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1. Ementa 

Introdução à lógica moderna. Cálculo sentencial: estudo semântico (tábuas de verdade e tautologias) e 
sintático (dedução natural, formas normais e método axiomático) do cálculo sentencial. Cálculo dos 
predicados: estudo semântico (interpretações, modelos e validade) e sintático (dedução natural, 
método axiomático) do cálculo dos predicados.

2. Objetivo(s) Geral(is)

Ao final da disciplina os(as) discentes conhecerão a sintaxe do cálculo de predicados de primeira 
ordem com identidade, o método de prova semântico das tabelas de verdade da lógica proposicional e 
o método de prova sintático da dedução natural da lógica de predicados de primeira ordem com 
identidade. 

3. Objetivos Específicos

1 – Os(as) discentes devem apropriar-se da linguagem simbólica usada na lógica de predicados de 
primeira ordem com identidade. Ao mesmo tempo, os(as) discentes precisam aprender a traduzir 
proposições e argumentos da linguagem natural para a linguagem lógica usando os conectivos lógicos 
e os quantificadores universal e existencial, seja para proposições atômicas, seja para proposições 
moleculares.

2 – Os(as) discentes devem aprender o método das tabelas de verdade do cálculo proposicional. 
Conjuntamente os(as) discentes precisam saber aplicar as funções de verdade dos conectivos lógicos, 
precisam conhecer as noções de consequência lógica e equivalência lógica, além da distinção entre 
proposições tautológicas, contraditórias e contingentes.

3 – Os(as) discentes devem compreender o método da dedução natural da lógica de predicados de 
primeira ordem com identidade. O estudo da dedução natural será direcionado ao ensino das regras de 
inferência direta, as regras de inferência hipotética, as regras de inferência derivada e as regras para os 
quantificadores universal e existencial.
 
4 – Os(as) discentes irão concluir a disciplina tendo uma introdução ao problema da indecidibilidade 
da lógica de predicados de primeira ordem.   

4. Conteúdo Programático
Unidades Temáticas C/H

Unidade I

Tabelas de verdade da lógica proposicional.
1: A sintaxe da lógica proposicional.

30h/a



2: Funções de verdade.
3: Valorações.
4: Tabelas de verdade.
5: Tautologias, contradições e contingências.
6: Equivalência lógica e consequência lógica.
7: Exercícios.
Unidade II

Dedução natural da lógica de predicados de primeira ordem com identidade.
1: A sintaxe da lógica de predicados de primeira ordem.
2: Regras de inferência direta.
3: Regras de inferência hipotética.
4: Regras de inferência derivada.
5: Regras para os quantificadores universal e existencial. 
6: A indecidibilidade da lógica de predicados de primeira ordem.
7: Exercícios.

30h/a

Total 60h/a
5. Procedimentos Metodológicos

A disciplina será ofertada através do ensino presencial e de atividades assíncronas.
As atividades presenciais serão de três horas semanais. Essa atividade consiste em aulas presenciais 
com exposição oral dialogada sobre os temas de estudo propostos pelo programa da disciplina e de 
resolução de exercícios.  
As atividades assíncronas serão para leituras de textos e/ou resoluções de exercícios e/ou produções 
de textos sobre os temas tratados.
O atendimento ao aluno será feito de forma presencial e/ou pelo grupo do WhatsApp da disciplina.

6. Recursos Didáticos 

Serão utilizados recursos didáticos pertinentes ao ensino presencial: capítulos de livros de lógica, 
slides preparados pelo professor contendo explicações dos conteúdos estudados e uma apostila 
reunindo todo o conteúdo que será ministrado na disciplina. Os(as) discentes terão acesso ao material 
didático pedagógico citado através da pasta do xerox da disciplina e pela sala virtual do Google 
Classroom. 

7. Avaliação 

As avaliações terão como referência os conteúdos científicos trabalhados na disciplina e será 
observado se o(a) estudante apresenta consistência e clareza teórica nos temas estudados. O(a) 
estudante deverá demonstrar capacidade de argumentação, organização lógica das ideias a partir das 
habilidades de interpretação, análise e síntese, além do uso da linguagem acadêmica e da norma culta 
tanto na produção escrita quanto na qualidade da exposição oral no que se refere ao conteúdo 
estudado. 
 
A N1 será referente à unidade temática I e constará de atividades do tipo: (1) atividades assíncronas: 
resolução de exercícios; (2) atividades presenciais: avaliações individuais. A pontuação da N1 será 
dividida por cada atividade realizada e deverá somar o total de 10 pontos.  

A N2 será referente à unidade temática II e constará de atividades do tipo: (1) atividades assíncronas: 
resolução de exercícios; (2) atividades presenciais: avaliações individuais. A pontuação da N2 será 
dividida por cada atividade realizada e deverá somar o total de 10 pontos.
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