 

❑ Total de créditos: 58 

❑ Total da carga horária: 870 horas 

 

2- Disciplinas obrigatórias e eletivas 

 

MESTRADO 

Os créditos em disciplinas compreendem quatro créditos nas 

disciplinas obrigatórias e doze créditos nas disciplinas 

eletivas. As disciplinas obrigatórias são duas: Seminário de 

Dissertação I e Seminário de Dissertação II. O discente deve 

cursar, no mínimo, oito créditos em disciplinas eletivas da 

linha de pesquisa à qual está vinculado seu projeto de 

Dissertação, em conformidade com a indicação de seu 

orientador.  

 

DOUTORADO 

Os créditos em disciplinas compreendem quatro créditos nas 

disciplinas obrigatórias e vinte créditos nas disciplinas 

eletivas. As disciplinas obrigatórias são duas: Seminário de 

Tese I e Seminário de Tese II. O discente deve cursar as 

disciplinas eletivas em conformidade com a indicação de seu 

orientador.  

 

3- Aproveitamento de disciplinas 

 

A critério do Colegiado do Programa, poderão ser aproveitadas 

as disciplinas e convalidados os respectivos créditos obtidos 

em cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Filosofia 

recomendados pelo MEC/Capes, desde que:  
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I – o Programa em que as disciplinas foram cumpridas tenha 

recebido, na avaliação da Capes, conceito igual ou superior a 

três; 

II – o conceito obtido tenha sido no mínimo ‘B’; 

III – as disciplinas, quando cursadas em instituições 

estrangeiras, tenham o respectivo diploma de curso sido 

reconhecido por universidade brasileira com curso de pós-

graduação reconhecido e avaliado na mesma área de conhecimento 

e em nível equivalente ou superior, e, quando cursadas em 

instituições brasileiras, tenham o respectivo curso sido 

recomendado pela CAPES;  

A convalidação de créditos obedece aos seguintes limites: 

I – Até oito créditos, para discentes matriculados no curso de 

Mestrado, sendo no máximo quatro créditos para disciplinas 

cursadas na condição de discente especial; 

II – Até doze créditos, para discentes matriculados no curso 

de Doutorado, sendo no máximo oito créditos para disciplinas 

cursadas na condição de discente especial. 

A critério do Colegiado, podem ser desconsiderados os limites 

estabelecidos no parágrafo anterior quando os créditos forem 

obtidos nos próprios cursos de Pós-Graduação da UNIOESTE ou em 

outros cursos de Pós-Graduação, em razão de convênios 

específicos com tais Programas. 

A critério do Colegiado, podem ser aproveitadas disciplinas 

obtidas em outros Programas que não de Filosofia. 

A convalidação de créditos obtidos em outros Programas não 

dispensa o discente de cursar as disciplinas de Seminário de 

Dissertação I e Seminário de Dissertação II, para o curso de 

Mestrado, e de Seminário de Tese I e de Seminário de Tese II, 

para o curso de Doutorado, e de integralizar, no curso de 

Mestrado, no mínimo oito créditos em disciplinas eletivas 

vinculadas à linha de pesquisa pela qual ingressou no PPGFil. 

Para a convalidação dos créditos obtidos neste ou em outro 

Programa, o discente deve formular requerimento ao Colegiado 

até a data limite fixada no calendário acadêmico do PPGFil, 

anexando certificado e/ou declaração de conclusão com 

aproveitamento, acompanhado do Plano de Ensino da(s) 

disciplina(s) cursada(s). 

Podem ser aproveitados todos os créditos em disciplinas, 

obrigatórias e eletivas, no caso de reingresso, no mesmo curso 
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do Programa, de discente com créditos em disciplinas 

concluídos. 

 

4- Aproveitamento de atividades 

 

Durante o período em que o discente está matriculado, 

desenvolve atividades sob a orientação de um docente do 

Programa. A orientação visa à elaboração da Dissertação de 

Mestrado ou da Tese de Doutorado, conforme a modalidade do 

curso. 

No curso de Mestrado, são atribuídos dezesseis créditos de 

Orientação de Dissertação pelas atividades desenvolvidas no 

Programa sob a orientação de um docente. No curso de Doutorado, 

são atribuídos vinte e quatro créditos de Orientação de Tese 

pelas atividades desenvolvidas no Programa sob a orientação de 

um docente. 

Os créditos em Orientação de Dissertação ou em Orientação de 

Tese, segundo a modalidade do curso, são registrados somente 

no Histórico Escolar dos discentes que concluem o curso. 

Os créditos em Defesa de Dissertação ou em Defesa de Tese, 

segundo a modalidade do curso, são conferidos ao discente que 

obtiver a aprovação na Defesa pública da Dissertação ou da 

Tese, segundo a modalidade do curso. 

 

5- Estágio de Docência 

 

Os discentes bolsistas, de qualquer agência de fomento, devem 

realizar, em caráter obrigatório, Estágio de Docência. Aos 

demais discentes, o Estágio é de caráter optativo. A 

normatização do Estágio de Docência é objeto de regulamentação 

complementar do Programa. 

 

6- Prazo de conclusão do curso 

 

O curso de Mestrado tem duração máxima de 24 meses, e o curso 

de Doutorado tem duração máxima de 48 meses, podendo ser 

prorrogados pelo Colegiado por, no máximo, doze meses, conforme 

normatização contida no Regulamento. Nos casos de licença 

maternidade ou problema grave de saúde ocorrido durante o 

período do curso, o Colegiado pode conceder ampliação de prazo, 

sendo este período não computado no prazo de conclusão do curso.  
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7- Exame de proficiência 

 

O discente do Programa deve comprovar Proficiência em Língua 

Estrangeira até a data de realização do Exame de Qualificação. 

O discente de Mestrado deve comprovar proficiência em uma 

língua estrangeira, e o discente de Doutorado, em duas línguas 

estrangeiras. Os idiomas nos quais o Programa aceita 

Proficiência, bem como outras normas a respeito, constam no 

Regulamento do Programa. 

 

8- Exame de qualificação 

Os discentes do Programa devem submeter-se ao Exame de 

Qualificação. 

No curso de Mestrado, o discente deve requerer o Exame de 

Qualificação até o primeiro dia do quarto semestre letivo e no 

curso de Doutorado até o primeiro dia do sexto semestre após o 

seu ingresso no Programa.  

Para realizar o Exame de Qualificação, o discente deve ter 

atendido às seguintes condições: 

I – ter definido o plano completo de trabalho da Dissertação 

ou da Tese; 

II – ter redigido parte expressiva da Dissertação ou da Tese; 

III – ter integralizado os créditos necessários em disciplinas; 

IV – ter sido aprovado no Exame de Proficiência em Língua 

Estrangeira. 

 

As demais normas e determinações relativas ao Exame de 

Qualificação se encontram no Regulamento do Programa. 

 

9- Defesa de Dissertação e de Tese 

 

Para a obtenção do grau de Mestre, o discente deve fazer Defesa 

pública de Dissertação, e para obter o grau de Doutor, deve 

fazer a Defesa pública de Tese.  

A Defesa da Dissertação e da Tese somente é permitida após o 

candidato integralizar os créditos exigidos em disciplinas e 

obter aprovação no Exame de Qualificação, observados os prazos 

fixados no Regulamento. 

Na Dissertação, o discente deve demonstrar domínio do tema 

escolhido, rigor metodológico, capacidade de pesquisa e de 
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sistematização, devendo o trabalho estar vinculado a uma das 

linhas de pesquisa do Programa. 

Na Tese, o discente visa à produção do conhecimento e deve 

oferecer contribuição original e expressiva à área de estudo 

em que for desenvolvida, devendo estar vinculado a uma das 

linhas de pesquisa do Programa. 

A Defesa, tanto da Dissertação quanto da Tese, deve ser 

requerida pelo candidato ao coordenador do Programa até, no 

máximo, 40 dias antes do término do prazo de conclusão 

permitido, incluído o período de prorrogação autorizado pelo 

Colegiado do Programa. 

O discente tem um prazo máximo de 90 dias, a contar da data da 

aprovação da Dissertação ou da Tese pela Comissão Examinadora, 

para entregar na Secretaria do Programa os dois exemplares 

definitivos do trabalho. 

Os títulos de Mestre e de Doutor somente são expedidos após o 

cumprimento de todas as exigências fixadas pelo Programa e a 

entrega da versão final da Dissertação ou da Tese, homologada 

pelo Colegiado do Programa, de acordo com a legislação em vigor. 

O Programa inicia o processo de solicitação de diploma após a 

entrega do recibo pela biblioteca do campus. 

As demais normas e determinações relativas à Defesa de 

Dissertação e de Tese se encontram no Regulamento do Programa. 

 

10- Outras Normas e Orientações das Atividades Curriculares 

 

Demais normas e procedimentos a respeito das atividades 

curriculares e da vida acadêmica dos discentes constam no 

Regulamento do Programa. 

 

 

 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS: 

 

Disciplina: Seminário de Dissertação I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Sim – para o Mestrado 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Exposição e discussão, em sala de aula, do projeto de 

Dissertação, sob a supervisão de um Docente Coordenador, no 

intuito de adequar, mediante o debate e sugestões, o rigor de 

análise à clareza expositiva. 
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Bibliografia: é a que consta nos projetos de pesquisa 

individuais a serem desenvolvidos pelos discentes do Programa 

e que, em caso de necessidade, poderá ser modificada por 

sugestão do Docente da disciplina de comum acordo com o Docente 

orientador. 

 

Disciplina: Seminário de Dissertação II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Sim – para o Mestrado 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Exposição e discussão, em sala de aula, de texto(s) 

oriundo(s) do debate no Seminário de Dissertação I, sob a 

supervisão de um Professor Coordenador, no intuito de adequar, 

mediante o debate e sugestões, o rigor de análise à clareza 

expositiva. 

Bibliografia: é a que consta nos projetos de pesquisa 

individuais a serem desenvolvidos pelos discentes do Programa 

e que, em caso de necessidade, poderá ser modificada por 

sugestão do Docente da disciplina de comum acordo com o Docente 

orientador. 

 

Disciplina: Seminário de Tese I 

Área(s) de Concentração:  Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Sim – para o Doutorado 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Exposição e discussão, em sala de aula, do projeto de 

Tese, sob a supervisão de um Docente Coordenador, no intuito 

de adequar, mediante o debate e sugestões, o rigor de análise 

à clareza expositiva. 

Bibliografia: é a que consta nos projetos de pesquisa 

individuais a serem desenvolvidos pelos discentes do Programa 

e que, em caso de necessidade, poderá ser modificada por 

sugestão do Docente da disciplina de comum acordo com o Docente 

orientador. 

 

Disciplina: Seminário de Tese II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Sim – para o Doutorado 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Exposição e discussão, em sala de aula, de texto(s) 

oriundo(s) do debate no Seminário de Tese I, sob a supervisão 

de um Professor Coordenador, no intuito de adequar, mediante o 

debate e sugestões, o rigor de análise à clareza expositiva. 
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Bibliografia: é a que consta nos projetos de pesquisa 

individuais a serem desenvolvidos pelos discentes do Programa 

e que, em caso de necessidade, poderá ser modificada por 

sugestão do Docente da disciplina de comum acordo com o Docente 

orientador. 

 

Linha de Pesquisa: Ética e Filosofia Política 

 

Disciplina: Filosofia Política Moderna I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Filosofias Políticas do Renascimento; Teorias 

contratualistas modernas. 

Bibliografia: 

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado 

eclesiástico e civil. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: 

Edições 70, 2002. 

KANT, Immanuel. A Metafísica dos costumes. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2005. 

KANT, Immanuel. Immanuel Kant Werkausgabe. Frankfurt am Maim: 

Suhrkamp, 1974, v.11 

MACHIAVELLI, Niccolò. Opere di Niccolò Machiavelli. Torino: 

UTET, 1996. v. 1 e 2. 

MAQUIAVEL, N. Príncipe. Tradução de José Antônio Martins. São 

Paulo: Hedra, 2009. 

MAQUIAVEL, Nicolau. Discursos sobre a primeira década de Tito 

Lívio. Tradução MF. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade entre os homens.São Paulo: Martins 

Fontes, 2005. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios do 

direito político. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

 

Disciplina: Filosofia Política Moderna II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: O pensamento hegeliano e marxista: economia e política 
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Bibliografia: 

HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. Rio de Janeiro: 

Editora Vozes,2005.  

HEGEL, G. O sistema da vida ética. Lisboa Edições 70, 2018.  

MARX, K & ENGELS, F. A Ideologia Alemã: São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2007. 

MARX, K. Grundrisse - Manuscritos Econômicos de 1857-1858 - 

Esboços da Crítica da Economia Política. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2011.  

MARX, K. O Capital. Volumes I, II e III. Coleção Os Economistas. 

São Paulo: Abril Cultural, 1988. 

 

Disciplina: Filosofia Política Moderna III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: O pensamento hegeliano e marxista: filosofia e 

filosofia da história 

Bibliografia: 

HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 

Compêndio (1830). São Paulo: Loyola, 1995. V. 3. 

HEGEL, G. W. F. Filosofia da História. Brasília: EdUnb, 2008. 

HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. 

MARX, K. Manuscritos Econômicos Filosóficos. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2004. 

MARX, K. Grundrisse - Manuscritos Econômicos de 1857-1858 - 

Esboços da Crítica da Economia Política. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2011.  

 

Disciplina: Filosofia Política Contemporânea I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Perspectivas políticas contemporâneas. 

Bibliografia: 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. 

Chapecó. Argus, 2010. 

ARENDT, Hannah. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2006. 

FOUCAULT, M. O Nascimento da Biopolítica. São Paulo: Martins 

Fontes. 2008. 

NEGRI, Antonio. O poder constituinte: ensaio sobre as 

alternativas da modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  
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RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento: política e filosofia. 

Tradução: Ângela Leite Lopes. São Paulo: Ed. 34, 1996. 

 

Disciplina: Filosofia Política Contemporânea II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Reflexões em torno das referências de legitimidade 

política contemporânea: Democracia, Liberdade e Soberania  

Bibliografia: 

ARENDT, Hannah. A condição Humana. Tradução: Roberto Raposo e 

revisão técnica de Adriano Correia. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010. 

ARENDT, Hannah. Crises da República. Tradução de José Volkmann. 

São Paulo: Perspectiva, 2015. 

ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. Companhia das Letras, 2011. 

SCHMITT, Carl. A crise de democracia parlamentar. São Paulo: 

Scritta, 1996. 

SCHMITT, Carl. O Conceito do Político. Belo Horizonte: Editora 

Del Rey, 2009. 

 

Disciplina: Filosofia Política Contemporânea III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Perspectivas democráticas: entre o dissenso e o 

consenso.  

Bibliografia: 

AGAMBEN, Giorgio. O estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 

2004. 

ARENDT, Hannah. A dignidade da política. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 2002. 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e 

validade. Vol. I & II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.  

MOUFFE, Chantal. El retorno de lo político. Barcelona: Paidos, 

1999. 

RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 

2014.  

 

Disciplina: Ética Moderna I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 
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Ementa: Análise e discussão de questões fundamentais em ética 

no empirismo, no racionalismo e no utilitarismo. 

Bibliografia: 

BENTHAM, J. Uma introdução aos princípios da moral e da 

legislação. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Col. Os 

Pensadores). 

DESCARTES, René. As Paixões da Alma. Trad. Rosemary Costhek 

Abílio. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo, SP : Martins 

Fontes, 2001. 

HUME, D. Uma investigação sobre os princípios da moral. 

Campinas, SP: UNICAMP, 1995. 

MILL, John Stuart. Utilitarismo. São Paulo: Escala, 2007. 

SPINOZA, Benedictus de. Ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2007 

(Edição bilíngue). 

 

Disciplina: Ética Moderna II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Análise e discussão de questões fundamentais em ética 

no idealismo alemão. 

Bibliografia: 

HEGEL, G. O sistema da vida ética. Lisboa Edições 70, s/d. 

HEGEL, G. W. F. Principios de la Filosfía del Derecho o Derecho 

Natural y Ciência Política. Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana, 1975. 

HEGEL, G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder 

Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Frankfurt am 

Mai: Suhrkamp, 1986. (Taschenbuch Wissenschaft).  

HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou 

Direito natural e Ciência do Estado em Compêndio. São Leopoldo, 

RS: Ed. UNISINOS, 2010. 

KANT, I. Crítica da razão prática (edição bilíngue). São Paulo: 

Martins Fontes, 2003  

KANT, I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Werke. 

Berlin: B. Cassirer, 1922. 

KANT, Immanuel. A Metafísica dos costumes. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2005.  

 

Disciplina: Ética Contemporânea I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 
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Ementa: Análise crítica sobre os pressupostos da ética 

contemporânea, sua abrangência e referências de legitimidade. 

Bibliografia: 

ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004.  

BERGSON, Henri. As duas fontes da moral e da religião. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1978. 

HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

JONAS, Hans. O princípio de responsabilidade: ensaio de uma 

ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2006. 

MACINTYRE, Alasdair. Depois da virtude. Bauru (SP): EDUSC, 

2001.  

 

Disciplina: Ética Contemporânea II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Análise crítica das teorias éticas tradicionais; 

reflexão sobre os desafios e perspectivas éticas 

contemporâneas. 

Bibliografia: 

DELEUZE, Gilles. Espinosa: Filosofia prática. São Paulo: 

Escuta, 2002. 

BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2015. 

FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, política. Organização e 

seleção de textos Manoel Barros da Motta. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2004.  

LIPOVETSKI, G. Manipulación genética y moral. Madrid: Fundación 

Universitaria CEU, 1998. 

NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal: prelúdio a uma 

filosofia do futuro; tradução de Paulo César de Souza. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

Disciplina: Ética Contemporânea III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Análise crítica das teorias éticas: Dialética Negativa 

e Utopia Concreta. 

Bibliografia: 
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BLOCH, Ernst. O Princípio Esperança (vol. I). Rio de Janeiro: 

Eduerj/Contraponto. 2005. 

BLOCH, Ernst. Derecho natural y dignidade humana (Naturrechet 

und menschliche Würde). Madrid: Editorial Dykinson. 2011. 

ADORNO, Theodor. Dialética negativa. Rio de Janeiro: Zahar, 

2009. 

ADORNO, Theodor. Probleme der Moralphilosophie. Frankfurt a. 

M.: Suhrkmp, 1983.  

ADORNO, T. W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida lesada. 

Rio de Janeiro: Azougue, 2008.  

 

Disciplina: Filosofia do Direito I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Análise crítica e circunstanciada das diversas 

concepções de Direito e Justiça ao longo do pensamento político 

moderno. 

Bibliografia: 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: A filosofia 

política e a lição dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

HEGEL, Wilhelm Friedrich Hegel. Princípios da Filosofia do 

Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Petrópolis, RJ: 

Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora da Universidade São 

Francisco, 2013. 

MAFFETONE, Sebatiano; VECA, Salvatore. A idéia de justiça de 

Platão a Rawls. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

ROSMINI, Antonio. Filosofia del Diritto. Forgotten Books. Vol. 

I-II.  

 

Disciplina: Filosofia do Direito II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Análise crítica e circunstanciada das diversas 

concepções de Direito e Justiça ao longo do pensamento político 

contemporâneo. 

Bibliografia: 

BOBBIO, Norberto. Teoria generale del Diritto. Torino: 

Giappichelli, 1993. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009. 
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PERELMAN, Chäim. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 

2016. 

SEN, Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.  

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Moderna I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Filosofia Política Moderna. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente 

que ministrará o curso e depende de aprovação prévia do 

Colegiado do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Moderna II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais 

desenvolvidos pela Filosofia Política Moderna. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente 

que ministrará o curso e depende de aprovação prévia do 

Colegiado do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Contemporânea I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Filosofia Política Contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 
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Disciplina: Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Contemporânea II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Filosofia Política Contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Filosofia 

Política Moderna e Contemporânea 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Filosofia Política Contemporânea em relação com a 

Filosofia Política Moderna. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Ética Moderna 

I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória:  Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Ética Moderna. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Ética Moderna 

II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 



26 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 299/2018-CEPE, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Ética Moderna. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Ética 

Contemporânea I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Ética Contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Ética 

Contemporânea II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Ética Contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Ética e 

Filosofia Política  

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão de conceitos fundamentais desenvolvidos 

pela Ética e Filosofia Política moderna. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 
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Linha de Pesquisa: Metafísica e Conhecimento 

 

Disciplina: Ontologia e Linguagem I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Metafísica e hermenêutica no contexto do pensamento 

contemporâneo. Ser e sentido. Estrutura do ser e linguagem. 

Bibliografia: 

BETTI, Emilio. Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der 

Geisteswissenschaften. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 

1972. 

DILTHEY, Wilhelm. Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur 

Philosophie der Philosophie.  In: Gesammelte Schriften. Vol. 

VIII, Stuttgart: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1961.

  

GADAMER, Hans-Georg. Hermeneutik: Wahreit und Methode. 

Grundzüge einer philosophischen Hermeutik. In Gesammelte Werke 

/ Hans-Georg Gadamer. – Unveränd Taschenbuchhausg. Tübingen: 

Mohr Siebeck, 1999. 

PALMER, Richard E. Hermenutics – interpretation theory in 

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger und Gadamer. 

Evanston/Chicago (ILL/USA): Northwestern University Press, 

1969. 

SCHLEIERMACHER, F. D. E. Hermeneutik (1819). In: ARNDT, A. 

(Org.). Friedrich Schleiermacher Schriften. Berlin: Deutscher 

Klassiker.  

 

Disciplina: Ontologia e linguagem II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo de problemas associados à relação entre a 

estrutura das representações linguísticas e a estrutura da 

realidade. 

Bibliografia: 

ARMSTRONG, David. A theory of universals. Cambridge: Cambridge 

Univ. Press, 1978. 

BIRD, Alexander. Nature’s metaphisics: laws and properties. 

Oxford: Oxford Univ. Press, 2007. 

ELLIS, Brian. The philosophy of nature: a guide to the new 

essentialism. Montreal: McGill; Queen’s Univ. Press, 2002. 
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LEWIS, David. Counterfactuals. Cambridge (Mass.): Harvard 

Univ. Press, 1973. 

WIGGINS, David. Sameness and substance renewed. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press, 2001. 

 

Disciplina: Metafísica I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Análise e discussão de temas fundamentais da metafísica 

moderna. 

Bibliografia: 

DESCARTES, R. Meditationes de prima philosophia (VII). (ed. 

Adam et Tannery). Paris: Vrin, 1904  

KANT. I. Crítica da razão pura. 5. ed. rev. Trad. V. Rohden e 

U. B. Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 2000. 

MALEBRANCHE, N. De la recherche de la vérité (3 vols.). Paris: 

Vrin, 1976. 

LEIBNIZ, G. W. Discours de métaphysique suivi de la Monadologie 

et autres textes. Paris: Gallimard, 2004.  

SPINOZA, B. Ethica/Ética (edição bilíngue). Tradução e notas 

de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

 

Disciplina: Metafísica II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Análise e discussão de temas fundamentais da metafísica 

e ontologia contemporâneas e sua crítica. 

Bibliografia: 

HEIDEGGER, Martin Ser e tempo. Trad. Fausto Castilho. Campinas, 

SP: UNICAMP; Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

HUSSERL, E. Ideen zu einer reinen phänomenologie und 

phänomenologischen philosophie. Den Haag: Martinus Nijhoff, 

1976.  

MARCEL, G. Journal métaphysique. Paris: Gallimard, 1927. 

MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologie de la perception. Paris: 

Gallimard, 1945.  

SARTRE, J. P. L’être et le néant. Paris: Gallimard, 1943. 

Disciplina: Epistemologia I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 
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Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo de problemas clássicos da Teoria do Conhecimento 

moderna e discussão de suas repercussões epistemológicas; 

estatuto e natureza da Ciência e do conhecimento na 

modernidade. 

Bibliografia: 

BACON, Francis. The works of Francis Bacon. Stuttgart: F. 

Verlag Gunther Holzboog, 1963. 14 vol.  

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

1973 (Os Pensadores). 

GALILEU GALILEI. Diálogo sobre os dois máximos sistemas do 

mundo ptolomaico e copernicano. São Paulo: Associação Scientiae 

Studia / Ed. 34, 2011. 

HUME, David. Tratado da natureza humana. São Paulo: Ed. Unesp, 

2009. 

FREUD, S. Obras Completas (20 vols.). Trad. Paulo César Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras. 

 

Disciplina: Epistemologia II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo de problemas da filosofia da ciência 

contemporânea; natureza da ciência; caracterização do método e 

do desenvolvimento científico. 

Bibliografia: 

FEYERABEND, Paul. Against method. 4th ed. London: Verso, 2010. 

FEYERABEND, Paul. Contra o método. 2a ed. São Paulo: UNESP, 

2011. 

KUHN, T. The structure of scientific revolutions: 50th 

anniversary edition. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2012. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 3a ed. 

Tradução: B. V. Boeira e N. Boeira.  São Paulo: Perspectiva, 

1995. 

LAUDAN, Larry. Progress and its problems: towards a theory of 

scientific growth. Berkeley: University of California Press, 

1977. 

POPPER, Karl. The logic of scientific discovery. New York: 

Routledge, 2002. 

POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. 2a ed. São Paulo: 

Cultrix, 2013. 
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VAN FRAASSEN, Bas. A imagem científica. Tradução: L.H. Dutra. 

São Paulo: Discurso, Ed. Unesp, 2006. 

VAN FRAASSEN, Bas. The scientific image. Oxford: Clarendon 

Press, 1980. 

 

Disciplina: Epistemologia III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo de problemas da filosofia da ciência 

contemporânea. A natureza das teorias, modelos, simulações e 

sua utilização na atividade de representação científica. 

Bibliografia: 

CARTWRIGHT, Nancy. How the laws of physics lie. Oxford: Oxford 

Univ. Press, 1983. 

GIERE, Ronald. Scientific perspectivism. Chicago: Univ. of 

Chicago Press, 2006.  

HACKING, Ian. Representing and intervening. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press, 1983. 

HACKING, Ian. Representar e intervir. Tradução: P.R. Oliveira. 

Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2012. 

MORRISON, Margareth. Reconstructing reality: models, 

mathematics, and simulations. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015. 

VAN FRAASSEN, Bas. Scientific representation: paradoxes of 

perspective. Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. 

 

Disciplina: Estética I  

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo crítico sobre a experiência estética do belo e 

do sublime, bem como seus desdobramentos moderno e 

contemporâneo.  

Bibliografia: 

FICHTE, Johann Gottlieb. Filosofía y estética: La polémica con 

F. Schiller. 2. ed. VALENCIA: Universitat València, 2007. 

KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. RJ: Forense 

Universitária, 1995. 

SCHILLER, F. Sobre a educação estética do ser humano numa série 

de cartas e outros textos. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da 

Moeda, 1994. 
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SCHILLER, F. Carta sobre cultura, estética e liberdade. São 

Paulo: Hedra, 2009. 

WINCKELMANN, Johann J. Reflexões sobre a arte antiga. Porto 

Alegre: Movimento, 1975. 

 

Disciplina: Estética II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo crítico de questões inerentes à estética 

filosófica e aos diferentes discursos sobre as artes. 

Bibliografia: 

ADORNO, T. W. Asthetische theorie. Frankfrut am Main: Suhrkamp, 

1970. 

FOUCAULT, M. Estética: literatura e pintura, música e cinema. 

2. ed. Trad. Inês A. D. Barbosa. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2009 (Ditos e escritos, III). 

HEIDEGGER, M. “Der Ursprung des Kunstwerkes”. 

In: Holzwege. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1980. 

MERLEAU-P0NTY, M. L’œil et l’esprit. Paris: Gallimard, 1985. 

NIETZSCHE, F. Die Geburt der Tragödie, Oder: Griechentum und 

Pessimismus, In: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. 

Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. 

München/Berlin/New York: Deutscher Taschebuch Verlag/Walter de 

Gruyter, 1988. 

 

Disciplina: Metafísica e Conhecimento I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo, no âmbito da filosofia moderna, do conhecimento 

e seus pressupostos; a Metafísica como conhecimento possível e 

sua crítica 

Bibliografia: 

DESCARTES, René. Œuvres et Lettres. Bibliothèque de la Pléiade. 

André Bridoux (org). Paris: Gallimard, 1953. 

DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Trad. Fausto Castilho. 

In: Col. Multilíngues de filosofia Unicamp, Campinas: Editora 

da UNICAMP, 2004. 

PASCAL, Blaise. Œuvres Complètes.Paris: Du Seuil, 1963. 

PASCAL, Blaise. Pensamentos. Trad. Mario Laranjeira. Martins 

Fontes: São Paulo, 2005. 
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KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Manuela Pinto dos 

Santos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 

Disciplina: Metafísica e Conhecimento II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo, no âmbito da filosofia moderna, do conhecimento 

e seus pressupostos; a relação entre Metafísica e Ciência. 

Bibliografia: 

DESCARTES, René. Œuvres et Lettres. Bibliothèque de la Pléiade. 

André Bridoux (org). Paris: Gallimard, 1953. 

DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Trad. Fausto Castilho. 

In: Col. Multilíngues de filosofia Unicamp, Campinas: Editora 

da UNICAMP, 2004. 

PASCAL, Blaise. Œuvres Complètes.Paris: Du Seuil, 1963. 

PASCAL, Blaise. Pensamentos. Trad. Mario Laranjeira. Martins 

Fontes: São Paulo, 2005. 

KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Manuela Pinto dos 

Santos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 

KANT, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Felix 

Meiner Verlag, 1976.  

 

Disciplina: Metafísica e Conhecimento III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa:  

Estudo crítico acerca da relação entre metafísica e 

conhecimento no contexto do pensamento contemporâneo; 

Metafísica e Ciência. 

Bibliografia: 

HEIDEGGER, Martin. Nietzsche. Stuttgart: Neske, 1961. 2 Bd. 

HEIDEGGER, Martin. Nietzsche. Tradução: M. A. Casanova. Rio de 

janeiro: Forense Universitária, 2007. 2 v. 

NIETZSCHE, Friedrich. Kritische Studienausgabe. G. Colli und 

M. Montinari (Hg.). München: de Gruyter, 1999. 15 Bd. 

NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. Tradução: P. 

C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Tradução: P. C. de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e mal. Tradução: P. C. de 

Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
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SCHOPENHAUER, Arthur. Die welt als wille und vorstellung. Insel 

Verlag, 1993.  

SCHOPENHAUER, ARTHUR. O mundo como vontade e como 

representação. Trad.: J. Barbosa. São Paulo: Unesp, 2015. 2 v. 

 

Disciplina: Metafísica e Conhecimento IV 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 60 Nº de Créditos: 4 

Ementa: Estudo da relação entre Metafísica e História, no 

contexto do pensamento contemporâneo. 

Bibliografia: 

DILTHEY, Wilhelm. Teoria das concepções do mundo: a consciência 

histórica e as concepções do mundo; tipos de concepção do mundo 

e a sua formação metafísica. Lisboa: Edições 70. DROYSEN, J.G. 

Grundriss der Historik. London: Forgotten Books, 2017. 

GARDINER, Patrick. (Ed., intr. And commentary). Theories of 

History: Readings from classical and contemporary sources. 

[Free Press Textbooks in Philosophy.] Glencoe, Ill.Free Press. 

1959 

NOVAIS, Fernando A. & DA SILVA, Rogério (Orgs.). Nova História 

em perspectiva. Vol.1. Propostas e desdobramentos. São Paulo: 

CosacNaify, 2011. 

RICKERT, H. Die Grenzen der Naturwissenschaftlichen 

Begriffsbildung. Eine logische Einleitung die historischen 

Wissenschaften. Hildesheim: Georg Olms, 2007. 

WHITE, Hayden. Metahistory. The historical imagination in 

nineteenth-century Europe. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1975.  

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica I  

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

conceitos fundamentais desenvolvidos pela Metafísica moderna 

e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica II 
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Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

conceitos fundamentais desenvolvidos pela Metafísica moderna 

e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

conceitos fundamentais desenvolvidos pela Metafísica moderna 

e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica IV 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

conceitos fundamentais desenvolvidos pela Metafísica moderna 

e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Epistemologia I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

problemas clássicos da Teoria do Conhecimento ou da 

Epistemologia moderna e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 
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do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Epistemologia II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

problemas clássicos da Teoria do Conhecimento ou da 

Epistemologia moderna e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Epistemologia 

III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

problemas clássicos da Teoria do Conhecimento ou da 

Epistemologia moderna e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente 

que ministrará o curso e depende de aprovação prévia do 

Colegiado do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Epistemologia 

IV 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

problemas clássicos da Teoria do Conhecimento ou da 

Epistemologia moderna e/ou contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Ontologia e 

Linguagem I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 
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Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão da 

relação entre Ontologia e Linguagem na modernidade e/ou na 

contemporaneidade. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Ontologia e 

Linguagem II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão da 

relação entre Ontologia e Linguagem na modernidade e/ou na 

contemporaneidade. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Estética I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

conceitos fundamentais desenvolvidos pela Estética moderna e/ou 

contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Estética II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão de 

conceitos fundamentais desenvolvidos pela Estética moderna e/ou 

contemporânea. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 
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Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento I 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão da relação entre Metafísica e 

Conhecimento na modernidade e/ou na contemporaneidade. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento II 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, 

relevante à compreensão da relação entre Metafísica e 

Conhecimento na modernidade e/ou na contemporaneidade. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado do 

Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento III 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 

Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão da 

relação entre Metafísica e Conhecimento na modernidade e/ou na 

contemporaneidade. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado do 

Programa. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Metafísica e 

Conhecimento IV 

Área(s) de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 

Obrigatória: Não 

Carga-Horária: 30 Nº de Créditos: 2 
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Ementa: Estudo crítico de tópico relevante à compreensão da 

relação entre Metafísica e Conhecimento na modernidade e/ou na 

contemporaneidade. 

Bibliografia: A bibliografia será estabelecida pelo docente que 

ministrará o curso e depende de aprovação prévia do Colegiado 

do Programa. 
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CORPO DOCENTE PERMANENTE: 

Docente 
Titulação 

(Nível) 

IES da 

Titulação 

Ano 

Titulação 

Área 

Titulação 

 

Credenciamento 

IES 

Vínculo 

Atual 

Centro/Regime 

Trabalho 

César Augusto 

Battisti 

Doutorado USP - 

Universidad

e Estadual 

de São 

Paulo 

2000 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

Claudinei 

Aparecido de 

Freitas da Silva 

Doutorado UFSCar - 

Universidad

e Federal 

de São 

Carlos 

2007 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

Ester Maria 

Dreher Heuser 

Doutorado UFRGS - 

Universidad

e Federal 

do Rio 

Grande do 

Sul 

2008 Educação Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

José Francisco 

de Assis Dias 

Doutorado Pontifícia 

Universidad

e Urbaniana 

2005  Direito 

Canônico 

Mestrado UNIOESTE CCHS/TIDE 

Jadir Antunes Doutorado UNICAMP - 

Universidad

e Estadual 

de Campinas 

2005 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

José Luiz Ames Doutorado UNICAMP - 

Universidad

e Estadual 

de Campinas 

2000 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

Libanio Cardoso 

Neto 

 

Doutorado UFJR – 

Universidad

e Federal 

2009 Filosofia Mestrado UNIOESTE CCHS/TIDE 
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do Rio de 

Janeiro 

Luciano Carlos 

Utteich 

Doutorado PUC-RS – 

Pontifícia 

Universidad

e Católica 

do Rio 

Grande do 

Sul 

2007 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

Marcelo Amaral 

Penna-Forte 

Doutorado UNICAMP - 

Universidad

e Estadual 

de Campinas 

2006 Filosofia Mestrado UNIOESTE CCHS/TIDE 

Marciano Adílio 

Spica  

Doutorado UFSC – 

Universidad

e Federal 

de Santa 

Catarina 

2009 Filosofia Mestrado UNICENTRO CCHLA/TIDE – 

Departamento 

de Filosofia – 

Setor de 

Humanas Letras 

e Artes. 

Marta Rios Alves 

Nunes da Costa  

Doutorado New School 

for Social 

Research 

2006 Filosofia 

e Ciência 

Política 

Mestrado UFMS Faculdade de 

Ciências 

Humanas. 

Roberto Saraiva 

Kahlmeyer-

Mertens 

Doutorado UERJ - 

Universidad

e do Estado 

do Rio de 

Janeiro, 

UERJ, 

Brasil 

2011 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

Rosalvo Schütz Doutorado UNI-KASSEL 

- 

Universidad

e de Kassel 

(Alemanha) 

2006 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 
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Stefan Vasilev 

Krastanov 

Doutorado UFSCAR – 

Universidad

e Federal 

de São 

Carlos 

2010 Filosofia Mestrado UFMS Faculdade de 

Ciências 

Humanas. 

Tarcílio Ciotta Doutorado UNICAMP - 

Universidad

e Estadual 

de Campinas 

2007 Filosofia Mestrado UNIOESTE CCHS/TIDE 

Wilson Antonio 

Frezzatti Jr 

Doutorado USP - 

Universidad

e Estadual 

de São 

Paulo 

2004 Filosofia Mestrado/Douto-

rado 

UNIOESTE CCHS/TIDE 

 

CORPO DOCENTE COLABORADOR: 

Docente Titulação 

(Nível) 

IES da 

Titulação 

Ano 

Titulação 

Área 

Titulação 

 

Credenciamento 

IES 

Vínculo 

Atual 

Centro/Regime 

de Trabalho 

Stefano 

Busellato 

Doutorado Universita 

Degli Studi 

di Macerata  

2009 História 

da 

Filosofia 

Mestrado UNIOESTE/

PNPD 

CCHS/24 horas 

Max Rogério 

Vicentini 

Doutorado USP - 

Universidad

e Estadual 

de São 

Paulo 

2012 Filosofia Mestrado UEM - 

Universid

ade 

Estadual 

de 

Maringá 

CCHLA/TIDE 
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PROJETOS DE PESQUISA: 

Docente Projeto de pesquisa Linha de pesquisa 
Ano de 

Início 

César Augusto Battisti O estatuto da racionalidade e sua crítica Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

César Augusto Battisti Fundamentos filosóficos da Psicologia Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Claudinei Aparecido de 

Freitas da Silva 

Fenomenologia, Filosofia da linguagem e 

Filosofia da diferença 

Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Claudinei Aparecido de 

Freitas da Silva 

Fundamentos filosóficos da Psicologia Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Ester Maria Dreher Heuser Sistemas éticos: Fundamentos e crítica Ética e Filosofia 

Política 

2013 

Ester Maria Dreher Heuser Referências de legitimidade em política 

contemporânea 

Ética e Filosofia 

Política 

2008 

José Francisco de Assis Dias Sistemas éticos: Fundamentos e crítica Ética e Filosofia 

Política 

2017 

José Francisco de Assis Dias Referências de legitimidade em política 

contemporânea 

Ética e Filosofia 

Política 

2017 

Jadir Antunes Poder, Política e Legitimidade no pensamento 

político moderno. 

Ética e Filosofia 

Política 

2008 

Jadir Antunes Referências de legitimidade em política 

contemporânea 

Ética e Filosofia 

Política 

2008 

José Luiz Ames Poder, Política e Legitimidade no pensamento 

político moderno. 

Ética e Filosofia 

Política 

2008 

José Luiz Ames Sistemas éticos: Fundamentos e crítica Ética e Filosofia 

Política 

2013 

Libanio Cardoso Neto Fenomenologia, Filosofia da linguagem e 

Filosofia da diferença 

Metafísica e 

Conhecimento 
2018 

Libanio Cardoso Neto Fundamentos filosóficos da Psicologia Metafísica e 

Conhecimento 
2018 

Luciano Carlos Utteich O estatuto da racionalidade e sua crítica Metafísica e 

Conhecimento 

2013 
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Luciano Carlos Utteich Fundamentos filosóficos da Psicologia Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Marcelo Amaral Penna-Forte O estatuto da racionalidade e sua crítica Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Marcelo Amaral Penna-Forte Fundamentos filosóficos da Psicologia Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Marciano Adílio Spica Sistemas éticos: Fundamentos e crítica Ética e Filosofia 

Política 

2018 

Marciano Adílio Spica Referências de legitimidade em política 

contemporânea 

Ética e Filosofia 

Política 

2018 

Marta Rios Alves Nunes da 

Costa 

Poder, Política e Legitimidade no pensamento 

político moderno. 

Ética e Filosofia 

Política 

2018 

Marta Rios Alves Nunes da 

Costa 

Referências de legitimidade em política 

contemporânea 

Ética e Filosofia 

Política 

2018 

Roberto Saraiva Kahlmeyer-

Mertens 

Fenomenologia, Filosofia da linguagem e 

Filosofia da diferença 

Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Roberto Saraiva Kahlmeyer-

Mertens 

Fundamentos filosóficos da Psicologia Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Rosalvo Schütz Sistemas éticos: Fundamentos e crítica Ética e Filosofia 

Política 

2013 

Rosalvo Schütz Referências de legitimidade em política 

contemporânea 

Ética e Filosofia 

Política 

2008 

Stefan Vasilev Krastanov Sistemas éticos: Fundamentos e crítica Ética e Filosofia 

Política 

2018 

Tarcílio Ciotta Poder, Política e Legitimidade no pensamento 

político moderno. 

Ética e Filosofia 

Política 

2008 

Tarcílio Ciotta Sistemas éticos: Fundamentos e crítica Ética e Filosofia 

Política 

2013 

Wilson Antônio Frezzatti Jr. O estatuto da racionalidade e sua crítica Metafísica e 

Conhecimento 

2013 

Wilson Antônio Frezzatti Jr. Fundamentos filosóficos da Psicologia Metafísica e 

Conhecimento 

2013 
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INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE ENSINO DISPONÍVEL 

1 - Estrutura exclusiva para o Programa:  

O Programa de Pós-Graduação dispõe de um prédio próprio de cerca 

de 600m2 no qual se localizam os gabinetes de trabalho docente, 

a Secretaria do Programa, sala de videoconferência/reuniões, 

laboratório de informática, sala coletiva de estudos e biblioteca 

setorial. 

 

2 - Sala para docentes? Quantas? 

No prédio de uso exclusivo da Filosofia existem 10 salas 

destinadas ao trabalho docente, cada uma das quais é ocupada por 

dois (as menores) e outras por três (as maiores) docentes. 

  

3- Sala para alunos equipada com computadores? Quantas? 

Está instalado um laboratório de informática, com 17 

microcomputadores ligados em rede, conectados a Internet e 

equipados com o software suficiente para a adequada utilização 

de discentes e docentes do Programa no prédio de uso exclusivo 

da Filosofia. Além deste laboratório exclusivo, a Universidade 

disponibiliza um laboratório de uso comum para docentes e 

discentes. 

 

4 - Infraestrutura administrativa – recursos disponíveis: 

No prédio da Filosofia existe uma sala destinada à Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação equipada com mobiliário, computador, 

impressora e scanner. 

 

5- Infraestrutura de laboratórios – recursos disponíveis: 

O Programa de Filosofia se utiliza unicamente dos Laboratórios 

de Informática mencionados acima. 

 

BIBLIOTECA 

1 - Biblioteca ligada à rede mundial de computadores? 

Sim, tanto a Biblioteca Setorial de Filosofia quanto a Biblioteca 

Geral do Campus está ligada a Internet. 

 

2 - Quantidade de computadores: 

Na Biblioteca Geral do Campus existem 16 computadores e na 

Biblioteca Setorial de Filosofia existe 01. 

 

3 - Infraestrutura de biblioteca: 

Há no Campus uma Biblioteca Central de 1.246 m², climatizada e 

equipada com computadores e salas de estudo e pesquisa. Esta 

biblioteca dispõe de um acervo de 3.100 títulos da área de 

Filosofia e de 69 títulos e 1.058 exemplares de periódicos da 
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área de Filosofia. Além disso, disponibiliza o acesso ao Portal 

de Periódicos Capes. Somam-se a esse acervo geral, as obras 

disponíveis nos demais campi da Unioeste, as quais somam um total 

de 2.300 títulos e 3.400 exemplares da área de Filosofia. A 

Biblioteca Central tem recurso aprovado pela Finep para ampliação 

em 402 m², área que será utilizada para a instalação de 15 salas 

de estudo. 

Além da Biblioteca Central e das Bibliotecas dos campi da 

Unioeste, o Programa dispõe de uma Biblioteca Setorial de 

Filosofia que funciona em prédio próprio do Programa, aberta nos 

três turnos diários. O acervo desta Biblioteca é constituído 

exclusivamente de obras de Filosofia, sobretudo de obras dos 

filósofos mais estudados no Programa na língua de origem e das 

respectivas versões em língua portuguesa disponíveis, além de 

comentários críticos na edição original e traduções. Afora isso, 

se encontram disponíveis livros de História da Filosofia e 

Dicionários de Filosofia. Em virtude da área de concentração do 

Programa ser em Filosofia Moderna e Contemporânea, o investimento 

maior também foi feito em obras destes períodos. Atualmente este 

acervo é constituído de 4.711 títulos e 5.535 exemplares, sendo 

a sua atualização mantida de forma constante, via recursos 

oriundos de diferentes fontes: Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu, FINEP e emendas individuais de deputados federais ao 

orçamento da União. Destas duas últimas fontes, particularmente, 

foram aprovados no projeto da Finep de 2013 R$ 264.000,00 para 

aquisição de acervo bibliográfico. Na medida em que estes 

recursos são liberados, efetuam-se compras a partir das 

indicações feitas pelos docentes do Programa. Todo o acervo está 

informatizado, possibilitando busca por autor, título e assunto, 

o que pode ser feito por acesso remoto (Internet) através da 

página: 

http://cac-php.UNIOESTE.br/campi/biblioteca/?cmp=too&ctrl=101 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

(listar os recursos necessários para o pleno funcionamento do 

curso na sua implementação) 

1. RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

a) Dois servidores técnico-administrativos para a Secretaria do 

Programa: uma servidora já atua no Programa e se faz necessário 

mais uma assistente; 

http://cac-php.unioeste.br/campi/biblioteca/?cmp=too&ctrl=101
http://cac-php.unioeste.br/campi/biblioteca/?cmp=too&ctrl=101
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b) Ampliação de três docentes para suprir a graduação a fim de 

compensar as horas dedicadas pelos docentes ao Programa de Pós-

Graduação; 

c) Dois bibliotecários para a Biblioteca Setorial de Filosofia. 

 

2. RECURSOS FÍSICOS 

 

a) Implantação de miniauditório. 

 

3. RECURSOS MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

a) Um novo laboratório de informática com 20 computadores; 

b) Mobiliário para a ampliação da biblioteca: prateleiras, mesas 

de estudo, cadeiras e computadores; 

c) Mobiliário para a ampliação de gabinetes de trabalho docente: 

mesas, cadeiras, armários e computadores. 

 

4. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

 

Ampliação do acervo existente em, pelo menos, 3.000 títulos novos 

e recursos para atualização permanente do mesmo. 

 

5. RECURSOS DE LABORATÓRIOS 

 

Aquisição e implantação de laboratório de informática com 20 

computadores conectados a Internet. 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

Serão necessários recursos financeiros para a aquisição de livros 

indicados nas referências das novas disciplinas, os quais não 

constam no acervo das bibliotecas da Unioeste. 

 

 

 


