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Curso: Licenciatura em Filosofia
Disciplina: História da Filosofia no Brasil
Carga Horária

total

Atividades

síncronas

Atividades

assíncronas
Presenciais

Atendimento ao

aluno

60h 24h 26h 0 10h
Código: CFCH380 Créditos: 3
Professor(a): Bruno Santos Alexandre Titulação: Doutor
1 Ementa

Estudo dos principais pensadores e correntes de pensamento que se destacaram, no Brasil, notadamente no
século XX e XXI.
2 Objetivo(s) Geral(is)

A disciplina pretende investigar as ideias de antropocentrismo e antropoceno a partir da análise de alguns
textos de autores indígenas e não indígenas, com foco nas dimensões metafísicas (cosmologia, mitologia),
política (organização social, contato interétnico), epistemológica (xamanismo) e estética (artes visuais e
poesia).
3 Objetivos Específicos

Espera-se que os discentes ao final do curso possam:
• Compreender o debate entre antropocentrismo e antropoceno;
• Problematizar a ideia etnocêntrica de filosofia; abordar o perspectivismo ameríndio;
• Investigar a crítica xamânica da economia política da natureza.

4 Conteúdo Programático

Unidades Temáticas (acrescentar

quantas unidades forem

necessárias)

C/H

Remoto

Síncrona Assíncrona Presencial

Atend.

ao

Aluno

Unidade I – Antropocentrismo e
antropoceno

4h 8h 0h 3h

Unidade II – Perspectivismo ameríndio 4h 9h 0h 3h30min



Unidade III - Contra-antropologia,
antropologia reversa e antropologia
simétrica

4h 9h 0h 3h30min



Carga Horária Total 24h 26h 0h 10h
5 Procedimentos Metodológicos de Ensino

8 Aulas expositivas síncronas, segundas e quartas-feiras, às 19h,  via Google Meet.

Aulas assíncronas:
• Leitura de textos;
• Fichamentos;
• Vídeos em plataformas digitais;
• Plantão de dúvidas (pela plataforma Google Classroom ou agendamento para encontro pelo
Google Meet).

6 Recursos Didáticos

Todo o desenrolar do curso se dará na Plataforma Google Classroom. Serão disponibilizados, por meio desta
plataforma, os PDFs dos artigos e trechos de livros a serem lidos durante o curso, bem como os demais
materiais, tais como links de vídeos, slides preparados pelo professor como suporte às aulas síncronas, mapas
mentais, etc.
Link para a turma: https://classroom.google.com/u/1/c/NDU4NjIzOTQ1MDQ2
Link para o Google Meet: https://meet.google.com/hvg-ncmy-twa
Código da turma: 5dgnfxu

7 Avaliação da Aprendizagem

As avaliações se darão de forma assíncrona e consistirão em:
• Exercícios diversos sobre cada texto a ser trabalhado em sala de aula, a fim de verificar se os
objetivos mínimos foram atingidos, bem como para a apuração da presença. A N1 será composta
pelos exercícios acerca da Unidade I, enquanto que a N2 será composta pelos exercícios acerca das
Unidades II e III.
• O exame final consistirá em uma avaliação cobrindo todo o conteúdo do curso.
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9 Cronograma

Unidades temáticas

(acrescentar quantas unidades forem necessárias)
Início Término

Unidade I

Aula 01: Aula síncrona com link disponível no Google Classroom.
Tema da aula: Apresentação do curso.
Leitura: Plano de curso.

Aula 02: Aula síncrona com link disponível no Google Classroom.
Leitura: KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo.

Aula 03: Aula síncrona com link disponível no Google Classroom..
Leitura: Leitura: KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo.

Aula 04: KRENAK, A. A vida não é útil.

14/02/2022 23/02/2022

Unidade II

Aula 05: Aula síncrona com link disponível no Google Classroom.
Vídeo: VIVEIROS DE CASTRO, E. Palestra: “O pensamento
indígena”. Youtube, 147 min, 2009. Disponível em:
https://youtu.be/E7lOjgpql9Y. Acesso em: 16 de dezembro de 2020.

Aula 06: Aula síncrona com link disponível no Google Classroom.
Continuação da aula anterior.

07/02/2022 09/03/2022



Unidade III

Aula 07: Aula síncrona com link disponível no Google Classroom.
Leitura: KOPENAWA, D. & ALBERT, B. A queda do céu (prefácio).

Aula 08: Aula síncrona com link disponível no Google Classroom.
Leitura: KOPENAWA, D. & ALBERT, B. A queda do céu (Caps. 19,

23 e 24).

14/03/2022 16/03/2022

Avaliações
Data limite Horário

Exercício 1 (Valendo 10 pontos para N1) 22/02/2022 Até
23h59min

Exercício 2 (Valendo 10 pontos para N1) 01/03/2022 Até
23h59min

Exercício 3 (Valendo 10 pontos para N2) 09/03/2022 Até
23h59min

Exercício 4 (Valendo 10 pontos para N2) 13/03/22 Até
23h59min

Exame final 15/03/2022 Até
23h59min

Aprovação no Colegiado de Curso (Regimento Geral da Ufac, Art. 70, inciso I ).


