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PLANO DE ENSINO  

Nome da Disciplina: 

Análise de Textos 

Filosóficos em Grego 

I (FIL 7043) 

 

Pré-requisitos: não 

tem 

 

Equivalências: não 

tem 

 

Semestre: 2024/2 

 

Horário: 6.1330-5 

Curso: Filosofia 

 

Turma: 06307 

 

Tipo: 

(  ) obrigatória 

 

(X) optativa 

 

Carga Horária: 90 h/a 

 

PCC: Não se aplica 
 

Professor: Nazareno Eduardo de Almeida E-mail: <nazarenoeduardo@gmail.com> 

Ementa:   
Estudo da gramática do grego clássico antigo voltado para análise e compreensão de textos 

filosóficos em grego.  

Objetivos: 
3.1 Geral:  
Fornecer conhecimento introdutório do grego clássico antigo para a leitura inicial dos textos 

filosófico clássicos gregos. 

3.2 Específicos: 

A – Introduzir aos primeiros rudimentos da gramática do grego clássico antigo. 

B – Discutir vocabulário da filosofia grega a partir do aprendizado da gramática do grego clássico 

antigo.  

Conteúdo programático: 

Unidade I – Temas gramaticais 
1. Panorama da língua grega antiga. 

2. Alfabeto grego e noções básicas dos léxicos e gramáticas 

3. Exposição de tópicos da gramática do grego clássico antigo. 

4. Resolução de exercícios selecionados. 

Unidade II – Temas filosóficos 
1. Discussão de termos filosóficos gregos em sua polissemia. 

2. Exemplos de textos filosóficos com o vocabulário aprendido na gramática. 

 

Metodologia:  
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Aulas expositivas e dialógicas centradas na análise gramatical e filosófica de vocabulário e textos 

gregos em sala de aula, especialmente aqueles contidos na primeiras lições do Método de Grego 

Antigo, de Gerhard Röttger, sendo analisados também trechos de textos filosóficos gregos 

selecionados e compatíveis com a gramática aprendida nas aulas.  

 

Cronograma provisório (eventuais atrasos podem ocorrer dada a natureza dialógica 

as aulas): 

   

AULA 1: Introdução geral ao plano de ensino e aos objetivos da disciplina 

AULA 2: Introdução geral à história da língua e da gramática grega em relação ao discurso 

filosófico grego 

AULA 3: Discussão do vocabulário e da gramática da Lição 1 de Röttger 

AULA 4: Resolução da Lição 1 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 2 

AULA 5: Resolução da Lição 2 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 3 

AULA 6: Resolução da Lição 3 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 4 

AULA 7: Resolução da Lição 4 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 5 

AULA 8: Resolução da Lição 5 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 6 

AULA 9: Resolução da Lição 6 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 7 

AULA 10: Resolução da Lição 7 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 8 

AULA 11: Resolução da Lição 8 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 9 

AULA 12: Resolução da Lição 9 de Röttger e discussão do vocabulário e da gramática da 

Lição 10 

AULA 13: Resolução da Lição 10 de Röttger 

AULA 14: Prova 

AULA 15: Discussão de exemplos de enunciados filosóficos gregos compatíveis com a 

gramática aprendida 

AULA 16: Discussão de exemplos de enunciados filosóficos gregos compatíveis com a 

gramática aprendida. 

AULA 17: Prova de recuperação 
 

PCC: Por ser uma disciplina optativa, não se aplica 

Avaliação:  
Uma prova feita em sala de aula na aula 14, conforme o cronograma acima. Conforme a resolução 

da UFSC, quem obtiver nota superior a três (3,0) e menor do que seis (6,0) terá direito a fazer a 

prova de recuperação marcada para a última aula do semestre. A nota da prova de recuperação 

substituirá a nota anterior e contará como nota final do semestre.  

 Frequência:  
Será controlada através de chamada na sala de aula, sendo necessário 75% de presença para a 

aprovação. 
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