
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Instituída pela Lei nº 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN
COORDENADORIA DE FILOSOFIA – COFIL

Curso: Filosofia

Grau acadêmico: Licenciatura/Bacharelado Turno: Noturno Currículo: 2019

Unidade curricular: Filosofia Antiga II

Natureza: Obrigatória Unidade acadêmica: DFIME Período: 2º

Carga horária: 72 horas-aula / 66 horas Código CONTAC
FL 006Teórica: 72 ha – 66 h Prática: --- Total: 66h

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem

EMENTA

Caracterização do contexto e dos principais problemas enfrentados pela filosofia grega e
helenística, com ênfase no estudo da teoria das ideias de Platão, notadamente, no que se
refere à distinção entre aparência e realidade, conhecimento, verdade e opinião, e da
metafísica e teoria da ciência aristotélica. As escolas socráticas menores.

OBJETIVOS

 Caracterizar o contexto e os problemas enfrentados pela filosofia grega e helenística.

 Fornecer uma compreensão geral do papel do platonismo na Antiguidade e na
História da Filosofia;

 Identificar as implicações éticas e políticas das metafísicas platônica e a aristotélica.

 Compreender o significado e a natureza da filosofia helenística considerando o
contexto histórico de seu surgimento e desenvolvimento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução histórica ao período grego clássico (sécs. V e IV. a.C);
2. Cronologia e classificação dos diálogos platônicos;
3. A sofística;
4. A questão da verdade e do conhecimento em Platão;
5. Crítica de Aristóteles à metafísica platônica;
6. Concepção metafísica de Aristóteles;
7. Consequências éticas e políticas das metafísicas platônica e aristotélica;
8. Caracterização histórica do helenismo.



METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas combinadas com leitura e análise de textos selecionados. O trabalho
escrito final também constitui ferramenta pedagógica.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Prova dissertativa sobre matéria do primeiro bimestre (itens 1 a 4 do conteúdo
programático) [30 pontos]; data da primeira prova: 29/09/2023
2. Prova dissertativa sobre a matéria do segundo bimestre (itens 5 a 8 do conteúdo
programático) [30 pontos]; Data da segunda prova: 30/11/2023.
3. Trabalho monográfico individual sobre um dos tópicos do conteúdo programático) [40
pontos] Data final de entrega: 01/12/2023.
Data de prova substitutiva (referente a uma das provas não realizadas por motivos previstos
no regulamento da Universidade e mediante apresentação de justificativa): 07/12/2023.

Haverá a possibilidade de realização de uma prova de recuperação para substituição de nota
inferior a 6,0 (seis) de uma das provas. A prova de recuperação será realizada, se necessário,
no dia 14/12/2023.

CRONOGRAMA

1ª. semana: Dias 10 e 11/08. Introdução ao mundo grego dos séculos V e IV a.C.

2ª. semana: Dias 17 e 18/08. A tragédia grega.

3ª. semana: Dias 24 e 25/08. A sofística

4ª. semana: Dias 31/08 e 01/09. Julgamento de Sócrates

5ª. semana: Dias 14 e 15/09. Os primeiros diálogos: Apologia.

6ª. semana: Dias 21 e 22/09. Os primeiros diálogos: Eutífron e Críton.

7ª. semana: Dia 28. Recapitulação. Dia 29//09: 1ª. Prova bimestral.

8ª. semana: Dias 05 e 06/10. A dialética platônica

9ª. semana: Dias 19 e 20/10. A paideia platônica.

10ª. semana: Dias 26 e 27/10. Introdução a Aristóteles.

11ª. semana: Dias 09 e 10/11. Críticas de Aristóteles a Platão.

12ª. semana: Dias 16 e 17/11. Metafísica de Aristóteles.

13ª. semana: Dias 23 e 24/11. Ética e política em Aristóteles.

14ª. semana: Dia 30/11. Segunda prova bimestral. Dia 01/12: Entrega do trabalho final.

15ª. semana: Dia 07/12. Prova substitutiva.

16ª. semana: Dia 14/12. Prova de recuperação.

17ª. semana: Fechamento das médias.

18ª. semana: Encerramento do semestre.
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