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PLANO DE ENSINO: FILOSOFIA DA LINGUAGEM

1. IDENTIFICAÇÃO (UFFS)

Curso: Licenciatura em Filosofia
Professor: Evandro Bilibio
Turma/ano: Matutino/2013 
 Fase/Semestre: 7ª fase/7º semestre
 Carga horária: 72h – 4 créditos
 Dimensão de formação: Domínio Específico 

Código COMPONENTE CURRICULAR Créditos Horas

FILOSOFIA DA LINGUAGEM 4 72h

EMENTA

A virada linguística e a importância da linguagem para a filosofia. A lógica e a  
realidade. Sentido e referência. O Círculo de Viena. Verificacionismo. Filosofia 
Analítica. Figurabilidade da linguagem. O dizível e o inefável. O argumento da 
linguagem  privada.  Teoria  proposicional  geral.  Formas  de  vida  e  Jogos  de 
Linguagem. Tradução radical e relatividade ontológica. Pragmática: atos de fala e 
implicaturas conversacionais.

OBJETIVO 

Apresentação dos pressupostos filosóficos que apontam a linguagem como centro 
da  experiência  e  da  interação  entre  o  humano  e  a  realidade,  através  da 
significação, representação e afiguração.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

AUSTIN, J. L. Quando dizer é fazer. Trad. de Danilo Marcondes de Souza Filho.

Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. (1955)

DAVIDSON, Donald. Ensaios sobre a Verdade. São Paulo: UNIMARCO Editora, 
2002.

FREGE, G. Lógica e Filosofia da Linguagem. 2ª Edição – Revista e ampliada.

Seleção e tradução de Paulo Alcoforado. São Paulo: EDUSP, 2009.

SEARLE, J. R. Intencionalidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. 5 ed., Petrópolis: Vozes, 2005.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

APEL, Karl-Otto. Transformação da Filosofia – 1: Filosofia Analítica, Semiótica,

Hermenêutica. São Paulo: Edições Loyola, 2000.

______________. Transformação da Filosofia – 2: O a priori da comunidade de

ALSTON, P.W. Filosofia da Linguagem. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

AUROUX,  Sylvain.  A  filosofia  da  linguagem.  Trad.  Marcos  Marcionilo.  São 
Paulo: Parábola, 2009.

AYER, A.J. Linguagem, Verdade e Lógica Lisboa: Presença, 1991.

CARNAP, R., SCHLICK, M. Volume da Coleção Os Pensadores. Tradução de P. 
R. Mariconda. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

CASSIRER, E.  A filosofia  das  formas  simbólicas – A linguagem.  São Paulo: 
Martins Fontes, 2001.

CHOMSKY, Noam. Problemas do conhecimento e da liberdade. Rio de Janeiro: 
Record, 1971.

GARGANI, A. Wittgenstein. Lisboa: Edições 70, 1998.

GLOCK, H.-J. Dicionário Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

HACKING, I. Por que a linguagem interessa à filosofia? São Paulo: Editora 
Unesp, 1999.

HINTIKKA, J. Uma investigação sobre Wittgenstein. Campinas: Papirus, 1994.

MARCONDES, D. Filosofia, linguagem, comunicação. 3 ed., São Paulo: Cortez,

2000.

PEARS, D. Wittgenstein. São Paulo: Cultrix, 1973.

QUINE, W. V. O. Palavra e Objeto. Petrópolis: Vozes, 2010.

____. Os dois dogmas do empirismo. QUINE, W. V. Dois dogmas do 
empirismo. In PORCHAT, O. (org.)Ensaios/Ryle, Austin, Quine, 
Strawson. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 231-248. Col. Os 
Pensadores. p. 131.

RORTY, Richard. A Filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará, 1994.

ROUSSEAU, J-J. Ensaio sobre a origem das línguas. 2 ed., Lisboa: Estampa, 
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2001.

RYLE, G. A teoria da significação. São Paulo: Abril Cultural, 1975.

RYLE, G., STRAWSON, P., AUSTIN, J., QUINE, W. V. O. Volume da Coleção 
Os Pensadores. Diversos tradutores. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

SEARLE, J. R. Intencionalidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

STEGMÜLLER, W. A filosofia contemporânea. São Paulo: Editora Pedagógica e

Universitária/EDUSP, 1977.

TARSKI, A. A concepção semântica da verdade: textos clássicos de Tarski. Org. 
E Trad. C. Mortari e L. H. Dutra. São Paulo: Unesp, 2007.

TUGENDHAT, Ernest. Lições introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem. 
Ijuí: UNIJUÍ, 2006.

WITTGENSTEIN, L. Observações Filosóficas. São Paulo: Loyola, 2005.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ENC. CONTEÚDO ATIVIDADE/
PROCEDIMENTO DIDÁTICO

1º
18/06

Apresentação  da  disciplina  – 
questões e tópicos de estudo

Aula expositiva 

2º

25/06

Apresentação  da  disciplina  – 
questões e tópicos de estudo

Crátilo – Platão / Física e Metafísica – Aristóteles 
– apresentação problemas e leitura trechos 

3º
02/07

Linguagem privada x linguagem 
pública 

Confissões  –  (I/8)  –  Sto  Agostinho  – 
apresentação problema e leitura trechos 

4º
09/07

Os  universais  e  o  nominalismo 
Ockhaniano

G. Ockham – Summa Totius Logicae, I, cap. 4 

5º
16/07

Geometrias  euclidianas  e  não 
euclidianas  –  a  logização  da 
aritimética  - Boole x Frege 

 – A revolução de Frege – Sentido e referência – 
apresentação  problema  e  leitura  trechos  da 
obra

6º
23/07

Logização da aritmética  Frege – Sentido e referência – continuação

7º
30/07

AVALIAÇÃO  -
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8º
05/08

Atomismo Lógico e a teoria das 
descrições 

Bertrand  Russel  –  A  Filosofia  do  Atomismo 
Lógico  -   apresentação  problemas  e  leitura 
trechos 

9º
06/08

Atomismo Lógico e a teoria das 
descrições 

Bertrand Russel – Da Denotação -  apresentação 
problemas e leitura trechos  - continuação 

10º
12/08

A ideia de um estrutura lógica Wittgenstein  –  Tractatus  L  Philosophicus  -  
apresentação problemas e leitura trechos

11º
13/08

Jogos de linguagem Wittgenstein  –  Investigações  Lógica  -  
apresentação problemas e leitura trechos

12º 
19/08

Metafísica  x  empirismo 
moderno

A  teoria  gerativista  de  Noam  Chomsky  x  N 
Goodman e H. Putnam –  Searle – Atos da fala –  
leitura trechos da obra

13º
20/08

Metafísica  x  empirismo 
moderno 

Quine  –  Os  dois  dogmas  do  empirismo  – 
contextualização e leitura do artigo 

14º
26/08

AVALIAÇÃO e entrega trabalhos 

15º
27/08

ENTREGA NOTAS E AVALIAÇÃO DISCIPLINA 

Critérios de avaliação a serem observados:
• Grau de compreensão acerca dos conceitos fundamentais da disciplina;
• Capacidade de emprego dos conceitos trabalhados em aula 
• Capacidade  de  identificar  e  reproduzir  argumentos  e  teses  dos 

autores/textos trabalhados   
• Provas 
• Trabalhos 

Instrumentos avaliativos:

• 1ª Avaliação escrita- valor 10 
• 2a. Avaliação escrita – valor 8
• Apresentação de trabalhos (se houver) – valor - 2

• Recuperações:
Da prova escrita da NP1: Avaliação de recuperação ou de 2ª chamada 
(valor: 8,0) 
              Data e horário a combinar.

      Da NP2: Avaliação de recuperação ou de 2ª chamada (valor: 10,0)
              Data e horário a combinar.              


