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I - ARGUMENTAÇÃO, RETÓRICA E FILOSOFIA 

 

1. O domínio do discurso argumentativo;1.1. Razões para pensar criticamente. 1.2. 

Tipos de argumentos. 

2. Astúcias retóricas e falácias. 

3. Avaliação de argumentos; 3.1. Técnicas de persuasão racional; 3.2. Refutação por 

intermédio de contra-exemplos. 

4. A argumentação filosófica e a sua especificidade; 4.1. Ética, retórica e 

verdade; 4.2. Argumentos filosóficos notáveis. 

 

 

II -  A ACÇÃO HUMANA E OS VALORES 

 

2. A problemática da acção humana 

2.1. Especificidade e diversidade da acção humana; 

2.2. Determinismo e Liberdade; 

2.3. Análise e compreensão da experiência valorativa: distinção entre facto e valor; 

2.4. Os critérios valorativos e a diversidade de campos da acção humana;  

2.5. Valores e culturas – do relativismo a uma ideia de universalidade dos valores. 

3. Dimensões da acção humana e dos valores: 

3.1. a dimensão ética-política – análise e compreensão da experiência convivencial: 

a) intenção ética e norma moral; b) a dimensão pessoal e social da ética; c) a necessidade de 

fundamentação da moral: análise de duas correntes de fundamentação moral, entre as 

enunciadas: Kant e o kantismo; o utilitarismo; a ética das virtudes (o retorno a Aristóteles); d) 

ética, direito e política: liberdade e justiça social; e) a autonomia do político e o seu significado; f) 

igualdade e diferenças; justiça e equidade (Rawls). 

 

Opção por 3.2. ou 3.3. 

 

3.2. a dimensão estética – análise e compreensão da dimensão estética; a) a 

especificidade do juízo estético (Hume e Kant); b) a criação artística e a obra de arte; c) as 



diferentes explicações da obra de arte: o representacionismo, o expressionismo e o formalismo; 

d) o valor estético. 

 

3.3. a dimensão religiosa – análise e compreensão da experiência religiosa; a) 

sagrado e profano: determinação da categoria do religioso ( M. Eliade); b) finitude e 

transcendência; c) dimensão pessoal, social e política da religião; d) religião/ religiões e 

tolerância; d) secularização e laicidade. 

 

 

3.4. Opção por um tema/problema do mundo contemporâneo: 

 

3.4.1. Os Direitos Humanos e Globalização; 

3.4.2. A responsabilidade ecológica. 

 

 

 

III – CONHECIMENTO E RACIONALIDADE TECNO-CIENTÍFICA. 

 

1. Estrutura do acto cognitivo: 1.1. O conhecimento como facto, produto ou 

estrutura (Lógica) e como processo ou génese (Psicologia); 1.2. Análise fenomenológica do 

conhecimento (Husserl). 

2. Teorias explicativas do conhecimento: 2.1. Racionalismo (Platão, Descartes); 

2.2. Empirismo (Locke, Hume); 2.3. Apriorismo (Kant); 2.5. Construtivismo genético (Piaget). 

3. Natureza e estatuto do conhecimento científico: 3.1. Conhecimento vulgar e 

conhecimento científico: continuidade / ruptuta (Bachelard, Popper); 3.2. Questões de método: 

3.2.1. O «mito» do indutivismo: a concepção clássica da ciência; 3.2.2. O racionalismo crítico de 

Popper; 3.2.3. A teoria dos paradigmas de Kunh. 

4. A objectividade científica e os seus críticos. 

5. A revolução tecno-científica contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I - BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

 São múltiplos os manuais do ensino secundário (10º e 11º Anos) que poderão ajudar o 

candidato a preparar-se para a prova de Filosofia. Para além dos Manuais, indispensáveis a uma boa 

preparação, sugere-se a consulta das seguintes obras de caracter geral: 

  

 Cordon, J.M. & Martinez, T. C., História da Filosofia, Lisboa: Ed. 70. 

 Blackburn, S., Dicionário de Filosofia, Lisboa: Gradiva. 

Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Lisboa: Ed. Verbo. 

 

 

II - BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: 

 

Bibliografia Capítulo I: 

Oléron, Pierre, A argumentação, Trad. Cascais Franco. Mem Martins: Europa-América, 

s.d.. 

Weston, Anthony, A arte de argumentar. Trad. Desidério Murcho. 2ª ed. Lisboa: Gradiva, 

1996. 

 

Bibliografia Capítulo II: 

Rachels, James, Elementos de Filosofia Moral, Lisboa: Gradiva, 2004. 

Wolff, Jonathan, Introdução à Filosofia Política, Lisboa, Gradiva, 2004.  

 

Bibliografia Capítulo III: 

Carrilho, Manuel Maria, Epistemologia: posições e críticas, Lisboa, F.C.G.,1991. 

Hessen,  Johannes, Teoria do conhecimento, Coimbra, Arménio Amado, 1975. 

Echeverria Ezponda, Javier, La revolución tecnocientífica, Fondo de Cultura Económica, 

2003. 

 

 

 

 

      


