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RECOMENDAÇÕES:  

 
EMENTA: o curso se propõe a investigar diversas abordagens que defendem a liberdade de expressão, assim como os 
principais argumentos que justificariam algum tipo de restrição. Seguindo a nomenclatura de Garton Ash, dividiremos em 
quatro as principais áreas relevantes para o debate: A- o eu ou self; B- a verdade; C- o autogoverno; D- a diversidade. As 
abordagens que defendem a liberdade de expressão serão divididas em dois grandes grupos, as utilitaristas, notadamente a 
de Stuart Mill, e as deontológicas ou kantianas, como as de Ronald Dworkin e Thomas Scanlon. Investigaremos algumas 
variantes contemporâneas do famoso “princípio de dano” de Stuart Mill, e como estas podem ser aplicadas ao debate. O 
curso apresentará como principal contraponto a estas abordagens liberais o conceito de discurso de ódio, notadamente na 
obra de Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech. Discutiremos a distinção, defendida por diversos autores, entre a mera 
ofensa e discursos que desrespeitam a dignidade humana. Embora o foco do curso seja o conceito de discurso de ódio, 
outros temas que fazem parte do debate sobre a liberdade de expressão poderão ser abordados, como a questão da 
pornografia, do humor ou da liberdade de imprensa. No final do curso discutiremos como a problemática acerca da 
liberdade de expressão é transformada no contexto das novas mídias digitais.   



  

 

  
 
I – OBJETIVOS GERAIS: Apresentar as principais abordagens e argumentos no debate sobre a liberdade de expressão. 
 
II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 a) Stuart Mill: uma defesa utilitarista da liberdade de expressão. 
 b) Ronald Dworkin: pode haver conflito entre a liberdade e a igualdade? 
 c) Jeremy Waldron: o dano no discurso de ódio. 
 d) Ofensa e dignidade.  
 e) A liberdade de expressão e as novas mídias. 

 
III – METODOLOGIA:  
(a) Atividades síncronas: aulas expositivas dialogadas; leitura conjunta de textos de referência. 
(b) Atividades assíncronas: discussões sobre questionamentos levantados pelo texto abordado na aula. 
 
 
IV – AVALIAÇÃO:  
Duas avaliações: a- trabalhos semanais realizados como atividades assíncronas (em geral respostas a perguntas 
específicas sobre o que foi visto na sala de aula); b- trabalho final sob forma de artigo, com tema relacionado ao que foi 
visto durante o curso.   
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