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EMENTA  

 

No século XVIII, Kant considerava a lógica essencialmente acabada desde os tempos de 

Aristóteles. No entanto, no século XIX, pela aproximação com a matemática, a lógica conheceu 

uma renovação incomparável em seus métodos, abrindo novos e ainda inesgotados campos de 

pesquisa. Durante muito tempo, essa renovação foi considerada como fruto original dos trabalhos 

de G. Frege, a partir de sua popularização por B. Russell. No entanto, há algum tempo essa 

narrativa vem sendo contestada, levando-se em conta a necessidade de considerar igualmente a 

álgebra da lógica iniciada por Boole e a lógica das relações de A. De Morgan e C. S. Peirce. O 

curso pretende enfatizar essa segunda linha evolutiva da lógica, para a partir dela problematizar 

as relações entre lógica a lógica e a filosofia e as consequências disso para a problemas de 

epistemologia e teoria da ciência.  

 

I- OBJETIVOS GERAIS  

 

Investigar pela perspectiva da história da filosofia a renovação da lógica no século XIX e algumas 

consequências disso para a teoria da ciência e do conhecimento.  

 

II- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Problematizar o estatuto da lógica como disciplina filosófica. 

- Circunscrever essa problematização a um capítulo especial na história da lógica, que é o 

do surgimento da dita lógica de primeira ordem a partir da lógica das relações; 

- Estudar o que significou a renovação da lógica como ciência e seu afastamento da 

filosofia em direção à matemática; 

- Estudar filosoficamente certas concepções lógicas fundamentais, tais como validade, 

raciocínio, forma etc.; 

- Compreender por que, dessa perspectiva, lógica e ontologia são inseparáveis;  

- Problematizar a relação entre linguagem, cálculo e pensamento;  

 

 

 

 

III- CONTEÚDO  

 

- O problema do quadrado lógico de Aristóteles;  

- A natureza da predicação e a suposição de existência; 

- O diagnóstico de Kant sobre o acabamento da lógica; 

- A álgebra da lógica de G. Boole. 

- A lógica das relações: de A. De Morgan a C.S. Peirce;  



- Lógica como calculus ratiotinatur e lógica como lingua universalis; 

- Conhecimento e metafísica depois da renovação da lógica.  

 

 

IV- METODOLOGIA  

 

Aulas expositivas; leituras em sala de aula; seminários.  

 

  

 

V- AVALIAÇÃO  

 

Frequência e participação nas aulas. Trabalho final escrito e seminários.  
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