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1. IDENTIFICAÇÃO  
 
Curso: Filosofia 
Componente curricular: Ética Prática: Bioética e ética ambiental 
Fase: 8. 
Ano/semestre: 2015/1 
Número de créditos: 4 
Carga horária – Hora aula: 60 
Carga horária – Hora relógio: 45 
Professor: Marília Côrtes de Ferraz 
Atendimento ao Aluno: combinar horário por e-mail: 
mariliacortes@hotmail.com 
 
 
2.  OBJETIVO GERAL DO CURSO 
Formar professores habilitados para a docência em Filosofia, qualificados para 
atuar no ensino, familiarizados com as questões filosóficas e comprometidos com a 
reflexão crítica da realidade. 
 
3.  EMENTA  
O surgimento da bioética. Princípios morais na bioética. Dilemas morais: eutanásia, 
aborto, eugenia, clonagem. Habermas e o debate sobre a o uso da biotecnologia. 
Redefinição do conceito de “comunidade moral”. Fundamentação filosófica de 
direitos ambientais e direitos animais. 
 
4.  OBJETIVOS 
 
4.1. GERAL  
Discutir as diversas tendências filosóficas relacionadas à ética prática, introduzindo 
o aluno nos debates atuais sobre a fundamentação da bioética, ética ambiental e 
ética animal. 
 
4.2. ESPECÍFICO 
4.2.1. Apresentar e avaliar algumas das mais importantes teorias éticas da 
história da filosofia que serviram de base para o desenvolvimento da bioética. 
4.2.2. Promover o entendimento e discussão de temas acerca da ética aplicada a 
questões filosóficas contemporâneas. 
 
5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I 
5.1. Introdução 
5.1.1. Visão introdutória e panorâmica da História da Filosofia 
5.1.2. O surgimento da Bioética 
5.1.3. Princípios morais na bioética 
5.1.4. Responsabilidade Moral 
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UNIDADE II 
5.2. Dilemas Morais 
5.2.1. A igualdade e suas implicações 
5.2.2. Direito dos animais 
5.2.3. Aborto 
5.2.4. Eugenia 
5.2.5. Clonagem 
 
UNIDADE III 
5.3. Fundamentos das mais importantes teorias éticas  
5.3.1. Éticas deontológicas e utilitaristas 
5.3.2. Razão prática vulgar (ou senso comum) x conhecimento filosófico 
5.3.3. Liberdade 
5.3.4. O conceito de Direito 
5.1.5. Princípio Universal do Direito 
 
 
6. CRONOGRAMA 
6.1. Unidade I  e II: primeiro bimestre 
6.2. Unidade III : segundo bimestre 
6.3. Prova ou entrega de trabalho: 19/06/2015 
 
7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro e/ou data show; vídeos 
relacionados aos temas da disciplina; estudo dos textos e leituras dirigidas; 
discussão e debate acerca dos textos em sala de aula. 
 
8. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  
A avaliação consistirá de uma prova e/ou trabalho sobre tópicos elencados no 
Conteúdo Programático. Para quem ficar em recuperação, a nota será somada à 
da recuperação e dividida por 2. 
  
8.1. PRÁTICA DE COMPONENTE CURRICULAR (PCC) 
A atividade de Prática de Componente Curricular (PCC) constará de uma 
proposta sobre como ministrar um dos conteúdos estudados em aula no Ensino 
Médio. A proposta deverá conter: ementa, objetivos, cronograma, avaliação, 
referências e uma explicação sobre a forma de como o conteúdo será ministrado 
(metodologia). 
 
8.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Capacidade de reconstrução, análise e síntese, consistência argumentativa, 
adequação ao tema proposto, linguagem clara, gramaticalmente correta e 
filosoficamente adequada. 
 
9. REFERÊNCIAS 
 
9.1. BÁSICA 
BEAUCHAMP, T.L. & CHILDRESS, J.F. Princípios de Ética Biomédica. São Paulo: 
Edições Loyola, 2002. 
DALL´AGNOL, Darlei. Bioética: princípios morais e aplicações. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004. 
DWORKIN, R. Domínio da Vida. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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FELIPE, Sônia T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. 
Florianópolis: Editora da UFSC - EDUFSC, 2007. 
SINGER, P. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
9.1. COMPLEMENTAR 
COSTA, S. I. F., OSELKA, G.; GARRAFA, V (Orgs.) Iniciação à bioética. Brasília: 
Conselho Federal de Medicina, 1998. 
DALL´AGNOL, Darlei. Bioética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
ENGELHARDT, T. Fundamentos da Bioética. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
Ethic@ - Revista Internacional de Filosofia da Moral. Edição Especial: Vol 3 a 7. 
Disponível em: http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/  
FELIPE, Sônia T. Por uma questão de Princípios: alcance e limites da ética de Peter 
Singer em defesa dos animais. Florianópolis: Boiteux, 2003. 
HARE, Richard M. A linguagem da moral. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
MACINTYRE, Alasdair. Depois da virtude. Bauru: EDUSC, 2001. 
SINGER, P. Libertação animal. Porto Alegre, São Paulo: Lugano, 2004. 
 
9.2. SUGESTÕES 
KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução de José Lamego. 2ª. Ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011. 
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de 
Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980 (Os Pensadores). 
KANT, Immanuel. Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito. Tradução de 
Joãosinho Beckenkamp. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014. 
HUME, David. Tratado da Natureza Humana. Tradução de Déborah Danowski. 
São Paulo: Unesp, 2001. 
HUME, David. Uma investigação sobre os princípios da moral. Tradução de José 
Oscar de Almeida Marques. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1995. 
RACHELS, James. Problemas da Filosofia. Tradução de Pedro Galvão. Lisboa: 
Gradiva, 2009. 
RAWLS, John. História da Filosofia Moral. Tradução de Ana Aguiar Cotrim. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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