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     1 Ementa 

 

As diversas tendências da Filosofia contemporânea da linguagem. Linguagem, verdade, ideologia e 

conhecimento. Linguagem ordinária e teorias científicas. Linguagem e Epistemologia. Linguagem e 

Hermenêutica. Linguagem e Psicanálise. 

 
2 Objetivo(s) Geral(is) 
 

Como objetivos gerais do curso, pretende-se que os discentes sejam capazes de assimilar os conceitos básicos 

que formam o arcabouço teórico de filosofia da linguagem através do estudo das teorias do significado e da 

referência mais influentes na história da filosofia.  
 

3 Objetivos Específicos 
 

Como objetivos específicos, os discentes devem ser capazes de dominar os seguintes conhecimentos e 

conceitos: 

1) As principais teorias do significado e da referência na história . 

2) Os conceitos básicas da Filosofia da Linguagem, tais como “sentido”, “referência”, “denotação”, 

“intensão”, “extensão”, “condições de verdade”, “descrição definida”, “designador rídigo”, 

“designador não-rígido”, “jogo de linguagem”, “ato de fala”, “nome logicamente próprio”, etc. 

 
4 Conteúdo Programático 

Unidades Temáticas CH 
Síncr. Assín. Atend. 

Aluno 

Unidade I – Teorias e conceitos de filosofia da linguagem 20h 30h 10h 

Carga Horária Total 20h 30h 10h 
5 Procedimentos Metodológicos 
 

Aulas expositivas síncronas e atividades assíncronas tais como: 

 Leitura de textos; 

 Redação de textos; 

 Atendimento (Pela plataforma Google Classroom ou via agendamento pelo Google Meet);  

6 Recursos Didáticos 
 

A plataforma de atividades será o Google Classroom (https://classroom.google.com/). Discentes podem 

requisitar acesso a plataforma de atividades por três formas: (i) pelo código qjdqeuu da turma na plataforma; 

(ii) pelo link de convite da turma https://classroom.google.com/c/NDAyMTUyMDUyNDA2?hl=pt-

BR&cjc=qjdqeuu; ou (iii) por um e-mail para o professor da disciplina requisitando inclusão na plataforma 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

https://classroom.google.com/
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(pedro.andrade@ufac.com com o assunto do e-mail especificado por: Inclusão na Disciplina – Filosofia da 

Linguagem - CFCH 275). Neste e-mail, o aluno deverá se identificar.  

 

O curso se dará na Plataforma Google Classroom.  

 

As aulas se darão por via remota síncrona por meio do Google Meet. Link permanente da videoconferência: 
https://meet.google.com/lookup/rka-pucp-qbr  

 

Dúvidas de qualquer outra natureza poderão ser também direcionadas a este e-mail 

(pedro.andrade@ufac.com). Neste e-mail, o aluno deverá se identificar.  

 
7 Avaliação 

 
As avaliações se darão de forma assíncrona e consistirão em:  

 
Entrega de dois trabalho no decorrer de cada unidade e quatro trabalhos ao todo. Avaliações 1, 2 e 3 serão 

trabalhos em grupo. Cada um dos três deverá se restringir a uma extensão máxima de 2000 palavras. Avalição 

4 será uma avaliação de participação individual.  

 

Em regime remoto, a entrega das avaliações contará não apenas como a nota, mas também como a frequência 

do curso. 

 

As atividades serão entregues exclusivamente por meio da plataforma digital. 
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9 Cronograma 

Unidades temáticas Início Término 

Unidade I 
Aula 1 – 23/10 – Apresentação geral do curso. Justificação temática. 
Discussão acerca dos objetivos do curso. Esclarecimento sobre avaliações. 

 
 
Aula 2 - 30/10 – Apresentação de aspectos gerais da teoria mentalista do 
significado a partir dos textos de Locke, Hume e Agostinho. 
 
 
Aula 3 - 06/11 – Críticas à teoria mentalista do significado a partir do texto 
de Wittgenstein. 
 
 
Aula 4 - 13/11 – Apresentação de aspectos gerais da teoria denotacional do 
significado a partir do texto de Russell. 
 
 
Aula 5 - 20/11 – Críticas à teoria denotacional do significado a partir do texto 
de Frege. 
 
 
Aula 6 - 27/11 – Teorias verocondicionais do significado a partir dos textos 
de Frege, Wittgenstein e Carnap. 
 
 
Aula 7 – 04/12 –  Críticas à teoria internalistas do significado a partir dos 
textos de Kripke e Putnam. 

 
 
Aula 8 - 11/12 – Apresentação de aspectos gerais da teoria da referência direta 
ou teoria causal da referência a partir dos textos de Kripke e Putnam. 
 
 
Aula 9 - 18/12 – Críticas à teoria da referência direta ou teoria causal da 
referência e debate com Searle. 

 

23/10 22/01 



 
 
Aula 10 - 08/01 - Apresentação de aspectos gerais da teoria do significado 
como uso a partir do texto de Wittgenstein. 
 
 
Aula 11 - 15/01 – Críticas à teoria do significado como uso. 
 
 
Aula 12 - 22/01 - Apresentação de aspectos gerais da teoria dos atos de fala a 
partir dos textos de Austin e Searle. 

 
Avaliações 

 
Data Horário  

Avaliação 1 – Nota 1 27/11/2021 23h:59min 
Avaliação 2 – Nota 1 08/01/2022 23h:59min 
Avaliação 3 – Nota 2 22/01/2022 23h:59min 
Avaliação 4 – Nota 2 22/01/2022 23h:59min 

Aprovação no Colegiado de Curso (Estatuto, Artigo 34, alínea c e Regimento Geral da UFAC, Artigos 

59 e Art. 67- Parágrafo 3°). 

 

Data: 

  


