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Ementários e Bibliografia do curso 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

SEMESTRE: 1º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Números reais e suas operações, expressões algébricas, fatoração, funções. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

SILVA, Sebastião Medeiros, Elio Medeiros da Silva e Ermes Medeiros Silva. Matemática Básica para Cursos 

Superiores.Atlas, 2002 

FLEMING, Diva Maria e Gonçalves, Miriam Buss. Cálculo A funções, Limite, derivação e integração Makron 

Books do Brasil Editora Ltda 

MURAKAMI, Carlos, Gelson Iezzi. Fundamentos de Matemática Elementas, 8 ed. Vol1,Ed Atual, 2004 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

LEITHOLD, L., O Cálculo com Geometria Analítica, 3. ed.  vol.1.  São Paulo: Harbra, 1994, 426 p. 

EDWARDS, H., PENNEY D. E. , Cálculo com Geometria Analítica, vol. 1. São Paulo: LTC, 5ª ed. 1997. 

SIMMONS, George F. O cálculo com Geometria Analítica. Vol 1 e 2. Ed. McGraw Hill, São Paulo, 1987. 

 

 

DISCIPLINA: TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO I  

SEMESTRE: 1º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Introdução à Administração. Abordagem clássica da Administração. Evolução do pensamento administrativo 

no século XX. Modelos contemporâneos de Gestão Administrativa. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

WILLIAMS, Chuck. ADM. Editora Cengage Learning. São Paulo, 2011 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração. São Paulo:Atlas, 2005 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. S.Paulo: Makron, 1999. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. – 3a. Edição. São Paulo: Makron, 

2000. 

KOONTZ & O’DONNELL. Princípios de Administração - Vols. 1-2. S. Paulo: Pioneira, 1996. 

MONTANA & CHARNOV. Administração.São Paulo: Saraiva, 1998. 

MORAES, Anna M. P. de. Iniciação ao estudo da Administração. São Paulo: Makron, 2000. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

MONTANA, Patrick J. Administração. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

SENGE, Peter M. A Quinta Disciplina: arte e prática da organização que aprende. 6.ed. São Paulo: Ed. Best 

Seller, 2000. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: princípios e tendências – São Paulo: Saraiva, 2003. 

AKTOUF, Omar. Administração entre a tradição e renovação. São Paulo: Atlas, 1996;  

FAYOL, Henri. Administração Industrial e Geral. São Paulo: Atlas, 1994. 

TAYLOR, Frederick Winslow; TAYLOR, Ian. Princípios de Administração Científica. São Paulo: Editora Atlas, 

1990 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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DISCIPLINA:  CULTURA RELIGIOSA 

 

SEMESTRE: 1º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

A experiência religiosa: fenômeno e evolução histórica. O fenômeno religioso, com sua linguagem específica 

e com especial atenção à experiência religiosa individual: O aspecto social da religião e as funções que ela 

exerceu e exerce na transformação da sociedade com especial atenção à crise da religião na modernidade 

e às perspectivas contemporâneas. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Cisalpino, Maurilo  Religiões    São Paulo : Sipione. 1994 

Aamral, L. et. Al. Nova Era: Um desafio para os Cristãos. 2 ed. São Paulo: Paulinas. 1994 

Valentini, alberto Cristiano e Marxismo: o homem, um ser social. Porto alegre: Sulina. 1971. 

Comblin. J antropologia Cristã. Petrópolis: Vozes 1985.  

Paleri Georgio Religiões do povo. Um Estudo a Inculturação. São Paulo AM 1990. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Referências bibliográficas – complementar 

Código de Direito Canônico – Ed. Loyola 

Armstrong, Karen Uma história de Deus. Companhia das Letras 2001. 

Albert Samuel, As religiões hoje. 2 ed. Paulus 2003 

Lima, Maurílio,  Introdução à História do direito Canônico – Ed. Loyola 2004 

Brakemeier , Gottfried, O  Ser Humano em Busca de Identidade  Ed. Paulus 2005 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA 

SEMESTRE: 1º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40h/a 

 

EMENTA 

Iniciação à Pesquisa Científica; Metodologia de Pesquisa Científica; Redação de Trabalho Científico; Roteiro 

de Elaboração de Pesquisa Científica; Estrutura do Trabalho Científico; Aplicabilidade da ABNT no Trabalho 

Científico; Documentos Científicos; Apresentação de Trabalho Científico.  

  

BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: 

referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002a. 

______. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 

2002b. 

______. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 

2002c. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R.  Metodologia científica. 6.ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 

2006 . ISBN 85 760-5047-5. 

Lakatos, Eva M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

ISBN 85 224-4015-8. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007. ISBN 85 249-1311-8. 

 

BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES: 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A.. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a Iniciação 

Científica. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2000. 122 p. 

BEUREN, I. M. (Org.). Como elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: teoria e prática. São 

Paulo:Atlas, 2003.  

BERVIAN, P.; CERVO, A. L. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 242 p. 

DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 120 p. 

FACULDADES SALESIANAS DE ARAÇATUBA. Metodologia Científica para os Trabalhos de Conclusão de 

Curso – TCC. Araçatuba, 2001. 38 p. 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

SEMESTRE: 1º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40h/a 

 

EMENTA 

Teoria da comunicação. Teoria geral de sistemas. Classificação dos sistemas. Tecnologia dos Sistemas de 

Informações. Noções básicas de Controle Interno. Gerenciamento do Sistema de Informação. Integração 

Sistêmica. O potencial do Sistema de Informações Contábeis como Sistema de apoio à decisão. Análise, 

criação e implantação de Sistemas de Informações. Tópicos contemporâneos relacionados ao Sistema de 

Informações Gerenciais. Prática de sistema de informações gerenciais nas organizações. 

  

BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS: 

MANZANO, ANDRADE LUIZ N. G.; MANZANO, JOSE AUGUSTO N. G. Estudo dirigido de excel xp 

avançado. 7. Ed. São Paulo: Erica 

SURIANI, ROGERIO MASSARO. Excel xp. 9. Ed. São Paulo: Senac, 2006. 

TOSI, ARMANDO JOSE.  Matemática financeira com utilização do excel 2000: aplicável também às versês 

5.0, 7.0 e 97.2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES: 

SILVA, MARIO GOMES DA. Informática: Microsoft office excel 2003 – Microsoft office acess 2003 – 

Microsoft office powerpoint 2003. 5. Ed. São Paulo: Erica, 2007. 

BRAULE, RICARDO. Estatística aplicada com excel: para cursos de administração e economia. 4. Ed. Rio 

de Janeiro: Campus, 2001. 

MANZANO, ANDRE LUIZ N. G..; REIS, MARCELO ALVORO. Estudo dirigido excel xp. 10. Ed. São Paulo: 

Erica, 2008. 

CARBERG, CONRAD. Administração a empresa com excel. São Paulo: Pretice-Hall, 2003. 

TOSTES, RENATO PARRELA. Desvendando o Microsoft excel 2010. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011    

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE INTRODUTORIA I 

SEMESTRE: 1º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80h/a 

 

EMENTA 

Noções Introdutórias de Contabilidade, O Estudo do Patrimônio, Origem e Aplicação de Recursos, Contas, 

Procedimentos Básicos de Escrituração, Lançamentos Contábeis e Apuração de Resultados, Estudo das 

Variações Patrimoniais, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Tópicos Diversos em Contabilidade.  

BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS: 

Equipe de Professores da FEA/USP, Contabilidade Introdutória, São Paulo, Atlas, 1998. 

 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES: 

BENATTI, Luis. Contabilidade Introdutória, São Paulo, Atlas, 1998. 

CASTILHO, Edílson. Contabilidade Introdutória, São Paulo, Atlas, 1998.  

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial, São Paulo, Atlas, 1998. 

DOMINGUES JÚNIOR, Ramon. Contabilidade Introdutória, São Paulo, Atlas. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade, São Paulo, CRCSP, 1999.    

MARTINS, Eliseu. Contabilidade Introdutória, São Paulo, Atlas, 1998 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA PORTUGUESA I 

SEMESTRE: 1º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Fatores linguísticos e extralinguísticos relacionados ao processo comunicativo. Técnicas específicas de 

comunicação oral e escrita. Funções da linguagem, adequação linguística. Identificar qualidades e defeitos 

de diferentes textos. Revisão de aspectos gramaticais essenciais para o bom uso da Língua Portuguesa. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

- CINTRA, Lindley, CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo de acordo com a 

nova ortografia. Lexikon, 2009. 

- MARTINS, D S; ZILBERKNOP, L S. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da 

ABNT. SP: Atlas, 2007. 

- FARACO, Carlos Alberto, TEZZA, Cristovão; . Prática de texto para estudantes universitários. 

Petrópolis: Vozes, 2004. 

- CASTILHO, Ataliba T. de; . Nova Gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 

- KOCK, Ingedore G. Villaça; . Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

- BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 8ª. ed. São Paulo: Ática, 1990. 

- GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 13ª. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1996. 

- KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. SP: 

Contexto, 2009. 

- SAVIOLI, FRANCISCO PLATÃO. GRAMÁTICA EM 44 LIÇÕES COM MAIS DE 1700 EXERCÍCIOS. Ed.32 

SÃO PAULO:ÁTICA, 2002 432p. 

- GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

- SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz; . Para entender o texto: leitura e redação. Bauru: Ática, 

2007. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA E MERCADO DE CAPITAIS 

SEMESTRE: 2º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

 

EMENTA 

Introdução conceitual; história econômica; noções de microeconomia; noções de macroeconomia; noções 

de comércio internacional; Mercado de Capitais – Conceitos e operacões. 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Maimon, Dalia, “Ensaios sobre economia do meio ambiente”. Rio de Janeiro: APED: UFRJ, 1992.  

Maimon, Dalia, “Passaporte verde: gerência ambiental e competitividade”. Rio de Janeiro: Qualitymark 

Editora, 1996.  

Moura, L., “Economia Ambiental – gestão de custos e investimentos”. 2ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2003.  

Rossetti, J. P., “Introdução à Economia”. São Paulo: Atlas, 2000.  

Referências bibliográficas – complementar  

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Vasconcellos, Marco A. & Garcia, Manuel E., “Fundamentos de Economia”. São Paulo: Saraiva, 2002.  

Silva, César R. L., Luiz, S., "Economia e Mercados – Introdução à Economia". 18.ed. São Paulo: Saraiva, 

2001.  

Souza, Nali de Jesus de, “Curso de Economia”. 2ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

Viceconti, P. E. V. e Neves, S., “Introdução à Economia”. São Paulo: Frase Editora, 1999.  

Cavalcanti, Clóvis (Org.), “Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas”. 4ed. São 

Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA I 

SEMESTRE: 2º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

A ementa é baseada em funções, progressões, razões, proporções, divisões e porcentagens 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

FRANCISCO, Walter; Matemática Financeira, Ed. Atlas. São Paulo 

VERAS, Lilia Ladeira; Matemática Financeira, Ed. Atlas. São Paulo 

FARO, Clóvis de; Matemática Financeira, Ed. APEC. Rio de Janeiro  

CRESPO, Antonio Arnot; Matemática Comercial e Financeira Fácil, Ed. Atlas. São Paulo 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

MORAES, Euclides M. de; Matemática Financeira. Ed. Saraiva. Rio Grande do Sul. 

AYRES JR, Matemática Financeira. Coleção Schauwan – Mac Graw 

BONORA JR, Dorival; Matemática – Complementos e Aplicações nas Áreas de Ciências Contábeis, 

Administração e economia. Ed. Ícone 

 

 

DISCIPLINA: TEORIA DA ADMINSTRAÇÃO II 

SEMESTRE: 2º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

EMENTA 

As Funções Administrativas: conceitos, finalidades, componentes, aplicações. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

WILLIAMS, Chuck. ADM. Editora Cengage Learning. São Paulo, 2011 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração. São Paulo:Atlas, 2005 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. S.Paulo: Makron, 1999. 

http://www.unisalesiano.edu.br/


        
 

 

UNISALESIANO ARAÇATUBA – Rod. Teotônio Vilela, 3821 – jd. Alvorada - 16016-500 - Araçatuba - SP - Fone (18) 33636-5252 – Site: www.unisalesiano.edu.br  

 

    CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM 
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO – MANTENEDORA 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. – 3a. Edição. São Paulo: Makron, 

2000. 

KOONTZ & O’DONNELL. Princípios de Administração - Vols. 1-2. S. Paulo: Pioneira, 1996. 

MONTANA & CHARNOV. Administração.São Paulo: Saraiva, 1998. 

MORAES, Anna M. P. de. Iniciação ao estudo da Administração. São Paulo: Makron, 2000. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração Básica. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2003. 

TACHIZAWA, Takeshi. (org.) Gestão de Negócios. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003 

BETHLEM, Agricola de Souza. Evolução do pensamento estratégico no Brasil: texto e casos. São Paulo: 

Atlas, 2003 

CUSUMANO, M A.; MARKIDES, C. C. Pensamento estratégico. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

KIM, W. Chan. A Estratégia do Oceano Azul: como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 

NEVES, E. Tempo de pensar fora da caixa. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2008. (capítulo: Pensar fora 

da caixa). 

SEMLER, R. Você está louco! uma vida administrada de outra forma. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA II 

SEMESTRE: 2º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Operações com mercadorias, Impostos e Contribuições sobre a Receita Bruta, Critérios de Avaliação de 

Estoques, Escrituração de operações de uma empresa comercial. Balancete de Verificação, Demonstração 

do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

GELBCKE, E. R.; IUDICIBUS, S.; MARTINS, E. Manual de contabilidade das sociedades por ações: 

aplicável às demais sociedades. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2009. 

FERREIRA, R. J. Contabilidade básica: teoria e questões comentadas. 13. ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 

2015. 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade básica fácil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

DIGITAL 

PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória e intermediária: textos e 

exercícios. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

FERREIRA, R. J. Contabilidade básica: teoria e questões comentadas. 13. ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 

2015. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 

SEMESTRE: 2º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Complementação dos estudos teóricos formalizados pelas outras atividades acadêmicas, realizadas tanto 

interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, Seminários, Palestras, Semana de 

Estudos, Simpósios, Visitas as Instituições, Cursos Online. 

 

 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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DISCIPLINA: ESTATÍSTICA 

SEMESTRE: 2º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Instrumental matemático. Dados absolutos e dados relativos. População e amostras. Séries estatísticas. 

Método Estatístico. Fazes do Método Estatístico. Distribuição de Freqüência. Apresentação por meio de 

tabelas e gráficos. Descrição dos dados. Medidas de posição, separatrizes, de dispersão e variabilidade. 

Cálculo de probabilidade. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CRESPO, Antônio , Arnot. Estatística Fácil . São Paulo : Saraiva,1996 

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística Aplicada. São Paulo: Saraiva, 1998. 

FREUN, Jonh E. Estatística Aplicada.9 ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

BLACKWELL, David. Estatística Básica. São Paulo: McGraw-Hill, 1991 

HOFFMANN, Rodolfo. Elementos de estatística. São Paulo: McGraw-Hill, 1991 

LIPSCHUTZ, Seymour. Probabilidade. São Paulo: McGraw-Hill, 1988. 

MARTINS, G.A. Princípios de estatística. São Paulo: Atlas, 1997. 

SILVA , Ermes Medeiros da et al. Estatística . 3 ed. São Paulo: Atlas , 2. Volumes 1999.   

VIEIRA, Sonia. Introdução à Bioestatística. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1980 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA PORTUGUESA II 

SEMESTRE: 2º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Modelo geral de Comunicação; Técnicas de Comunicação Oral; Técnicas de Redação de Relatórios; Estilos 

de Linguagem; Estratégias de Interpretação e Composição. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

- CINTRA, Lindley, CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo de acordo com a 

nova ortografia. Lexikon, 2009. 

- MARTINS, D S; ZILBERKNOP, L S. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da 

ABNT. SP: Atlas, 2007. 

- FARACO, Carlos Alberto, TEZZA, Cristovão; . Prática de texto para estudantes universitários. 

Petrópolis: Vozes, 2004. 

- CASTILHO, Ataliba T. de; . Nova Gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 

- KOCK, Ingedore G. Villaça; . Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

- BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 8ª. ed. São Paulo: Ática, 1990. 

- GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 13ª. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1996. 

- KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. SP: 

Contexto, 2009. 

- SAVIOLI, FRANCISCO PLATÃO. GRAMÁTICA EM 44 LIÇÕES COM MAIS DE 1700 EXERCÍCIOS. Ed.32 

SÃO PAULO:ÁTICA, 2002 432p. 

- GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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- SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz; . Para entender o texto: leitura e redação. Bauru: Ática, 

2007. 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADE COMPLEMENTAR Il 

SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

 

EMENTA 

Complementação dos estudos teóricos formalizados pelas outras atividades acadêmicas, realizadas tanto 

interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, Seminários, Palestras, Semana de 

Estudos, Simpósios, Visitas as Instituições, Cursos Online. 

 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA INTERNACIONAL E COMÉRCIO EXTERIOR 

SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Relações econômicas internacionais, economia internacional, conceitos e composição do Comércio 

Exterior. Principais órgãos intervenientes. Blocos econômicos. Procedimentos administrativos na 

Importação e Exportação. Tributação. Transporte Internacional. Balanço de Pagamentos, Classificação das 

mercadorias. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

KEEDI, Samir. ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas, 3ª edição. São Paulo: Aduaneiras, 

2007 

LUDOVICO, Nelson, como preparar uma empresa para o comércio exterior. São Paulo: Editora Saraiva 1ª 

edição/2009. 

FARO Ricardo e FARO Fátima. Curso de Comércio Exterior visão e experiência Brasileira. São Paulo:  

Editora Atlas 2ª edição/2010. 

CASTRO, J.A. Exportação – Aspectos Práticos. São Paulo: editora aduaneiras 6ª edição /2005 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

GRIECO, Francisco de |Assis. O Brasil e a nova economia global. São Paulo: Editora Aduaneiras, 2001 

VASQUEZ, Jose Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Editora Atlas, 2000 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I 

SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Os Sistemas de Informações como apoio à tomada de decisão, planejamento para implementação da 

tecnologia de informação nas organizações, a tecnologia de informação como ferramenta de sucesso para 

as organizações, inteligência empresarial, características, componentes, implementação e gestão de SIG, 

processos de negócios, comércio eletrônico e o ambiente empresarial, conceito de Inteligência de Negócios. 
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REFERÊNCIAS BÁSICAS 

REBOUÇAS, Djalma P. Sistemas de Informações Gerenciais. São Paulo: Atlas, 2002. 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informações Gerenciais na era da internet. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2004.  

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

FOINA, Paulo R. Tecnologia de Informação: Planejamento e Gestão. São Paulo: Atlas, 2001. 

BIO, Sérgio R. Sistemas de Informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 1985. 

 

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL 

SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Teoria geral do Direito Empresarial: Evolução Histórica do Direito 

Empresarial. Empresa e Empresário. Registro de Comércio no Brasil. Obrigações 

profissionais dos Empresários. Nome Empresarial. Fundo de Comércio. Teoria Geral 

das Sociedades. Sociedades Personificadas e Não-Personificadas. Sociedades em 

Espécie. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 26. ed. São Paulo: Saraiva, v. 1, 

2006. 

 Curso de Direito Comercial. 24. ed. São Paulo: Saraiva, v. 2, 2006. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Manual de direito comercial. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2007 

ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais: direito de 

empresa. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2005 

BORBA, José Edvaldo Tavares. Direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2006 

CALABRIA, Marco Antonio Rocha. Representação comercial no Mercosul. São 

Paulo: Alínea, 2002 

CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. Nova lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Sociedade limitada no novo código civil. São Paulo: 

Saraiva, 2003 

GARCIA, Leonardo de M. Código comentado de direito do consumidor. 2.ed. São 

Paulo: Impetus, 2006 

MACHADO, Elizabeth Guimarães. Direito de empresa aplicado: uma abordagem 

jurídica, administrativa e contábil. São Paulo: Atlas, 2004 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 30.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005 

OLIVEIRA, Fabrício Vasconcelos de. Factoring e desconto bancário. Belo Horizonte: 

BH, 2006 

PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: RT, 

2002 

QUINTANS, Luiz Cezar P. Sociedades empresárias e sociedade simples. 2.ed. São 

Paulo: Freitas Bastos, 2006 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2005. 2v. 

RIZARDO, Arnaldo. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Forense, 2006 

. Leasing. 4.ed. São Paulo: RT, 2000 

ROQUE, Sebastião José. Títulos de crédito. 3.ed. São Paulo: Ícone, 2006 
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ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da. Títulos de crédito. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. 

 

 

DISCIPLINA: ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

EMENTA 

Desempenho ético na organização; os fundamentos da ética empresarial; as obrigações gerais da empresa 

e a conduta profissional do Administrador. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. Código de ética: um instrumento que adiciona valor. São Paulo: 

Negócios Editora, 2002 

______Código de ética empresarial e econômica. São Paulo: Atlas, 2013. 

GOROSTIAGA, Xavier. Ética e teorias econômicas. Recife: FASA, 1998. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

CAMARGO, Marculino. Ética na empresa. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

Conselho Federal de Administração. Código de Ética dos profissionais de Administração. 

CFA, 2012. 

FARAH, Flávio. Ética da Gestão de Pessoas: Uma Visão Pratica. São Paulo: EI – Edições 

Inteligentes, 2004. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 9. Ed. Ver., atual. E ampl. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012. 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. – 9ª. Ed. – 5 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2013. 

SROUR, Robert Henry. Poder, Cultura e Ética nas organizações – Rio de Janeiro: Campus, 

1998. 

 

 

DISCIPLINA: GESTÃO DE TERCEIRO SETOR 

SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

EMENTA 

O Estado, o Mercado e a Comunidade. Conceito, natureza e papel do Terceiro Setor. O profissional de 

gestão para o Terceiro Setor. Legislação para o Terceiro Setor. Voluntariado. Funções gerenciais: 

planejamento, organização, direção e controle em organizações do Terceiro Setor. Formulação de projetos 

e captação de recursos. Qualidade no Terceiro Setor. Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

DOMENEGHETTI, Ana Maria. Voluntariado: gestão do trabalho voluntário em organizações sem fins 

lucrativos. São Paulo: Esfera, 2001. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

SANTOS, Boaventura de S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7 ed. São Paulo: 

Cortez, 2000b. 

Pimenta, Solange Maria; Saraiva, Luiz Alex Silva; Corrêa, Maria Laetitia. Terceiro Setor: Dilemas e 

Polêmicas. São Paulo: Saraiva, 2006 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA II 
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SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Juros e capitalização simples. Capitalização composta. Descontos simples, compostos e taxas de 

descontos. Séries de pagamento. Métodos de avaliação de fluxos de caixa. Taxas de juros. Sistemas de 

amortização. Operações no sistema financeiro brasileiro. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CRESPO, Antônio , Arnot. Matemática Financeira Fácil . São Paulo: Saraiva,2012 

ASSAF, A. N. Matemática Financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 1994.  

VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

SILVA, S.M. Matemática para Economia, Administração e Ciências Contábeis. São Paulo, Atlas, 2000. 

PILÃO, N. E. ; HUMMEL, P. R. V. Matemática financeira e engenharia econômica, 1a ed. São Paulo, 

Cengage Learning, 2012.  

DAL ZOT, W; CASTRO, M. L. Matemática Financeira. Porto Alegre, Bookman, 2015.  

MATHIAS, W. F. ; GOMES, J. M. Matemática Comercial e Financeira, São Paulo: Atlas, 2002.  

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I 

SEMESTRE: 3º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Estruturas Organizacionais. Convencional e Organizações Emergentes 

A Empresa e seus Recursos 

Estrutura Organizacional Básica de uma Empresa 

Conceito, Objetivos e Funções da Administração de Recursos Humanos 

Sistema de Administração de Recursos Humanos 

Subsistema de Provisão de Recursos Humanos 

Subsistema de Aplicação de Recursos Humanos 

Subsistema de Manutenção de Recursos Humanos 

Subsistema de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CHIAVENATO, I. Gerenciando Pessoas – O Passo decisivo para a Administração Participativa, Makros 

Books, 6.ed. - São Paulo, 2010. 

______.Recursos Humanos – O Capital Humano das Organizações. Makros Books, 10.ed. - Rio de Janeiro, 

2015.  

______.Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Barueri, SP. Manole, 

4.ed. – Barueri- SP, 2014.  

FRANÇA, A.C.L. Prática de Recursos Humanos. Atlas, 3. ed. – São Paulo, 2007, reimpressão 2009 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

RIBEIRO, A.L. Gestão de Pessoas. São Paulo. Saraiva, 4. ed. – São Paulo,2008. 

ROBBINS, S. P. A verdade sobre gerenciar pessoas. Prentice Hall. São Paulo, 2013. 

 

 

QUARTO SEMESTRE 
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DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I 

SEMESTRE: 4º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

EMENTA 

Introdução ao estudo do Marketing; conceito e abrangência de marketing, sistema de marketing e meio 

ambiente mercadológico; conceito de mercados e bens, comportamento do consumidor, segmentação de 

mercado e composto mercadológico. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Editora Atlas, 1998. 

__________. Marketing para o século XXI, Futura, São Paulo, 2000. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento; v. 14. São Paulo: Atlas, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing, LTC, Rio de Janeiro, 1999. 

KEEGAN, Warren J., GREEN, Mark C. Princípios do Marketing Global. São Paulo: Saraiva, 1999. 

KOTABE, Masaaki & HELSEN, Kristiaan, Administração de Marketing global. São Paulo: Atlas, 2000. 

__________. Princípios de Marketing, LTC, Rio de Janeiro, 1999. 

LAS CASAS, Alexandre. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

__________. (coordenador). Novos rumos do marketing. São Paulo: Atlas, 2001. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: execução, análise; v. 2. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

McCARTHY, E.; PERREAULT, Jerome et al. Marketing Essencial: uma abordagem gerencial e global. São 

Paulo: Atlas, 1997. 

MEGLIORINI, Evandil.  Custos. 1ª Ed.     São Paulo: Markon Books, 2001.    1ª Ed. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADE COMPLEMENTAR III 

SEMESTRE: 4º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

EMENTA 

Complementação do estudos teóricos formalizados pelas outras atividades acadêmicas, realizadas tanto 

interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, Seminários, Palestras, Semana de 

Estudos, Simpósios, Visitas as Instituições, Cursos Online. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA I 

SEMESTRE: 4º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Objetivos e funções da Administração Financeira. Administração do capital de giro. Fundamentos e práticas 

de tesouraria. Decisões de investimentos e orçamento de capital. Planejamento e controle financeiro. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Hoji, M. Administração financeira: uma abordagem prática. 4ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

_______, Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira Aplicada, Estratégias 

Financeiras, Orçamento Empresarial.  6ºed. São Paulo: Atlas, 2007. 

_______,Administração financeira: uma abordagem prática, 5ºed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Groppelli, A. A.; Nikbakht, E., Administração financeira 3ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

Gitman, L. J., Princípios de administração financeira. 7ed. São Paulo: Harbra, 1997. 

Tófoli, I; Administração Financeira Empresarial: Uma Tratativa prática, 1 ed. Campinas: Arte Brasil, 2008. 
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______. Administracao Financeira Empresarial. 1 ed. São Jose do Rio Preto, Raizes Grafica e Editora, 

2012. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Assaf Neto, A. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2003. 

Droms, W. G. ; Procianoy, J. L.Finanças para executivos não-financeiros 4ed. Porto  

Alegre: Bookman, 2002.          

Assef, R. Guia prático de administração financeira: pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: Campus, 

1999.  

Ching, H. Y..et all.  Contabilidade & Finanças para não-especialista. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

Welsch, G. A., Orçamento empresarial. 4ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II 

SEMESTRE: 4º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Familiarizar o acadêmico com toda a rotina dos processos de Recursos Humanos desde o recrutamento até 

o processo de demissão e suas diversas modalidades. Elaboração da folha de pagamento e cálculos 

trabalhistas, previdência social. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

 

OLIVEIRA, Aristeu de Manual de Prática Trabalhista. Editora Atlas. 46ª edição 2011 

MARTINS, Sérgio Pinto. CLT Universitária- Consolidação das Leis do Trabalho. Editora Atlas. 13ª edição 

2012 

OLIVEIRA, Aristeu de Consolidação da Legislação Previdenciária. Editora Atlas. 14ª edição 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

GARCIA, Roni Genicola,  Manual de Rotinas Trabalhistas. Editora Atlas. 5ª edição 2010 

OLIVEIRA, Aristeu de.  Cálculos Trabalhistas. Editora Atlas. 23ª edição 2011 

 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

SEMESTRE: 4º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Contabilidade: análise das demonstrações contábeis. Análise do desempenho de diversas empresas e 

Pesquisa bibliográfica. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

  ASSAF NETO, A. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro: 9. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2010 

PADOVEZE, C. L.; Análise das demonstrações financeiras. 2. Ed. São Paulo: Thomson, 2008 

TÓFOLI, I. Administração financeira empresarial. São José do Rio Preto: Raízes, 2012. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II 

SEMESTRE: 4º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 
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EMENTA 

Os Sistemas de Informações como apoio à tomada de decisão, planejamento para implementação da 

tecnologia de informação nas organizações, a tecnologia de informação como ferramenta de sucesso para 

as organizações, comércio eletrônico, comércio eletrônico e ambiente empresarial, aspectos de comércio 

eletrônico, estrutura de análise de comércio eletrônico, situação atual e tendências de comércio eletrônico. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informações Gerenciais na era da internet. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2004.  

LAUDON, KENNETH: LAUDON, JANE P. Sistemas de informação gerencias: administrando a empresa 

digital.005. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

TURBN, EFRAIM; RAINER JUNIOR, R. KELLY; POTTER, RICHARD. E. Administração de tecnologia de 

informação: teórica e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

TURBAN, EFRAIM; KING, DAVID. Comércio eletrônico: estratégia e gestão. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

ALBERTIN, ALBERTO LUIZ. Comércio eletrônico:  modelo, aspecto e contribuição de sua aplicação.005.ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. 

REEDY, JOEL, SCHULLO. Marketing eletrônico: integrando recursos eletrônicos ao processo de marketing. 

São Paulo: Thomson, 2007. 

ABREU, ALINE FRANCA DE; REZENDE, DENIS ALCIDES. Tecnologia da informação a sistemas de 

informações empresariais:  o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas 

empresas.005. ed. São Paulo, 2008. 

GRAEML, ALEXANDRE REIS. Sistemas de informação:  o alinhamento da estratégia de TI com a estratégia 

corporativa.002. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

 

DISCIPLINA: DIREITO TRABALHISTA, LEGISLAÇÃO SOCIAL E PREVIDENCIÁRIA 

SEMESTRE: 4º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Introdução à legislação social trabalhista e previdenciário. Contrato de trabalho. Empregado. Empregador. 

A prova do contrato de trabalho. Duração do contrato de trabalho. Aprendizagem. Duração do trabalho. 

Remuneração do trabalho. Regulamentação especiais, legislação previdenciária, as reformas nas 

legislações trabalhistas e previdenciárias. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CARRION VALENTIN. Comentários a consolidação das leis do trabalho. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

NASCIMENTO, AMAURI MASCARO. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho, relações individuas e coletivas do trabalho. 24. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

FONTOURA, IARA PURCOTE; SABATOVSKI, EMILIO; FOLMANN, MELISSA. Legislação previdenciária: 

atualizada até 11/03/2002. 11. Ed. Curitiba: Juruá, 2002. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

MANUS, PEDRO PAULO TEIXEIRA. Direito do trabalho. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

QUINTO SEMESTRE 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS I 

SEMESTRE: 5º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 
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Conceituação e importância da administração de recursos materiais e patrimoniais, principalmente os 

elementos envolvidos com a organização do órgão de compras e de administração patrimonial, além de 

proporcionar uma visão estratégica da gestão de materiais. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

DIAS, M. A. P. Administração de Materiais. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2005. 

FRANSCISCHINI, P. G; GURGEL, F. A. Administração de materiais e do patrimônio. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2004. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística 

empresarial. 4ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

DIAS, M.; COSTA, R. F. Manual do comprador: Conceitos, técnicas e práticas indispensáveis em um 

departamento de compras. 2ª edição. São Paulo: Edicta, 2003. 

MARTIS, P. G; ALT, P. R. C. Administração de recursos materiais e patrimoniais. 3ª edição.Revisada e 

atualizada. São Paulo: Saraiva, 2009. 

POZZO, H. Administração de Recursos materiais e patrimoniais. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ll 

 

SEMESTRE: 5º     TURNO: Noturno  CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Conceitos básicos de planejamento estratégico e operacional. Integração do planejamento operacional com 

o estratégico. O sistema orçamentário. O plano operacional. Objetivos e metas. Orçamento de resultados e 

de caixa. Projeção do balanço patrimonial e da demonstração de resultados Técnicas de análise 

doorçamento empresarial. Decisões de investimento em longo prazo.   

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

. KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Atlas, 1998. Bibliografia Básica:  GITMAN, 

Lawrence Jeffrey. Administração financeira. São Paulo: Pearson  Addison Wesley, 2003.  

 MOREIRA, J. C. Orçamento empresarial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. McCARTHY, E.; PERREAULT, 

Jerome et al. Marketing Essencial: uma abordagem gerencial e global. São Paulo: Atlas, 1997. 

SEBRAE. Como elaborar um plano de marketing. Belo Horizonte: Sebrae/MG, 2005. Disponível em: 

<http://www.sebraeminas.com.br/arquivos/parasuaempresa/planodemarketing/marketing.pdf> Acesso em: 

5 fev. 2007. 

WELSH, G. A. Orçamento empresarial: planejamento e controle do lucro. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1983.   

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

DAMODARAN, A. Finanças corporativas. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.  

FERNANDES, R. M. Orçamento empresarial: uma abordagem conceitual e metodológica com prática 

através de simulador. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.  

 FREZATTI, F. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 HOJI, M.; SILVA, H. A. da. Planejamento e controle financeiro: fundamentos e casos práticos de orçamento 

empresarial. São Paulo: Atlas, 2010.  

 LUNKES, R. J. Manual de orçamento. São Paulo: Atlas, 2003 
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                          DISCIPLINA: DIREITO E LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA 

SEMESTRE: 5º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: 

Conceitos fundamentais. Atividade financeira do Estado. O poder de tributar. Princípios constitucionais. Lei 

e legislação. Conceitos, espécies e hierarquia. Vigência e aplicação da legislação. Hermenêutica e interação 

das leis. Obrigação tributária. Fato gerador. Sujeitos da obrigação. Capacidade econômica e tributária. 

Domicilio tributário. Credito tributário, conceito, lançamentos e suas modalidades, suspensão e extinção. 

Tributo, conceito, espécies, classificação e função. Das taxas. Das contribuições de melhoria. Dos impostos. 

Impostos municipais, estaduais e federais. Do processo administrativo e judicial.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, 28º ed. São Paulo. Saraiva 

Brasil, Código Tributário Nacional, São Paulo. Saraiva 

Fabretti, Laudio Camargo. Direito Tributário para os cursos de administração e ciências contábeis.São 

Paulo. Atlas. 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Fabretti, Laudio Camargo. Prática Tributária da micro e pequena empresa, 4º ed. São Paulo. Atlas. 2000 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 

SEMESTRE: 5º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40   h/a 

 

EMENTA 

Complementação dos estudos teóricos formalizados pelas outras atividades acadêmicas, realizadas tanto 

interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, Seminários, Palestras, Semana de 

Estudos, Simpósios, Visitas as Instituições, Cursos Online. 

 

 

DISCIPLINA: GESTÃO DE FINANCIAS PÚBLICAS  

SEMESTRE: 5º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo do Direito Constitucional e Administrativo. Princípios Jurídicos aplicáveis. Analisa os 

principais institutos de Direito Público aplicáveis à Administração de Empresas, bem como regras gerais e 

específicas, normas e princípios jurídicos, construindo base de conhecimento jurídico necessário à tomada 

de decisões administrativas pelo profissional da administração. Contextualiza os institutos jurídicos no meio 

da administração pública visando detectar as possíveis ações regulamentadas pelo sistema jurídico público, 

o respeito às relações humanas juridicamente protegidas bem como às relações entre administradores 

públicos e a sociedade. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 -Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, Lei de Licitações. 

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo – São Paulo : Atlas, 2010. 
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Carlos Maurício Cabral Figueiredo, et al. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal – Recife : Nossa 

Livraria, 2001. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª Ed. São Paulo : Ed. Malheiros, 2009. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II 

SEMESTRE: 5º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Depois de familiarizar o estudante com os conceitos de marketing e auxiliá-lo a compreender como esses 

conceitos podem influenciar as decisões tomadas pelos gerentes em uma empresa, trabalharemos com um 

conteúdo abrange: Mercado consumidor e organizacional. Análise da concorrência. Segmentação do 

mercado e previsão de demanda. Administração de produtos. Políticas de preços. Canais de marketing. 

Varejo e atacado. Composto de comunicação. Administração da força de vendas. Esboço do plano de 

marketing. Noções de análise de valor e qualidade percebida. 

 

REFERÊNCIA BÁSICA 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Atlas, 1998. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2000. 

FRANCO, Maria Laura P. B. Análise de conteúdo. Brasília: Liber Livro, 2007. 

KOTLER, Phili; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing, LTC, Rio de Janeiro, 1999. 

KEEGAN, Warren J., GREEN, Mark C. Princípios do Marketing Global. São Paulo: Saraiva, 1999. 

KOTABE, Masaaki & HELSEN, Kristiaan. Administração de Marketing global. São Paulo: Atlas, 2000. 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI, Futura, São Paulo, 2000. 

__________. Princípios de Marketing, LTC, Rio de Janeiro, 1999. 

LAS CASAS, Alexandre. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

__________. (coordenador). Novos rumos do marketing. São Paulo: Atlas, 2001. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: execução, análise; v. 2. São Paulo: Atlas, 1997. 

__________. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento; v. 14. São Paulo: Atlas, 2002 

McCARTHY, E.; PERREAULT, Jerome et. 

 

 

DISCIPLINA: PRATICA ADMINISTRATIVAS I 

SEMESTRE: 5º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Apresentação da Disciplina; Conceitos: Projeto; Estrutura Básica de um Projeto de Viabilidade Econômica; 

Construção da Base Teórica para Projetos; Análise Macroeconômicas e Microeconômicas; Análise de 

SWOT; Estruturação de Cenários e Premissas; Projeções com Indicadores Econômicos; Estrutura de 

Captação de Recursos Próprios e Terceiros; 

Estudos de Casos Variados; 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BOXWELL, Robert J. Vantagem competitiva através do Benchmarking; tradução José Carlos Barbosa dos 

Santos – São Paulo: Makron Books, 1996. 

COSTA, Eliezer Arantes da; Gestão Estratégica. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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WOILER, Sanção; MATHIAS, W. F. Projetos: planejamento, elaboração e análise. São Paulo: Atlas, 1996. 

ANSOFF, Igor. Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

FISCHAMANN, Adalberto A; ALMEIDA, Martinho Isnard R. Planejamento estratégico na prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1991. 

SALIM, César S.; HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andréa C;  RAMAL, Silvina A Construindo plano de 

negócios. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003. 

 

 

 

 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE DE CUSTOS 

SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Conceitos Fundamentais de Custo; Esquema Básico da contabilização de custos; quadro comparativo da 

Administração geral de custos; tipos de custos; departamentalização; problemas especiais da produção por 

ordem; Plano de Contas; problemas especiais da produção contínua; Produção Conjunta. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

MARTINS, Eliseu.  Contabilidadede de Custos.  São Paulo: Atlas 2001   8ª Ed. 

VANDERBECK Charles F; NAGY, Edward J.  Contabilidade de Custos. São Paulo: Pioneira 2001 

MEGLIORINI, Evandil.  Custos. 1ª Ed.     São Paulo: Markon Books, 2001.    1ª Ed. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I  

SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

 

 

EMENTA: 

Sistemas de produção e suas características; interações do sistema de operações com outras funções da 

empresa; sistemas flexíveis de fabricação; estudo de localização e capacidade; estudo do trabalho; 

planejamento e controle de produção; administração da qualidade; aspectos sociais; éticos e ambientais na 

administração da produção. Algumas das práticas inovadoras aplicadas ao processo de ensino e 

aprendizagem, utilizando Metodologias Ativas de Ensino. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CORRÊA, Henrique L., Administração de produção e de operações: manufatura e serviços: uma abordagem 

estratégica/Henrique L. Corrêa; Carlos A. Corrêa. – 1.ed. – 3.reimpr.-São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, Petrônio G.; LUGENI, Fernando P., Administração da produção, São Paulo, Saraiva, 2000. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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CÔRTES, Pedro Luiz, 1960. Administração de Sistemas de informação/Pedro Luiz Côrtes – São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

JURANDIR, Peinado. Administração da produção: operações industriais e de serviços / Jurandir Peinado e 

Alexandre Reis Graeml – Curitiba:  UnicenP, 2007. 750 p. 

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística / Hamilton 

Pozo. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

SILVA, Adelphino Teixiera da. Administração e Controle / Adelphino Teixeira da Silva. – 10. ed. Ver. e ampl. 

– São Paulo: Atlas, 1997. 

SLACK, Nigel Et Al., Administração da Produção. São Paulo: Editora Atlas, 1999. 

 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADE COMPLEMENTAR V 

SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Complementação dos estudos teóricos formalizados pelas outras atividades acadêmicas, realizadas tanto 

interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, Seminários, Palestras, Semana de 

Estudos, Simpósios, Visitas as Instituições, Cursos Online.  

 

 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO E DEMANDAS REGIONAIS 

SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Empreendedorismo: principais conceitos e características. A gestão empreendedora e suas implicações 

para as organizações. O papel e a importância do comportamento empreendedor nas organizações. O perfil 

dos profissionais empreendedores nas organizações. Processos grupais e coletivos, processos de 

autoconhecimento, autodesenvolvimento, criatividade, comunicação e liderança. Ética e Responsabilidade 

Social nas organizações. A busca de oportunidades dentro e fora do negócio. A iniciativa e tomada de 

decisão. A tomada de risco. A gestão empreendedora de pessoas nas organizações. 

 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo: Makron Books, 

2001. 

_____. Oficina do empreendedor. 6. ed. São Paulo: Cultura, 1999 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se 

diferenciar em organizações estabelecidas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

PINCHOT, Gifford; PELLMAN, Ron. Intra-empreendedorismo na prática: um guia de inovação nos negócios. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

BRITTO, Francisco; WEVER, Luiz. Empreendedores brasileiros: vivendo e aprendendo com grandes 

nomes. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: 

Campus, 2001. 

DRUCKER, Peter F. Administração em tempos de grandes mudanças. São Paulo: Pioneira, 1995. 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. 5. ed., Porto Alegre: Bookman, 2004. 
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PINCHOT III, Gifford. Intrapreneuring: por que você não precisa deixar a empresa para tornar-se um 

empreendedor. São Paulo: Harbra, 1989 

 

 

DISCIPLINA: LIBRAS 

SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

EMENTA 

A utilização de Libras tem como foco a inclusão social do surdo e seu acesso à plena cidadania. A proposta 

baseia-se na conceituação da pessoa surda, sua forma de comunicação e cultura própria, com ênfase nas 

noções linguísticas da língua de sinais: parâmetros, classificadores, iconicidade, expressões faciais e 

corporais (técnicas de interpretação) e a gramática da língua de sinais. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

KARNOPP, Lodenir Becker; QUADROS, Ronice Muller de;. Língua de Sinais Brasileira Estudos Linguísticos. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

MOURA, Maria Cecília de. O surdo, caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS II 

SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Apresentação da Disciplina  

- Exercícios: Você conhece o Cooperativismo?  

- Contextualização do Cooperativismo: Origens da Doutrina Cooperativista  

- Contextualização do Cooperativismo: Leis e Simbologias  

- Estrutura Brasileira do Cooperativismo e seus Princípios Básicos  

- Importância Sócio-Econômica do Cooperativismo  

- Cenários e Tendências do Cooperativismo Brasileiro  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões Estratégicas nas Cooperativas  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões Organizacionais nas Cooperativas  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões Diretivas nas Cooperativas  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões voltadas aos Sistemas de Avaliação, 

Acompanhamento e Monitoramento nas Cooperativas  

-Principais Problemas de Gestão Encontrados nas Cooperativas Brasileiras  

- Five Forces of Porter  

- Modelo de Gestão Para Cooperativas  

- Descrição dos Sete Componentes Básicos para a Construção de um Modelo de Gestão  

- Componentes Estratégicos e Estruturais  

- Componentes Tecnológicos e de Mudanças  

- Componentes Diretivos e Comportamenta 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Cooperativas: economia, crescimento e estrutura do capital. São 

Paulo: Sescoop, Coleção Estudos e Pesquisas, 2001, vol. 1.  
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PINHO, Diva Benevides. O Cooperativismo no Brasil – da Vertente Pioneira à Vertente Solidária. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

 ______. Tendências da Educação Cooperativa Brasileira nos anos 2000, in A Educação Cooperativa e suas 

Práticas, coordenado por José Odelso Schneider. Brasília:Sescoop-Unisinos.  

______. O Pensamento Cooperativo – Doutrina e Teoria. São Paulo: ICA (Secretaria da Agricultura), 2001. 

______Evolução do Pensamento Cooperativo e o Cooperativismo Brasileiro, vol. I - Manual de 

Cooperativismo. Brasília: CNPq e BNCC.  

SCHNEIDER, J. Odelso. e LAUSCHNER, Roque. Evolução e Situação Atual do Cooperativismo Brasileiro, 

in Perspectiva Econômica. RS:UNISINOS, Ano XV, vol. 10, 1980. 

OLIVEIRA, P.R. Djalma. Manual de Gestão das Cooperativas: Uma Abordagem Prática. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2006 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

FISCHAMANN, Adalberto A; ALMEIDA, Martinho Isnard R. Planejamento estratégico na prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1991.  

SALIM, César S.; HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andréa C;  RAMAL, Silvina A Construindo plano de 

negócios. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003. 

ANSOFF, Igor. Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977.  

BULGARELLI, Waldírio. As Sociedades Cooperativas e a sua disciplina jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998.  

KRUEGER, Guilherme. Cooperativismo e o Novo Código Civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. 

 

DISCIPLINA: PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS II  

SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

EMENTA 

Projeto dentro do contexto planejamento; Estruturas e etapas de um projeto - Aspectos Econômicos, 

Aspectos Técnicos, Aspectos Financeiros, Aspectos Administrativos, Aspectos jurídicos e legais, Aspectos 

do meio-ambiente, Aspectos Contábeis; - Quadros Financeiros de um Projeto; Fontes de 

financiamentos para projetos; Critérios quantitativos para análise - Tempo de recuperação, Valor Líquido, 

Taxa interna de retorno, Outros; Análise de sensibilidade (modelagem em Excel). 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BOXWELL, Robert J. Vantagem competitiva através do Benchmarking; tradução José Carlos Barbosa dos 

Santos – São Paulo: Makron Books, 1996. 

COSTA, Eliezer Arantes da; Gestão Estratégica. São Paulo: Saraiva, 2005. 

WOILER, Sanção; MATHIAS, W. F. Projetos: planejamento, elaboração e análise. São Paulo: Atlas, 1996. 

ANSOFF, Igor. Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

FISCHAMANN, Adalberto A; ALMEIDA, Martinho Isnard R. Planejamento estratégico na prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1991. 

SALIM, César S.; HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andréa C;  RAMAL, Silvina A Construindo plano de 

negócios. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 2. ed. São Paulo: Makron, 1994 

GITMAN, Lawrence J. Princípios da Administração Financeira. São Paulo : Harbra, 1984. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA E PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
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SEMESTRE: 6º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: 

Desenvolver competências sociais por meio de experiência vivencial solidária de participação acadêmica 

em projetos sociais comunitários. Propiciar ao acadêmico vivencias que envolvam a empatia nas relações 

sociais e possibilitem reflexão acerca de seus valores pessoais. Permitir a inserção da universidade na 

comunidade, possibilitando a troca de saberes e proporcionando ao acadêmico uma formação integral 

voltada para o bem comum. Qualidade de vida; Motivação, Grupo Social, Cultura e Contemporaneidade; 

Psicopatologia do Trabalho 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia Aplicada a Administração de empresas: psicologia do 

comportamento organizacional; 3 ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

BOCK, Ana Maria M. Psicologias: Uma introdução ao estudo de psicologia; 5 ed. São Paulo: Vozes, 

1993. 

MOSKOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 12 ed. Rio de Janeiro: J. 

Olympio, 2002. 

MOSKOVICI, Fela. Renascença organizacional: a revalorização do homem frente à tecnologia para o 

sucesso da nova empresa. 10. Ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOLBI, David A. Psicologia Organizacional: uma abordagem vivencial; São Paulo: Atlas, 1990. 

APOSTILA: Técnicas de apresentação em público; Faculdades Católicas Salesianas. 

ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional; 7 ed. São paulo: Prentice 

Hall/Pearson, 2004. 

MOSKOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 12 ed. Rio de Janeiro: J. 

Olympio, 2002. 

MOSKOVICI, Fela. Renascença organizacional: a revalorização do homem frente à tecnologia para o 

sucesso da nova empresa. 10. Ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2003. 

BRONFERNBRENNER, Urie. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e 

planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002 

 

 

SÉTIMO TERMO 

 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

 

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno    

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

 

EMENTA 

Projeto de Estágio: introdução; problemática; objetivo geral; objetivos específicos; referencial teórico; 

metodologia; conclusão; bibliografia; cronograma; folha de aprovação do orientador. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A . Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro: 2002 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N A S. Fundamentos de metodologia científica – um guia para iniciação 

científica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 

DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A . Fundamentos da metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica. São Paulo: Pioneira, 1997. 

SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. 5ª tiragem, São Paulo: Futura, 1998. 

 

 

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 80   h/a 

 

EMENTA 

A organização: arquitetura, estrutura e configuração. Departamentalização. Delegação, descentralização e 

centralização. Distribuição do trabalho. Processos de trabalho. Layout. Fluxogramas. Organogramas e 

hierarquia organizacional. Formulários e manualização. Racionalização do trabalho. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

CURY, A. Organização e Métodos: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2005.  

OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas, Organização & Métodos: uma abordagem gerencial. São Paulo: Atlas, 

2001.  

HALL, R. Organizações: estrutura, processos e resultados. São Paulo: Prentice Hall, 2005.   

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

BALLESTERO A. Manual de organização, sistemas e métodos: abordagem teórica e prática da engenharia 

da  

informação. São Paulo: Atlas, 2000  

CHINELATO FILHO, J. O & M Integrado à Informática. Rio de Janeiro: LTC, 2000.  

CRUZ, T. Sistemas, organizações e métodos: estudo integrado das novas tecnologias de informação.  

3 ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

OLIVEIRA, D. Sistemas, organização e métodos. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Metodologia Científica, pesquisas, leituras, resumos, projeto de pesquisa e monografia. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A . Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro: 2002 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N A S. Fundamentos de metodologia científica – um guia para iniciação 

científica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 
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DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

HUBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de mestrado e      

doutorado. São Paulo: Pioneira, 1998. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A . Fundamentos da metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica. São Paulo: Pioneira, 1997. 

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. 5ª tiragem, São Paulo: Futura, 1998. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II  

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Sistemas de produção e suas características; interações do sistema de operações com outras funções da 

empresa; sistemas flexíveis de fabricação; estudo de localização e capacidade; estudo do trabalho; 

planejamento e controle de produção; administração da qualidade; aspectos sociais; éticos e ambientais na 

administração da produção. Algumas das práticas inovadoras aplicadas ao processo de ensino e 

aprendizagem, utilizando Metodologias Ativas de Ensino. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

HRADESKY, John L., São Paulo, 1989, ed. Mcgraw-Hill, 1989.  Aperfeiçoamento da Qualidade e da 

Produtividade. 

MAYER, Raymond R., São Paulo: ed. Atlas, 1990. Administração da Produção.  

MONTEIRO, Clovis Leite; Behr, Joana; Cordeiro Filho, Jose Bernardo; Mayer, Raymond Richard, ed. Atlas, 

1972. Administração da Produção. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

CORREA, Henrique l.; Gianesi, Irineu G. N., São Paulo: ed. Atlas, 1993 -.Just In Time, MRP e OPT. 

BOTTARO, Marcos César, 2013 – Apostilas de Administração da Produção. 

PALLOTTA, Arnaldo; Azevedo, Jose S. Guedes; Simoni, Miguel de; Barnes, Ralph Mosser; Fonseca, 

Ricardo Seidl da; Assis, Sergio Luiz Oliveira, São Paulo: ed. Edgard Blucher, 1977. Estudo de Movimentos 

e de Tempos. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADE COMPLEMENTAR VI 

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno     CARGA 

HORÁRIA: 100 h/a 

 

EMENTA 

Complementação dos estudos teóricos formalizados pelas outras atividades acadêmicas, realizadas tanto 

interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, Seminários, Palestras, Semana de 

Estudos, Simpósios, Visitas as Instituições, Cursos Online. 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE COOPERATIVAS E AGRONEGOCIOS 

 

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 
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EMENTA 

Apresentação da Disciplina  

- Exercícios: Você conhece o Cooperativismo?  

- Contextualização do Cooperativismo: Origens da Doutrina Cooperativista  

- Contextualização do Cooperativismo: Leis e Simbologias  

- Estrutura Brasileira do Cooperativismo e seus Princípios Básicos  

- Importância Sócio-Econômica do Cooperativismo  

- Cenários e Tendências do Cooperativismo Brasileiro  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões Estratégicas nas Cooperativas  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões Organizacionais nas Cooperativas  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões Diretivas nas Cooperativas  

- Conseqüências do Desenvolvimento de e Aplicação de Questões voltadas aos Sistemas de Avaliação, 

Acompanhamento e Monitoramento nas Cooperativas  

-Principais Problemas de Gestão Encontrados nas Cooperativas Brasileiras  

- Five Forces of Porter  

- Modelo de Gestão Para Cooperativas  

- Descrição dos Sete Componentes Básicos para a Construção de um Modelo de Gestão  

- Componentes Estratégicos e Estruturais  

- Componentes Tecnológicos e de Mudanças  

- Componentes Diretivos e Comportamentais  

- Componentes de Avaliação 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Cooperativas: economia, crescimento e estrutura do capital. São 

Paulo: Sescoop, Coleção Estudos e Pesquisas, 2001, vol. 1.  

PINHO, Diva Benevides. O Cooperativismo no Brasil – da Vertente Pioneira à Vertente Solidária. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

 ______. Tendências da Educação Cooperativa Brasileira nos anos 2000, in A Educação Cooperativa e suas 

Práticas, coordenado por José Odelso Schneider. Brasília:Sescoop-Unisinos.  

______. O Pensamento Cooperativo – Doutrina e Teoria. São Paulo: ICA (Secretaria da Agricultura), 2001. 

______Evolução do Pensamento Cooperativo e o Cooperativismo Brasileiro, vol. I - Manual de 

Cooperativismo. Brasília: CNPq e BNCC.  

SCHNEIDER, J. Odelso. e LAUSCHNER, Roque. Evolução e Situação Atual do Cooperativismo Brasileiro, 

in Perspectiva Econômica. RS:UNISINOS, Ano XV, vol. 10, 1980. 

OLIVEIRA, P.R. Djalma. Manual de Gestão das Cooperativas: Uma Abordagem Prática. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2006 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

FISCHAMANN, Adalberto A; ALMEIDA, Martinho Isnard R. Planejamento estratégico na prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1991. 

  

SALIM, César S.; HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andréa C;  RAMAL, Silvina A Construindo plano de 

negócios. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003. 

ANSOFF, Igor. Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977.  

BULGARELLI, Waldírio. As Sociedades Cooperativas e a sua disciplina jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998.  

KRUEGER, Guilherme. Cooperativismo e o Novo Código Civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. 

 

 

 

http://www.unisalesiano.edu.br/


        
 

 

UNISALESIANO ARAÇATUBA – Rod. Teotônio Vilela, 3821 – jd. Alvorada - 16016-500 - Araçatuba - SP - Fone (18) 33636-5252 – Site: www.unisalesiano.edu.br  

 

    CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM 
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO – MANTENEDORA 

 

DISCIPLINA: ADMISTRAÇÃO DE QUALIDADE TOTAL 

 

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 40   h/a 

Ementa 

 Qualidade total - conceitos, evolução, processos, sistemas, rotinas e métodos, 

controles, qualidade em serviços, atendimento ao cliente, processos e técnicas de melhorias, 

ferramentas e técnicas da qualidade, housekeeping, ISSO 9001 e 14000 e prêmios de qualidade. 

Referências Básicas: 

GRIFO, EQUIPE INICIANDO OS CONCEITOS DA QUALIDADE TOTAL: EQUIPE GRIFO.006. ed. SAO 

PAULO: PIONEIRA, 1998. 

MCDONALD, MALCOLM; CHRISTOPHER, MARTIN; KNOX, SIMON CLIENTES: OS VERDADEIROS 

DONOS DA EMPRESA: COMO CONSTRUIR UMA ORGANIZACAO ORIENTADA PARA O MERCADO. 

SAO PAULO: FUTURA, 2001. 

PALADINI, EDSON PACHECO GESTAO DA QUALIDADE: TEORIA E PRATICA.002. ed. SAO PAULO: 

ATLAS, 2004. 

Referências Complementares: 

CIERCO, AGLIBERTO ALVES; ROCHA, VARANDA; MOTA, EDMARSON BACELAR GESTãO DA 

QUALIDADE.10.ed. SAO PAULO: FGV EDITORA, 2011. 

KIRCHNER, ARNDT; KAUFMANN, HANS; SCHMID, DIETMAR GESTAO DA QUALIDADE: 

SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO AMBIENTAL.2. ed. SAO PAULO: ERICA, 2010. 

EPPRECHT, EUGÊNIO KAHN; COSTA, ANTONIO FERNANDO BRANCO; CARPINETTI, LUIZ CESAR 

RIBEIRO CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE.2. ed. SÃO PAULO: ATLAS, 2005. 

RODRIGUES, MARCUS VINICIUS CARVALHO ACOES PARA A QUALIDADE GEIQ: GESTAO 

INTEGRADA PARA A QUALIDADE: PADRAO SEIS SIGMA - CLASSE MUNDIAL.002. ed. RIO DE 

JANEIRO: QUALITYMARK, 2006. 

MIGUEL, PAULO AUGUSTO CAUCHICK; GEROLAMO, MATEUS CECILIO; CARPINETTI, LUIZ CESAR 

RIBEIRO. GESTãO DA QUALIDADE ISO 9001:2000.1. ed. SÃO PAULO: ATLAS, 2007. 

 

 

DISCIPLINA: PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS III  

SEMESTRE: 7º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 40   h/a 

 

EMENTA 

Aspectos Contábeis; Quadros Financeiros de um Projeto; Fontes de financiamentos para projetos; Critérios 

quantitativos para análise; Tempo de recuperação; Valor Líquido; Taxa interna de retorno; Outros; Análise 

de sensibilidade; 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

WOILER, Sanção; MATHIAS, W. F. Projetos: planejamento, elaboração e análise. São Paulo: Atlas, 1996.

  

ANSOFF, Igor. Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARES 

ANSOFF, Igor. Estratégia empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977.  

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 2. ed. São Paulo: Makron, 1994. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios da Administração Financeira. São Paulo : Harbra, 1984. 

 

 

OITAVO SEMESTRE 
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DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

O ESTAGIO, através da pratica em administração, objetiva uma vivência profissional ligada a atividades de 

caráter acadêmico-profissionalizante, que terão com produto final relatórios, executados em empresas 

privadas ou publicas. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A . Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas 2003. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral. São Paulo: Saraiva, 2002 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

PROCÓPIO DE ARAÚJO, Adriana Maria, ASSAF, Alexandre. Introdução à Contabilidade. São Paulo: Atlas, 

2004. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro: 2002 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N A S. Fundamentos de metodologia científica – um guia para iniciação     

científica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 

DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica. São Paulo: Pioneira, 1997. 

SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. 5ª tiragem, São Paulo: Futura, 1998 

 

 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno   CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Metodologia Científica, pesquisas, leituras, resumos, projeto de pesquisa e monografia. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A . Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro: 2002 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N A S. Fundamentos de metodologia científica – um guia para iniciação 

científica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 

DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

HUBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de mestrado e      

doutorado. São Paulo: Pioneira, 1998. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A . Fundamentos da metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica. São Paulo: Pioneira, 1997. 

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. 5ª tiragem, São Paulo: Futura, 1998. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADE COMPLEMENTAR VII 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 100 h/a 

 

EMENTA 

Complementação dos estudos teóricos formalizados pelas outras atividades acadêmicas, realizadas tanto 

interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, Seminários, Palestras, Semana de 

Estudos, Simpósios, Visitas as Instituições, Cursos Online. 

 

 

DISCIPLINA: GESTÃO DE ROTINAS TRABALHISTAS 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Familiarizar o acadêmico com toda a rotina dos processos de Recursos Humanos desde o recrutamento até 

o processo de demissão Elaboração da folha de pagamento e cálculos trabalhistas, previdência social, férias 

e decimo terceiro salário 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

OLIVEIRA, Aristeu de .Manual de Prática Trabalhista. Editora Atlas. 46ª edição 2011 

MARTINS, Sérgio Pinto. CLT Universitária- Consolidação das Leis do Trabalho. Editora Atlas. 13ª edição 

2012 

OLIVEIRA, Aristeu de .Consolidação da Legislação Previdenciária. Editora Atlas. 14ª edição 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

GARCIA, Roni Genicola. Manual de Rotinas Trabalhistas. Editora Atlas . 5ª edição 2010 

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos Trabalhistas . Editora Atlas. 23ª edição 2011 

 

 

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno     CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Ementa é composta sob a seguinte abordagem: Conceitualização do Agronegócio; Definição de Sistemas 

Agroindustriais (Filieres); Relações Intersetoriais no Agronegócio; Fluxo de Comercialização e Margem de 

Comercialização; O Agronegócio Brasileiro (potencial, perspectivas e gargalos existentes); Mecanismos de 

Comercialização (“Spot” ou Físico, Contratos de Longo Prazo, Mercado a Termo, Mercado de Futuros 

(BM&F: Commodities Agrícolas); 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

GESTÃO AGROINDUSTRIAL: GEPAI: Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais / Coordenador: Mário 

Otávio Batalha. – 2° ed. – São Paulo: Atlas,2001 

ADMINISTRAÇÃO RURAL / organizador Antônio Carlos Kfouri Aidar. São Paulo: Paulicéia, 1995. 272p. – 

(série Educação Continuada) 

ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS NA AGROPECUÁRIA / Gilberto José dos Santos; José Carlos Marion, 

Sônia Segatti. – 3° ed. – São Paulo: Atlas, 2002 
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FUNDAMENTOS DE AGRONEGÓCIOS / Massilon J. Araújo. – São Paulo : Atlas, 2003 

INTRODUÇÃO AOS MERCADOS FUTUROS E DE OPÇÕES AGROPECUÁRIOS NO BRASIL / Félix 

Schouchana. – 2° ed. Ver. E atual. – São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, 2000. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

CONTABILIDADED RURAL: CONTABILIDADE AGRÍCOLA, CONTABILIDADE DA PECUÁRIA, IMPOSTO 

DE RENDA PESSOA JURÍDICA / José Carlos Marion. – 6° ed. – São Paulo : Atlas, 2000. 

TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS / organizador José Vicente Caixeta – 

Filho, Augusto Hauber Ganeiro. – São Paulo : Atlas, 2001. 

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES NO AGRONEGÓCIO / Antônio Carlos dos Santos. Lavras: UFLA / FAEPE, 

2000. 

COMPLEXOS AGROINDUSTRIAIS / Edgard Alencar. Lavras: UFLA / FAEPE, 2001 

 

 

 

DISCIPLINA:  ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

 

EMENTA 

Abordagem dos processos sociais básicos da sociedade moderna e suas instituições: isolamento e contato; 

interação social; cooperação, competição, conflito, adaptação, acomodação, assimilação. Conceitos 

sociológicos fundamentais: fato social, ação social. Instituições: família/parentesco, instituições religiosas, 

instituições políticas, instituições acadêmicas, instituições educacionais, cultura afro-indígena brasileira. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

FORACCHI, Marialice Mencarini. MARTINS, José de Souza. Sociologia e Sociedade. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2002. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

SOUTO, Cláudio. A explicação sociológica: uma introdução à Sociologia. São Paulo: EPU, 1985. 

VILANOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. São Paulo: Atlas, 2000.. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

ZANCHI, Marco Túlio, ZUGNO, Paulo Luiz. Sociologia da Saúde. Caxias do Sul, RS: Educs, 2008. 

 

 

DISCIPLINA: ESTRATEGIAS EMPRESARIAIS 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno     CARGA 

HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA 

Introdução à Administração Estratégica. O processo de Administração Estratégica. Missão e Objetivos. 

Formulação e Implementação de Estratégia. Controle Estratégico. Administração Estratégica e 

Responsabilidade Social. Fundamentos (Financeiros e de Marketing) para Administração Estratégica. 

REFERÊNCIA BÁSICA 

ANSOFF, H. I. , McDONNELL, E. J.  Implantando a administração estratégica. São Paulo: Atlas, 1993. 

CERTO, S. C.  , PETER, J. P.  Administração Estratégica: planejamento e implantação de estratégia.  São 

Paulo:  Makron Books, 1993. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

ANSOFF, H. I.  Administração Estratégica. São Paulo:  Atlas, 1983. 

http://www.unisalesiano.edu.br/
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___________ . A nova estratégia empresarial. São Paulo: Atlas, 1990. 

BELMIRO, L.  A. G. ,  NASCIMENTO, L. P.  Administração Estratégica: uma visão sinérgica. Rio de Janeiro: 

Thex Editora,  1997. 

DRUCKER, F. P. Administrando em tempo de grandes mudanças. Trad. Nivaldo Montigelli Jr.  3. ed.  São 

Paulo: Pioneira, 1996. 

OLIVEIRA, D. P. R.  Planejamento estratégico. 4.ed.  São Paulo: Atlas, 1989. 

 

 

DISCIPLINA: GERÊNCIA PARTICIPATIVA 

 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno    CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA 

Gerencia participativa. A nova empresa e a gerência participativa. Comportamento 

gerencial. Liderança e participação. Delegar. A criatividade na gerência participativa. O 

funcionário na gerência participativa. A comunicação na gerência participativa. 

Referências Básicas: 

DECENZO, DAVID A.; ROBBINS, STEPHEN P. Fundamentos de administração: conceitos 

essenciais e aplicações.4. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

LEAL FILHO, JOSE GARCIA. Gestão estratégica participativa: teoria e prática para criação de 

organizações que aprendem. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007. 

MAXIMIANO, ANTONIO CESAR AMARU. Teoria geral da administração: da revolução urbana a 

revolução digital.6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

Referências Complementares: 

GIL, ANTONIO CARLOS. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 

2001. 

VRIES, MANFRED F. R. Kets de liderança na empresa: como o comportamento dos líderes afeta 

a cultura interna. São Paulo: Atlas, 1997. 

MINICUCCI, AGOSTINHO. Relações humanas: psicologia das relacoes interpessoais.6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

MOTTA, PAULO ROBERTO. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente.15. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 2004. 

OLIVEIRA, JAYR FIGUEIREDO DE; PRADO, JONAS; SILVA, EDISON 

 

 

DISCIPLINA: GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SEMESTRE: 8º     TURNO: Noturno     CARGA 

HORÁRIA: 40 h/a 

EMENTA 

Planejamento e sua importância; Leis ambientais: obrigações e deveres; Sistema de Gestão Ambiental e 

políticas internas (empresa) e externa (geral); Planejamento e gestão ambiental no Agronegócio; Cadeias e 

Sistemas Agroindustriais; Utilização do Marketing Ambiental; Selos e Sistemas de Qualidade Ambiental. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

ANSSOF, Igor. Estratégia Empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 1977. 

ABDALLA DE MOURA, I. A. Qualidade e Gestão Ambiental: sugestões para a implantação de normas ISSO 

14000 nas empresas. São Paulo: Editora Mendes, 1998. 

DE BACKER. Gestão Ambiental: a administração verde. Rio de Janeiro: QualityMark editora, 1995. 

BERNANRDES DE ANDRADE, R. et al. Gestão Ambiental. São Paulo: Makron Books, 2000. 
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

BACKER, Paul de. Gestão Ambiental: a administração verde. Rio de Janeiro: QualityMark Ed., 2002 

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Ed Atlas, 2006 
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