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1 IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: CIN7913 Lógica Instrumental II
Carga Horária: 36 H/A - 2 créditos 
Horário: 5a Feira – 18:30 – 20:10
Professor: Ilson Wilmar Rodrigues Filho (ilson.wilmar@ufsc.br)

2. EMENTA 
Lógica proposicional. Indução matemática. Noções de teoria dos grafo 

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático por meio de resolução de argumentos lógicos complexos
e da teoria de grafos. 

3.2 Objetivos Específicos
3.2.1 Conhecer as regras de inferência lógicas;
3,2.2 Aplicar as regras de inferência nas situações adequadas;
3.2.2 Resolver argumentos lógicos complexos;
3.2.3 Iniciar-se no estudo da teoria de grafos.

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
4.1 Regras de Inferência ]
4.1.1 Modus Ponens
4.1.2 Modus Tollens
4.1.3 Adição Disjuntiva
4.1.4 Adição Conjuntiva
4.1.5 Simplificação Conjuntiva
4.1.6 Silogismo Disjuntivo
4.1.7 Silogismo Hipotético
4.1.8 Dilema
4.1.9 Contradição 

4.2 Argumentos Lógicos
4.2.1 Prova por Contradição
4.2.2 Prova por Dedução
.2.3 Prova por Refutação



4.2.4 Prova por Divisão em Casos
4.2.5 Inferência por Resolução
4.2.6 Tradução de Requisitos para Proposições
4.2.7 Argumentos Indutivos

4.3 Falácias
4.3.1 Premissas Vagas
4.3.2 Ambiguidade
4.3.3 Erro Oposto
4.3.4 Erro Inverso

4.4 Teoria dos Grafos
4.4.1 Definições
4.4.2 Propriedades
4.4.3 Tipologia
4.4.4 Aplicações 

5. Metodologia
Aulas expositivas com discussão em aula dos tópicos apresentados e listas de exercícos escritos.

O Moodle (http://moodle.ufsc.br/) será utilizado como instrumento de suporte da disciplina

6. Avaliação
Serão realizadas duas provas escritas individuais (P1 e P2). A média semestral (MS) será calculada
como:

MS = P1*0,5 + P2*0,5 onde:
P1 = primeira prova;
P2 = segunda prova;

O aluno que obtiver a MS entre 3,0 e 5,74 e tiver frequência suficiente poderá, ao final do semestre,
realizar uma prova de recuperação de todo o conteúdo. Neste caso a nota final será: 

MF= (MS + REC)/2

onde REC é a nota de recuperação.
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8. CRONOGRAMA

AULA Data CONTEÚDO

1 08/08/24 Apresentação da disciplina. 
3.1 Regras de Inferência 3.1.1 Modus Ponens 3.1.2 Modus Tollens 

2 15/08/24 3.1.3 Adição Disjuntiva 3.1.4 Adição Conjuntiva 3.1.5 Simplificação
Conjuntiv 

3 22/08/24 3.1.6 Silogismo Disjuntivo 3.1.7 Silogismo Hipotétic 

4 29/08/24 3.1.8 Dilema 3.1.9 Contradição 

5 05/09/24 3.2 Argumentos Lógicos 3.2.1 Prova por Contradição 

6 12/09/24 3.2.2 Prova por Dedução 3.2.3 Prova por Refutação 

7 19/09/24 3.2.4 Prova por Divisão em Casos 3.2.5 Inferência por Resolução 

8 26/09/24 3.2.6 Tradução de Requisitos para Proposições
3.2.7 Argumentos Indutivo 

9 03/10/24 3.3.1 Premissas Vagas 3.3.2 Ambiguidade 

10 10/10/24 3.3.3 Erro Oposto 3.3.4 Erro Inverso 



11 17/10/24 3.4 Teoria dos Grafos 3.4.1 Definições 

12 24/10/24 3.4.2 Prova escrita individual I

13 31/10/24 3.4.2 Propriedade 

14 07/11/14 3.4.3 Tipologia 

15 14/11/14 3.4.4 Aplicações 

16 21/11/14 Prova escrita individual 2

17 28/11/14 3.4.4 Aplicações 

18 05/12/24 Recuperação


