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EMENTÁRIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

1º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Teorias da Administração 

I 

Professor: Eduardo Teraoka Tófoli 

Período Letivo: 1º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Definição do conceito de administração. Processo administrativo. Evolução das 

teorias administrativas. Administração no presente. Mudança organizacional. Papel de gerente. 

Pesquisas bibliográficas. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da Administração. São Paulo: Saraiva, 2004 

PANNO, Claudia C.; CARAVANTES, Geraldo R.; KLOECKNER, Monica C. Administração: 

teorias e processo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

DECENZO, David A.; ROBBINS, Stephen P. Fundamentos de Administração: conceitos 

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

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução a Administração.8. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Reboucas de. Teoria Geral da Administração. Edição compacta. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

CERTO, Samuel C. Administração Moderna.9. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2003. 

MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. Teoria Geral da 

Administração.2. ed. São Paulo: Pioneira, 2005. 

RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da Administracão.  3. ed. São Pualo: Saraiva, 2016. 

 

Unidade Curricular: Cultura Religiosa Professor: Luiz Alberto Asato 

Período Letivo: 1º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Introdução à teologia. Fenomenologia religiosa. Religião, ciência e espiritualidade. 

Iniciação à bíblia. Jesus Cristo. Início e propagação do cristianismo.  

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

JORGE, J. Simões. Cultura Religiosa: o homem e o fenomeno religioso. 2. ed. São Paulo: 

Loyola, 1998. 

WILGES, Irineu. Cultura Religiosa: as religiões no mundo.19. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

SCHERER, Burkhard (ORG.). As Grandes Religiões: temas centrais comparados. 3. ed . 

Petrópolis: Vozes, 2010. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

S.A., Biblia Sagrada: Edicao Pastoral. São Paulo: Paulus, 1990. 

GAARDER, Jostein; HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry. Livro das Religiões. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

QUEIRUGA, Andres Torres. Auto compreensão cristã: diálogo das religiões. São Paulo: 

Paulinas, 2007. 

SWEETMAN, Brendan. Religião: conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Penso, 2013. 

MATA, Sérgio da. Historia & Religião.  Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

Unidade Curricular: Língua Portuguesa Professora: Paola de Carvalho Buvolini 

Período Letivo: 1º Semestre Carga Horária: 40 h/a 
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EMENTA: Técnicas de leitura, interpretação e análise crítica de textos. Fatores de textualidade. 

Orientação gramatical. Dificuldades da língua culta. Articulação sintática do texto. 

Redação técnica e científica: formas, estruturas e características. Produção textual. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

DISCINI, Norma. A comunicação nos textos. 2. ed. 4ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015. 

GOLD, Miriam. Redação empresarial. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br//#books. Acesso em: 20 fev. 2018 

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Scipione, 2008.. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

FIORIN, José Luís. Para entender o texto. Leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007. 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 24 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa. 4 ed. São Paulo: saraiva, 2016. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br//#books. Acesso em: 20 fev. 

2018 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br//#books. Acesso em: 19 out. 2018 

SAUTCHUZ, Inez. Perca o medo de escrever: da frase ao texto. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Unidade Curricular: Contabilidade 

Introdutória I  

Professora: André Ricardo Ponce dos 

Santos 

Período Letivo: 1º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: A evolução histórica da contabilidade. Os objetivos e finalidades da contabilidade. A 

importância das informações contábeis. Definição do campo de aplicação da contabilidade. 

Escrituração contábil. Elaboração das demonstrações contábeis. Operações de encerramento do 

exercício. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; IUDICIBUS, Sérgio de. Manual de 

Contabilidade das Sociedades por Ações: (Aplicável as demais Sociedades) Rumo as Normas 

Internacionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo. Contabilidade Societária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

PADOVEZE, Clovis Luís. Manual de Contabilidade Básica: contabilidade introdutória e 

intermediária: textos e exercícios. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Básica: teoria e questões comentadas.13. ed. Rio de 

Janeiro: Ferreira, 2015. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Introdutória: em IFRS E CPC. São 

Paulo: Atlas, 2014. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil: atualizado conforme as leis 11.638/2007 e 

nº11.941/2009 ... normas internacionais da contabilidade IFRS. 029. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

QUINTANA, Alexandre Costa. Contabilidade Básica: com exercícios práticos de acordo com as 

normas brasileiras de contabilidade do CFC. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Unidade Curricular: Gestão de Projeto  Professor: Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 1º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Empreendedorismo.  O processo de modelagem do Plano de Negócios. Gestão de 

Projetos. 

http://integrada.minha/
http://integrada.minha/
http://integrada.minha/
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REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

CARVALHO, M., RABECHINI, R. Fundamentos em gestão de projetos: construindo 

competências para gerenciar projetos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

RABECHINI, R. O gerente de projetos na empresa. 3 ed. São Paulo; Atlas: 2011. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru.  Administração para Empreendedores: fundamentos da 

criação e gestão de novos negócios. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2011. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 

empreendedor de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Plano de Negócios: seu guia definitivo – o passo a passo para 

você planejar e criar um negócio de sucesso. 2. ed. Empreende,  2015. 

GERARDI, B. Gerenciamento de Projetos sem Crise: como evitar problemas previsíveis para o 

sucesso do projeto. São Paulo: NOVATEC Editora, 2012. 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360º: a prática na prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de Projetos: teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Érica, 2010. 

 

Unidade Curricular: Matemática  Professor: Francisco de Assis Andrade 

Período Letivo: 1º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA:  Conjunto dos Números Racionais. Expressões numéricas e algébricas. Equações de 

1º grau. Sistema de duas equações com duas incógnitas. Regra de Três. Porcentagem. Juros 
Simples. 
REFERÊNCIAS BÁSICAS: 
QUILELLI, Paulo. Matemática para concursos: nível fundamental.2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. 
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da 
Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
DEGENSZAJN, David Mauro; IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática 
elementar, 11: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. São Paulo: 
Atual,  2004. 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
BARRETO FILHO, Benigno; SILVA, Cláudio Xavier da.  Matemática aula por aula: volume único 
- ensino médio. São Paulo: FTD, 2000. 
BOULOS, Paulo. Pré- cálculo. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. 
PAIVA, Manoel. Matemática: volume único. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
GENTIL, Nelson et al . Matemática para o 2º grau. São àiçp: Ática, 2001. 
LAPA, Nilton. Matemática Aplicada: uma abordagem introdutória. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

Unidade Curricular: Filosofia da Felicidade Professor: Ana Elisa Silva Barbosa de 

Carvalho 

Período Letivo: 1º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Discussão do conceito sobre a felicidade e a promoção da felicidade. Dimensões 
humanas e os fatores que podem influenciar no desenvolvimento e encontro com a felicidade. 
Psicologia positiva como forma de contribuir para a felicidade dos indivíduos. Atividades que 
podem estimular a felicidade e estratégias para a construção de hábitos melhores.   

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

HUTZ, Claudio Simon. Avaliação em Psicologia Positiva. Porto Alegre: Artmed, 2014 (Minha 

Biblioteca) 

RASHID, Tayyab; SELIGMAN, Martin. Psicoterapia Positiva: manual do terapeuta. Porto 

Alegre> Artmed, 2019. (Minha biblioteca) 

SELIGMAN, Martin. Florescer. 

Disponível em: https://kupdf.net/queue/martin-seligman-psicologia-

https://kupdf.net/queue/martin-seligman-psicologia-positiva_5afb3f16e2b6f5b37e17a746_pdf?queue_id=-1&x=1580508548&z=MTg3LjEyMC4xNTYuNTk=


CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICOSALESIANO AUXILIUM 

 

 

 

positiva_5afb3f16e2b6f5b37e17a746_pdf?queue_id=-

1&x=1580508548&z=MTg3LjEyMC4xNTYuNTk=. Acesso em: 31 Jan. 2020. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

COELHO JUNIOR, Achilles Gonçalves; MAHFOUD, Miguel. As dimensões espiritual e 

religiosa da experiência humana: distinções e inter-relações na obra de Viktor Frankl. Psicol. 

USP,  São Paulo ,  v. 12, n. 2, p. 95-103,    2001.   Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642001000200006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22  Dez.  2019. 

CORBI, Raphael Bottura; MENEZES-FILHO, Naércio Aquino. Os                            

felicidade no Brasil.                                                           -536, outubro-

dezembro/2006. Disponível em: http://www.rep.org.br/PDF/104-3.PDF Acesso em: 25/11/2019. 

BORGES. Evandro. Psicologia Positiva. E-book: https://www.positivapsicologia.com.br/wp-

content/uploads/2018/07/E-book-Psicologia-Positiva-Evandro-Borges.pdf 

MORAES, Maria Regina Cariello. O desencantamento da meditação: da união mística ao 

fitness cerebral. Relig. soc.,  Rio de Janeiro ,  v. 39, n. 1, p. 224-248,  abr.  2019 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

85872019000100224&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  26  dez.  2019.  Epub 16-Maio-

2019.  http://dx.doi.org/10.1590/0100-85872019v39n1cap10 

MENEZES, Carolina Baptista; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. Os efeitos da meditação à luz da 

investigação científica em Psicologia: revisão de literatura. Psicol. cienc. prof.,  Brasília ,  v. 

29, n. 2, p. 276-289, jun.  2009.   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

98932009000200006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  13  jan.  2020. 

 

2º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Teorias da Administração 

II  

Professor: Eduardo Teraoka Tófoli 

Período Letivo: 2º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Tomada de decisão administrativa. Ética responsabilidade social e empresarial. 

Liderança. Administração de operações, tecnologia e inovação e qualidade. Comunicação. 

Empresas de classe mundial. Novos paradigmas. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

GOMES, Luiz Flávio Autran Monteiro; GOMES, Carlos Francisco Simões. Tomada de Decisao 

Gerencial: enfoque multicritério. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana a 

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

HITT, Michael a.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração Estratégica: 

competitividade e globalização. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

FERREIRA, Patrícia Ítala; MALHEIROS, Gustavo. Comunicação Empresarial: planejamento, 

aplicação e resultados. São Paulo: Atlas, 2016. 

SHIGUNOV NETO, Alexandre; CAMPOS, Lucila Maria de Souza; SHIGUNOV, Tatiana. 

Fundamentos da Gestão Ambiental. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru.  Introdução a Administração. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

SEGRE, German (ORG.). Manual prático de comércio exterior. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

ROBBINS, Stephen P. Administração: mudancas e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

Unidade Curricular: Matemática Financeira I  Professor: Francisco de Assis Andrade 

Período Letivo: 2º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

https://kupdf.net/queue/martin-seligman-psicologia-positiva_5afb3f16e2b6f5b37e17a746_pdf?queue_id=-1&x=1580508548&z=MTg3LjEyMC4xNTYuNTk=
https://kupdf.net/queue/martin-seligman-psicologia-positiva_5afb3f16e2b6f5b37e17a746_pdf?queue_id=-1&x=1580508548&z=MTg3LjEyMC4xNTYuNTk=
http://www.rep.org.br/PDF/104-3.PDF
https://www.positivapsicologia.com.br/wp-content/uploads/2018/07/E-book-Psicologia-Positiva-Evandro-Borges.pdf
https://www.positivapsicologia.com.br/wp-content/uploads/2018/07/E-book-Psicologia-Positiva-Evandro-Borges.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/0100-85872019v39n1cap10
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EMENTA: Inequações. Funções. Gráficos. Sistema de medidas. Juros Simples. Introdução a 

Juros Compostos. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

PAIVA, Manoel. Matemática: volume único.2. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

QUILELLI, Paulo. Matemática para concursos: nível fundamental.2. ed. São Paulo: 

Saraiva,2015. 

MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria.  Matemática Financeira: com mais de 

600 exercícios resolvidos e propostos.2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

DEGENSZAJN, David Mauro; IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de 

Matemática Elementar, 11: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. 

São Paulo: Atual, 2004. 

BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI, José Ruy. Matemática Fundamental: 2º grau – 

volume único. São Paulo: FTD, 1994. 

LAPA, Nilton. Matemática aplicada: uma abordagem introdutória. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GENTIL, Nelson et al.  Matemática para o 2º Grau. São Paulo: Ática, 2001. 

 

Unidade Curricular: Língua Portuguesa II  Professora: Paola de Carvalho Buvolini 

Período Letivo: 2º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Vícios de linguagem. Revisão da fonética e da sintaxe. Acentuação. Parônimos e 

homônimos. Produção de textos técnicos e dissertativo. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

DISCINI, Norma. A comunicação nos textos. 2. ed. 4ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015. 

GOLD, Miriam. Redação empresarial. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br//#books. Acesso em: 20 fev. 2018. 

SAUTCHUZ, Inez. Perca o medo de escrever: da frase ao texto. São Paulo: Saraiva, 2011. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

ANDRADE, Maria Margarida de e HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas 

para cursos superiores. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

FIORIN, José Luís. Para entender o texto. Leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

LYONS, John. Lingua(gem) e Linguística: uma introdução. Tradução Marilda Winkler 

Averburg, Clarisse Sieckenius de Souza. Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br//#books. Acesso em: 01 set de 2020. 

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa. 4 ed. São Paulo: saraiva, 2016. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br//#books. Acesso em: 20 fev. 

2018. 

 

 

Unidade Curricular:  Economia   Professor: Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 2º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Conceitos Fundamentais de Economia. Funcionamento da Economia. Bens e 

Serviços. Agentes Econômicos. Evolução dos Sistemas Econômicos. Tópicos em Microeconomia. 

Tópicos em Macroeconomia. Publicidade e Economia. Teoria do Consumidor. Economia 

Ambiental. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

GREMAUD...[et al], Amaury Patrick. Manual de economia: equipe de professores da USP/ 

organizadores: Diva Benevides Pinho, Marco Antonio S. de Vasconcellos, Rudinei Toneto Jr . 7 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

MENDES ...[et al.], Carlos Magno. Introdução à economia. 3 ed. rev. amp. Florianópolis : 

http://integrada.minha/
http://integrada.minha/
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Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2015, 182p. 

ROSSETTI, José Paschoal . Introdução à Economia .21. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 

2007. 

MANKIW ,N. Gregory. Introdução à economia. Tradução: Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes 

e Lima, Ez2 Translate ; revisão técnica: Manuel José Nunes Pinto. São Paulo : Cengage, 2020. 

SINGER, Paul. Aprender economia. 24. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

Thomas, Janet M. Economia Ambiental : aplicações, políticas e teoria. Tradução Noveritis do 

Brasil ; revisão técnica: Maria Cecilia Trannin. 2. ed. São Paulo : Cengage Learning, 2016. 672 p. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GAMBOA, Ulisses Monteiro Ruiz de; 

TUROLLA,Frederico Araujo.                            mpresarial                       

2016. 288 p. 

 

 

Unidade Curricular: Contabilidade 

Introdutória II  

Professor: André Ricardo Ponce dos 

Santos 

Período Letivo: 2º Semestre 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: 

DAS SOCIEDADES POR ACOES: (aplicável as demais sociedades) rumo as normas 

internacionais.2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de Contabilidade Básica: contabilidade introdutória e 

intermediária: textos e exercícios. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Introdutória: em IFRS E CPC. São 

Paulo: Atlas, 2014. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Básica: teoria e mais de 1.500 questões 

comentadas.12.ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2014. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil: atualizado conforme as leis 11.638/2007 e 

nº11.941/2009 ... normas internacionais da contabilidade IFRS. 029. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

QUINTANA, Alexandre Costa. Contabilidade Básica: com exercícios práticos de acordo com as 

normas brasileiras de contabilidade do CFC. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Unidade Curricular: Metodologia da Pesquisa 

Científica  

Professora: Jovira Maria Sarraceni 

Período Letivo: 2º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: A evolução dos conhecimentos. A importância da pesquisa. A prática da 

documentação pessoal. Considerações Gerais sobre a pesquisa. Tipos de pesquisa. Métodos de 

pesquisa. Técnicas de pesquisa. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A Arte da Pesquisa. 2. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
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BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Correa de . Metodologias de Pesquisa em 

Ciências: análise quantitativa e qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro, LTC, 2016. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Científica. 4. ed. São Paulo: 

M k    B  k’     B     , 1996. 

LEHFELD, Neide Aparecida de Souza; BARROS, Aidil Jesus da Silveira.  Fundamentos  de 

Metodologia Científica: um guia para a iniciação científica.2. ed. S          M k     B  k’     

Brasil, 2000. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEOPHILO, Carlos Renato. Metodologia da Investigação 

Científica: para ciências sociais aplicadas.3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

 

Unidade Curricular:  Mercado de Capitais   Professor: Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 2º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Agentes Macroeconômicos. Estágios da Economia. Sistema Financeiro. Mercado de 

Capitais e os Papéis Privados Negociáveis no Mercado Financeiro. Bolsa de Valores. Derivativos. 

Fundos de Investimentos. Avaliações. Dividendos. Sociedade Anônima. Governança Corporativa. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais: fundamentos e técnicas. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Investimentos em Ações: guia teórico e 

  á                          b             I      B  k’        

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

LIMA, Gerlando A. Sampaio Franco de (coord.); LIMA, Iran Siqueira (coord.); PIMENTEL, 

Rene  Coppe (coord.) Curso de Mercado Financeiro: tópicos especiais. São Paulo: Atlas, 2006. 

FERREIRA, Roberto G. Matemática Financeira Aplicada: mercado de capitais,  análise de 

investimentos,  finanças pessoais e tesouro direto.8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

TOLEDO FILHO, Jorge Ribeiro de. Mercado de Capitais Brasileiro: uma introdução. São 

Paulo: Cengage Learning, 2006. 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

MELLAGI FILHO, Armando; ISHIKAWA, Sérgio.  Mercado Financeiro e de Capitais.2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2003. 

 

3º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Administração 

Mercadológica I  

Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 3º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Marketing . Plano de marketing . Construção de valor, satisfação e fidelidade do 

cliente. Pesquisa de marketing. Segmentação de mercado. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações a realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2010. 

ARMSTRONG, Gary; KOTLER, Philip. Princípios de Marketing.12. ed. Rio de Janeiro: 

Prentice Hall, 2007. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane .  Administração de Marketing.12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

REEDY, Joel; SCHULLO, Shauna. Marketing Eletrônico: integrando recursos eletrônicos ao 

processo de marketing. São Paulo: Thomson, 2007. 
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ROCHA, Angela da; FERREIRA, Jorge Brantes; SILVA, Jorge ferreira da.  Administração de 

Marketing: conceitos, estratégias, aplicações. São Paulo: Atlas, 2012. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações a realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2013. 

POLIZEI, Eder. Plano de Marketing. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

DIAS, Sérgio  Roberto (coord.).  Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

Unidade Curricular: Matemática Financeira II Professor: Rogério Canuto da Silva 

Período Letivo: 3º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Descontos. Juros compostos. Séries uniformes. Empréstimos.  Valor atual.  Taxa de 

retorno. Inflação. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

ASSAF NETO, Alexandre.  Matemática Financeira e suas Aplicações. 9. ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações a análise de investimentos. 

4.ed. S          M k    B  k’     B     , 2007. 

GOMES, José Maria; MATHIAS, Washington Franco.  Matemática Financeira: com mais de 

600 exercícios resolvidos e propostos.6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

TOSI, Armando José. Matemática Financeira com Ênfase em Produtos Bancários.4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro.5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARCONDES, Oswaldo.  Matemática Financeira.7. ed. São Paulo: Ática, 1995. 

 

Unidade Curricular: Análise das 

Demonstrações Contábeis I  

Professor: Eduardo Teraoka Tófoli 

Período Letivo: 3º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Contabilidade: análise das demonstrações contábeis. Análise do desempenho de 

diversas empresas e Pesquisa bibliográfica. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: um enfoque econômico - 

financeiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

TOFOLI, Irso; LIMA, Fabiano Guasti.  Administração Financeira Empresarial. São José do 

Rio Preto: Raízes, 2012. 

PADOVEZE, Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das Demonstrações 

Financeiras.2. ed. São Paulo: Thomson, 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

IUDICIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços: análise de giro, análise de rentabilidade; análise da 

alavancagem financeira...análise de tesouraria de fleuriet. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira.3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentaria: matemática financeira aplicada, 

estratégias financeiras, orçamento empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

LEMES JR., Antonio Barbosa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi; RIGO, Cláudio Miessa. 

Fundamentos de Finanças Empresariais: técnicas e práticas essenciais. Rio de Janeiro: LTC, 

2015. 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: contabilidade empresarial.7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 
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Unidade Curricular: Administração de 

Recursos Humanos I 

Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 3º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Administração de recursos humanos hoje.  O ambiente interno da empresa e o 

controle das relações com o pessoal. Recrutamento, seleção, admissão e desligamento. Currículo.  

Técnicas de entrevista. Remuneração, incentivos e benefícios. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

GRIFFIN, Ricky W.; MOORHEAD, Gregory. Fundamentos do Comportamento 

Organizacional. São Paulo: Ática, 2006. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestao de Pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos. 7. ed. 

Barueri: Manole, 2009. 

FRANCA, Ana Cristina Limongi. Praticas de Recursos Humanos - PRH. São Paulo: Atlas, 

2013. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação a Administração de Recursos Humanos.4. ed. Barueri: 

Manole, 2010. 

GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser 

inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 

 

Unidade Curricular: Ética Professor: Luiz Alberto Asato 

Período Letivo: 3º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: A disciplina aborda o estudo do conceito de ética: pensadores clássicos e modernos, 

gênese, formação e evolução ética, Critérios éticos, ética e responsabilidade solidária, ética e 

sociedade e Direitos humanos. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência.17. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

SILVA, Josué Candido da; SUNG, Jung Mo. Conversando sobre Ética e Sociedade.14. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2007. 

SA, Antonio Lopes de. Ética Profissional.8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

ALONSO, Augusto Hortal.  Ética das Profissões. São Paulo: Loyola, 2006. 

COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. 

BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

CHAUIU, Marilena. Convite A Filosofia.14 ed. São Paulo: Ática, 2010. 

ARANHA, Maria Lucia De Arruda; MARTINS, Helena Pires. Filosofando. 4 ed. São Paulo: 

Moderna, 2009. 

 

Unidade Curricular: Sociologia Professora: Luiz Alberto Asato 

Período Letivo: 2º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Surgimento da sociologia. O objetivo da sociologia. Fundadores das ciências sociais. 

Cultura e processo de socialização. Desigualdade e estratificação social. Instituições sociais. 

Sociologia da saúde. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade.  2.ed.  São Paulo: Moderna, 2005. 

MARTINS, M.H.P.; ARANHA, M.L.A. Filosofando: introdução a filosofia. 4 ed. São Paulo: 
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Moderna, 2009. 

DIAS, R. Introdução à sociologia. São Paulo: Prentice-Hall, 2005. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

BERGER, P.L; LUCMANN T. A construção social da realidade: tratado de sociologia do 

conhecimento. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2017. 

CHARON M. Joel, VIGILANT Lee Garth, Sociologia. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

(BIBLIOTECA VIRTUAL). 

DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade 

social. São Paulo: Atlas, 2014. 

MARCELLINO, N. C. (org). Introdução às ciências sociais. 15.ed. Campinas: Papirus, 2006. 

SCHAEFER, Richard T. Fundamentos de Sociologia. 6.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 

(BIBLIOTECA VIRTUAL). 

 

4º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Administração 

Mercadológica II 

Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Análise de mercados consumidores. Análise de mercados organizacionais. 

Merchandising. Embalagem. Marcas: brand equity. E-commerce. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2010. 

ARMSTRONG, Gary; KOTLER, Philip. Princípios de Marketing.v12. ed. Rio de Janeiro: 

Prentice Hall,2007. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

REEDY, Joel; SCHULLO, Shauna. Marketing Eletrônico: integrando recursos eletrônicos ao 

processo de marketing. São Paulo: Thomson, 2007. 

MALOTRA, Naresh (Org.).; ELSTER, Claus; GARAUS, Narion. Design de Loja e 

Merchandising Visual: criando um ambiente que convida a comprar. São Paulo: Saraiva, 2013. 

GURGEL, Floriano do Amaral. Administração da Embalagem. 2. ed. Rio De Janeiro: Senac, 

2015. 

COBRA, Marcos; URDAN, André Torres. Marketing Básico. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

TURCHI, Sandra R. Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

Unidade Curricular: Análise das 

Demonstrações Contábeis II 

Professor: Irso Tófoli 

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Análise financeira de empresas. Indicadores de análises financeiras. Análise dinâmica 

do Capital de giro. Demonstração do Fluxo de Caixa. Avaliação da situação econômico-financeira 

da empresa. Análise de performance empresarial. Pesquisas bibliográficas.  

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: um enfoque econômico- 

financeiro.8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

TOFOLI, Irso. Administração Financeira Empresarial. São José do Rio Preto: Raízes, 2012. 

PADOVEZE, Clovis Luis; BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das Demonstrações 

Financeiras.3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: contabilidade empresarial. 7. ed. 
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São Paulo: Atlas, 2012. 

LEMES JR., Antonio Barbosa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi; RIGO, Claudio Miessa.  

Fundamentos de Finanças Empresariais: técnicas e práticas essenciais. Rio de Janeiro: LTC, 

2015. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2004. 

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanços: abordagem gerencial. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Unidade Curricular: Estatística  Professor: Ricardo Yoshio Horita 

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Generalidades estatísticas. Amostragem. Representação Gráfica, medidas de posição, 

dispersão e assimetria. Noções de probabilidade. Distribuição de probabilidades. teste de 

hipóteses. correlação e regressão. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

KAZMIER, Leonard J. Estatística Aplicada a Administração e Economia. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2008. 

COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 

LAPPONI, Juan Carlos. Estatística Usando Excel. 4. ed. Rio De Janeiro: Elsevier, 2005. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

STEVENSON, William J. Estatística Aplicada a Administração. São Paulo: Harbra, 2001. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga.  Estatística Básica: inferencia.7. ed. São Paulo: Makron Book´S do 

Brasil, 2000. 

ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A. Estatística Aplicada a 

Administração e Economia.2. ed. São Paulo: Pioneira, 2005. 

LEVINE, David M. et al . Estatística: teoria e aplicações usando microsoft excel em portugues.3. 

ed. Rio de Janeiro: L.T.C, 2005. 

TRIOLA, Mario F. Introdução a Estatística. 12. ed. Rio De Janeiro: LTC, 2017. 

 

Unidade Curricular: Administração de 

Recursos Humanos II  

Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Motivação. Trabalho em equipe. Liderança. Avaliação de desempenho. Gestão de 

carreira. Higiene, segurança e medicina do trabalho. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3. ed. Rio De Janeiro: Campus, 2008. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 

15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2003. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de Carreiras: a pessoa, a organização e as oportunidades. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

HOUSEL, Debra J. Equipes: gerenciando para o sucesso. Rio de Janeiro: Cengage 

Learning,2012. 

LACOMBE, Francisco José  Masset. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

BLANCHARD, Ken. Liderança de Alto Nível: como criar e liderar organizações de 

desempenho. Porto Alegre: Bookman, 2012.  

SILVA, Walmir Rufino da; RODRIGUES, Claudia Cruz Medianeira. Motivação nas 
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Organizações. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Unidade Curricular: Tecnologia da Informação Professor: Luiz Eduardo Cortez 

Bérgamo 

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Elaboração de planilhas de cálculos e gráficos usando fórmulas através de ferramenta 

informatizada (MS-Excel). 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, José Augusto N. G. Estudo Dirigido de Excel Xp 

Avançado.7. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

TOSI, Armando José. Matemática Financeira com Utilização do Excel 2000: aplicável também 

as versões 5.0, 7.0 e 97. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SURIANI, Rogério Massaro. Excel XP. 9. ed. São Paulo: Senac, 2006. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

CARLBERG, Conrad. Administrando a Empresa com Excel. São Paulo: Prentice-Hall, 2003. 

MANZANO, André Luiz N. G.; REIS, Marcelo Álvaro. Estudo Dirigido Excel XP. 10. ed. São 

Paulo: Érica, 2008. 

BRAULE, Ricardo. Estatística Aplicada com Excel: para cursos de administração e economia. 

4. ed. Rio De Janeiro: Campus, 2001. 

TOSTES, Renato Parrela. Desvendando o Microsoft Excel 2010. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

SILVA, Mario Gomes da. Informática: microsoft office excel 2003 - microsoft office access 

2003 - microsoft office powerpoint 2003.5. ed. São Paulo: Érica, 2007. 

 

Unidade Curricular: Antropologia Professora: Luiz Alberto Asato 

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: A ciência antropológica. Compreensão do homem. Antropologia cultural. Conceito 

de Antropologia e Cultura. O homem e o meio ambiente. Movimentos Étnico-Culturais. Cultura 

Afro brasileira. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24.ed Rio de Janeiro: Zahar, 

1997. 

MONDIN, B. Homem, quem é ele? elementos de antropologia filosófica.  11. ed, São Paulo, 

Paulus, 2003. 

RABUSKE, E. Antropologia filosófica. Petrópolis, Vozes, 1986. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

CASTRO, Celso. (08/2016). Textos básicos de antropologia, Cem anos de tradição: boas, 

malinowski, lévi-strauss e outros. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537815908/. Acesso em 29 de novembro 

de 2018 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

MARCONI, Andrade, M. D., PRESOTTO, Neves, Z. M. (12/2012). Antropologia: uma 

introdução, 7.ed. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478415/ 29 de novembro de 2018 

MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 

1991. 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia Cultural: iniciação, teoria e temas. 12.ed. Petrópolis, 

Vozes, 2005. 

 

Unidade Curricular: Filosofia e Psicologia 

Organizacional  

Professora: Elizeth Germano Mattos 

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 40 h/a 
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EMENTA: Introdução à Filosofia e a Psicologia Organizacional e relações com a Administração. 

O pensamento reflexivo e a filosofia contemporânea. O trabalho como fundante do ser social. 

Organização do trabalho. Carga psíquica do trabalho. Intersubjetividade e relações sociais de 

trabalho. Psicopatologia do trabalho. As transformações no mundo do trabalho. Contribuições da 

Filosofia e da Psicologia Organizacional à Administração: campo de pesquisa e de intervenção 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

CHAUI, Marilena. Convite a Filosofia.14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto.  Gestão de Pessoas.3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho: uma introdução a psicologia industrial / 

organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

MARTINS, Maria Helena Pires; ARANHA, Maria Lucia De Arruda. Filosofando: introdução a 

filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

ARAUJO, Luís César Goncalves de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de Pessoas: estratégias 

e integração organizacional.2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

BANOV, Márcia Regina. Psicologia no Gerenciamento de Pessoas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. 

BUZZI, Arcangelo R. Filosofia para Principiantes: a existência humana no mundo. 16. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2007. 

MATTAR NETO, João Augusto. Filosofia e Ética na Administração. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva,2010. 

 

Unidade Curricular: Projeto Comunitário  Professor:  

Período Letivo: 4º Semestre Carga Horária: 20 h/a 

EMENTA:  

 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

 

 

5º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Administração Financeira 

e Orçamentária I 

Professor: Eduardo Teraoka Tófoli 

Período Letivo: 5º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: A função financeira na empresa. Gestão de capital de giro: rentabilidade e 

lucratividade. Ambiente financeiro brasileiro. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

TOFOLI, Irso. Administração Financeira Empresarial. São José do Rio Preto: Raízes, 2012. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira.2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: matemática financeira aplicada, 

estratégias financeiras, orçamento empresarial. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

MATIAS, Alberto Borges (Coord.).  Finanças Corporativas de Curto Prazo: a gestão do valor 

do capital de giro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

LEMES JR., Antonio Barbosa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi; RIGO, Claudio Miessa. 

Fundamentos de Finanças Empresariais: técnicas e práticas essenciais. Rio de Janeiro: LTC, 
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2015.  

SOUZA, Acilon Batista de. Curso de Administração Financeira E Orçamento: princípios e 

aplicações; capital de giro; investimentos; financiamentos; processo orçamentário. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2004. 

 

Unidade Curricular: Administração de 

Recursos Materiais e Patrimoniais I 

Professor: Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 5º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Uma visão sobre a administração de recursos materiais e patrimoniais. Gestão de 

estoque. Administração dos serviços de compras. Comercialização e consumo. Recursos 

humanos. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

MARTINS, Petronio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e 

Recursos Patrimoniais.2. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2006. 

POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem  

logística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da Cadeia De Suprimentos: estratégia 

,planejamento e operações. Sao Paulo: Prentice-Hall,2006. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

CASTRO, Rodrigo Renno Cunha de Magalhaes. Administração de Recursos Materiais para 

Concursos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj. Administração da Produção e 

Operações.8. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2009. 

HARA, Celso Minoru. Logística, Armazenagem, Distribuição e Trade Marketing. Campinas: 

Diversas, 2005. 

DIAS, Marco Aurélio.  Administração de Materiais: uma abordagem logística. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

BERTAGLIA, Paulo Roberto.  Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Unidade Curricular: Organização e Métodos Professora: Jovira Maria Sarraceni 

Período Letivo: 5º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Organização, métodos e sistemas das organizações. Instrumentos e metodologias 

organizacionais. Noções de O&M. Informática. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

CURY, Antonio.  Organização e  Métodos: uma visão holística .8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto.  Modelagem de Projetos. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

D'ASCENCAO, Luiz Carlos M. Organização, Sistemas e Métodos: análise, redesenho e 

informatização de processos administrativos. São Paulo: Atlas, 2001.  

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

CRUZ, TADEU SISTEMAS, ORGANIZACAO E METODOS.2. ed. SAO PAULO: ATLAS, 

1998. 

CHINELATO FILHO, João. O & M Integrado a Informática.8. ed. Rio de Janeiro: L.T.C,1998. 

BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de Organização Sistemas e  Métodos: 

abordagem teórica e prática da engenharia da informação. São Paulo: Atlas, 2000. 

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração Estratégica: 

competitividade e globalização. São Paulo: Pioneira, 2005. 

ARAUJO, Luís César G. de. Organização, Sistemas e Métodos: e as modernas ferramentas de 
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gestão organizacional. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Unidade Curricular: Tecnologia da Informação Professor: Luiz Eduardo Cortez 

Bérgamo 

Período Letivo: 5º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Elaboração de planilhas de cálculos e gráficos usando fórmulas através de ferramenta 

informatizada (MS-Excel). 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, José Augusto N. G. Estudo Dirigido de Excel Xp 

Avançado.7. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

TOSI, Armando José. Matemática Financeira com Utilização do Excel 2000: aplicável também 

as versões 5.0, 7.0 e 97. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SURIANI, Rogério Massaro. Excel XP. 9. ed. São Paulo: Senac, 2006. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

CARLBERG, Conrad. Administrando a Empresa com Excel. São Paulo: Prentice-Hall, 2003. 

MANZANO, André Luiz N. G.; REIS, Marcelo Álvaro. Estudo Dirigido Excel XP. 10. ed. São 

Paulo: Érica, 2008. 

BRAULE, Ricardo. Estatística Aplicada com Excel: para cursos de administração e economia. 

4. ed. Rio De Janeiro: Campus, 2001. 

TOSTES, Renato Parrela. Desvendando o Microsoft Excel 2010. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

SILVA, Mario Gomes da. Informática: microsoft office excel 2003 - microsoft office access 

2003 - microsoft office powerpoint 2003.5. ed. São Paulo: Érica, 2007. 

 

Unidade Curricular: Ética Geral e Profissional Professor: Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 5º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Ética e Moral. Categorias morais. Constituintes do campo ético. Ética nos negócios. 

Ética no exercício da profissão do administrador. Código de ética do administrador. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BLANCHARD, Kenneth; PEALE, Norman Vincent. O Poder da Administração Ética.5. ed. 

Rio De Janeiro: Record, 2004. 

SUNG, Jung Mo; SILVA, Josué Candido da. Conversando Sobre Ética e Sociedade. 12. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

ALONSO, Felix Ruiz; LOPEZ, Francisco Granizo; CASTRUCCI, Plinio de Lauro. Curso de 

Ética em Administração: empresarial e pública.3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

MATOS, Francisco Gomes de. Ética na Gestão Empresarial: da conscientização a ação.2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

SA, Antonio Lopes de. Ética Profissional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

ASHLEY, Patricia Almeida (Coord.). Ética e Responsabilidade Social nos Negocios.2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

LA TAILLE, Yves de. Moral e Ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 

PINEDA, Eduardo Soto; CARDENAS, José Antonio. Ética nas Empresas. São Paulo: 

Mcgrawhill, 2011. 

 

Unidade Curricular: Administração da 

Produção e Operações I 

Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 5º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Administração da produção e operações: conceitos introdutórios. Planejamento das 

capacidades.  Arranjo físico (layout). Gestão de estoque. Localização de indústrias. Planejamento, 
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programação e controle da produção.  Elaboração de artigo científico. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert.; AQUILANO, Nicholas J. Administração da 

Produção e Operações: para vantagens competitivas. 11. ed. São Paulo: Mcgraw-Hill, 2006. 

SLACK, Nigel et al. Gerenciamento de Operações e de Processos: princípios e práticas de 

impacto estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

LAUGENI, Fernando Piero; MARTINS, Petrônio G. Administração da Produção. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006 

Referências Complementares: 

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da 

Produção. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

RITZMAN, Larry P.; KRAJEWSKI, Lee J. Administração da Produção e Operações. São 

Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015. 

TOFOLI, Irso. Administração Financeira Empresarial. São José do Rio Preto: Raízes, 2012. 

ALT, Paulo Renato Campos; MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de Materiais e 

Recursos Patrimoniais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

6º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Administração Sistema de 

Informação I 

Professor: João Artur Izzo 

Período Letivo: 6º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: O Administrador e as repercussões dos sistemas de informações na organização 

utilizando-se da tecnologia de informação. A estrutura e o planejamento de um sistema de 

informação. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

O'BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. 

2.ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação. São Paulo: 

Cengage Learning, 2015. 

TURBAN, Efraim; RAINER JUNIOR, R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração de 

Tecnologia da Informação: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

ABREU, Aline Franca de; REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da Informação Aplicada a 

Sistemas de Informação Empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

O'BRIEN, James A; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação. 15. 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. Sistemas de Informação. Porto Alegre: Mcgraw-Hill, 

2012. 

AUDY, Jorge Luís Nicolas; BROBDECK, Angela Freitas. Sistemas de Informação: 

planejamento e alinhamento estratégico nas organizações. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de Informação: o alinhamento da estratégia de ti com a 

estratégia corporativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Unidade Curricular: Administração Financeira 

e Orçamentária II 

Professor: Irso Tófoli 

Período Letivo: 6º Semestre Carga Horária: 80 h/a 
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EMENTA: Análise de empresas. Alavancagens. Ambiente financeiro brasileiro. Custo de capital 

de política de dividendos. Risco e retorno de ativos e avaliação de carteira. Orçamento. 

Recuperação de empresa e pesquisa bibliográfica. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

TOFOLI, Irso. Administração Financeira Empresarial. São José do Rio Preto: Raízes, 2012. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira.2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

LUNKES, Rogério João. Manual de Orçamento.02. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

FREZATTI, Fabio. Orçamento Empresarial: planejamento e controle gerencial. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

MOREIRA, José Carlos.  Orçamento Empresarial: manual de elaboração. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

LEMES JR., Antonio Barbosa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi; RIGO, Claudio Miessa. 

Fundamentos de Finanças Empresariais: técnicas e práticas essenciais. Rio de Janeiro: LTC, 

2015.  

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2004. 

 

Unidade Curricular: Administração de 

Recursos Materiais e Patrimoniais II 

Professor: Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 6º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Recursos patrimoniais. Gestão de Almoxarifado. Logística. Varejo. Cadeia de 

suprimentos. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

MARTINS, Petronio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e 

Recursos Patrimoniais.2. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2006. 

POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem  

logística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

PAOLESCHI, Bruno. Almoxarifado e Gestão de Estoques. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013. 

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter.  Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: estratégia, 

planejamento e operações. São Paulo: Prentice-Hall, 2006. 

NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística Empresarial: uma visão local com pensamento 

globalizado. São Paulo: Atlas, 2012. 

VALLE, Rogério (Org.); SOUZA, Ricardo Gabbay de (Org.) Logística Reversa. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

GURGEL, Floriano do Amaral. Logística Industrial. São Paulo: Atlas, 2008.  

 

Unidade Curricular: Metodologia da Pesquisa 

Científica  

Professora: Jovira Maria Sarraceni 

Período Letivo: 6º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: A evolução dos conhecimentos. A importância da pesquisa. A prática da 

documentação pessoal. Considerações Gerais sobre a pesquisa. Tipos de pesquisa. Métodos de 

pesquisa. Técnicas de pesquisa. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A Arte da Pesquisa. 2. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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FACHIN, Odilia. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Correa de . Metodologias de Pesquisa em 

Ciências: análise quantitativa e qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro, LTC, 2016. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia Científica. 4. ed. São Paulo: 

M k    B  k’     B     , 1996. 

LEHFELD, Neide Aparecida de Souza; BARROS, Aidil Jesus da Silveira.  Fundamentos  de 

Metodologia Científica: um guia para a iniciação científica.2. ed. S          M k     B  k’     

Brasil, 2000. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEOPHILO, Carlos Renato. Metodologia da Investigação 

Científica: para ciências sociais aplicadas.3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. 

 

Unidade Curricular: Administração da 

Produção e Operações II 

Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 6º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Análise de investimentos.  Custos na produção. Higiene, medicina e segurança no 

trabalho. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

LAUGENI, Fernando Piero; MARTINS, Petrônio G. Administração da Produção. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2002. 

RITZMAN, Larry P.; KRAJEWSKI, Lee J. Administração da Produção e Operações. São 

Paulo: Prentice-Hall, 2004. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

FONTOURA, Fernando Batista Bandeira. Gestão de Custos: uma visão integradora e prática dos 

métodos de custeio. São Paulo: Atlas, 2013. 

TOFOLI, Irso. Administração Financeira Empresarial. São José Do Rio Preto: Raízes, 2012. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

FERREIRA, Roberto G. Matemática Financeira Aplicada: mercado de capitais, análise de 

investimentos, finanças pessoais e tesouro direto. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert.; AQUILANO, Nicholas J. Administração da 

Produção e Operações: para vantagens competitivas. 11. ed. São Paulo: Mcgraw-Hill, 2006. 

 

Unidade Curricular:  Práticas Administrativas 

I 

Professora:  Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 6º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Comunicação Empresarial. Reunião. Organização de eventos. Etiqueta "sem 

frescura". 

REFERÊNCIAS BÁSICAS:  
FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. Comunicação Empresarial. 2. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2015. 

GIACAGLIA, Maria Cecilia. Gestão Estratégica de Eventos: teoria, prática, casos, atividades. 

São PAULO: Cengage Learning, 2011. 

HAWKINS, Charlie. O Segredo das Reuniões Produtivas: como acabar com a chatice, controlar 

a confusão e eliminar a perda de tempo. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
MATARAZZO, Claudia.  Etiqueta Sem Frescura. São Paulo: Planeta, 2011. 

YANES, Adriana Figueiredo. Cerimonial, Protocolo e Etiqueta em Eventos. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

BENNETT, Carole.  Etiqueta nos Negócios. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

FUERTH, Leonardo Ribeiro. Técnicas De Reuniao: como promover encontros produtivos. Rio 

de Janeiro: LTC, 2009. 

 

Unidade Curricular: Atividades 

Complementares I 

Professora:  Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 6º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Complementação dos estudos teóricos formalizada pelas outras atividades 

acadêmicas, realizadas tanto interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, 

Seminários, Palestras, Semanas de Estudos, Simpósios, debate de filmes, visitas a instituições 

educacionais, entre outros conforme Regulamentos das Atividades Complementares do Curso de 

Administração do UniSALESIANO Lins. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

 

7º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Administração Sistema de 

Informação II 

Professor:  João Artur Izzo 

Período Letivo: 7º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Os sistemas de informações como apoio a tomada de decisão. Planejamento para a 

implementação da tecnologia de informação nas organizações. A tecnologia de informação como 

ferramenta de sucesso para as organizações. Comércio eletrônico. Comércio eletrônico e o 

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 Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet.2. 

ed. Sao Paulo: Saraiva, 2004. 

TURBAN, Efraim; RAINER JUNIOR, R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração de 

Tecnologia da Informação: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais.7. ed. São 

Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

ABREU, Aline Franca de; REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da Informação Aplicada a 

Sistemas de Informação Empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas.5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

REEDY, Joel; SCHULLO, Shauna. Marketing Eletrônico: integrando recursos eletrônicos ao 

processo de marketing. São Paulo: Thomson, 2007. 

albertin, alberto luiz. comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de Informação: o alinhamento da estratégia de ti com a 

estratégia corporativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

TURBAN, Efraim; KING, David. Comercio Eletrônico: estratégia e gestão. São Paulo: Prentice-

Hall, 2004. 
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Unidade Curricular: Estágio Supervisionado I Professora: Jovira Maria Sarraceni 

Período Letivo: 7º Semestre Carga Horária: 200 h/a 

Ementa: Prática de estágio supervisionado em empresas. Elaboração de relatórios, leituras, 

contatos com profissionais especializados e outros sobre o assunto e a empresa estagiada. 

Pesquisa prática que resultará em Trabalho de Conclusão de Curso. 

Referências Básicas: 

BARROS, Aidil Jesus Da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. Fundamentos  de 

Metodologia Científica: um guia para a iniciação cientifica.3. ed. São Paulo: Pearson Education 

Do Brasil, 2004. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 

cientificos.7. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa.4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.22. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

SALOMON, Delcio Vieira. Como Fazer uma Monografia.11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica.34. ed. Petrópolis: Vozes, 

2007. 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica.6. ed. 

São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

FACHIN, Odilia . Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

Unidade Curricular: Tópicos Especiais em 

Administração 

Professor:  Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 7º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Agronegócio. Gestão Ambiental e Educação Ambiental. Compliance. Governança 

Corporativa. Gestão de Projetos. Assuntos discutidos na Mídia. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

VALERIANO, Dalton. Moderno Gerenciamento de Projetos. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2005. 

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

2009. 

ARAUJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócios.3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

ARAUJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócios. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

CALLADO, Antonio Andre Cunha, (Org.). Agronegócio. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: 

estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, Direito Penal e Lei 

Anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de Projetos: teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Érica, 2010. 

 

 

Unidade Curricular: Gerência Participativa Professor:  Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 7º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Gerência 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. 
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Referências Básicas: 

DECENZO, David A.; ROBBINS, Stephen P. Fundamentos de Administração: conceitos 

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

MAXIMIANO, Antonio César Amaru.  Teoria Geral da Administração: da revolução urbana a 

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

LEAL FILHO, José Garcia. Gestão Estratégica Participativa: teoria e prática para criação de 

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

Referências Complementares: 

MOTTA, Paulo Roberto. Gestão Contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente.15. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 2004. 

ZOGBI, Edson. Criatividade: o comportamento inovador como padrão natural de viver e 

trabalhar. São Paulo: Atlas, 2014. 

VRIES, Manfred F. R. Kets de. Liderança Na Empresa: como o comportamento dos líderes 

afeta a cultura interna. São Paulo: Atlas, 1997. 

ROSA, José Antonio; MAROSTICA, Eduardo. Modelos de Negócios: organização e gestão. São 

Paulo: Cengage Learning, 2013. 

PAGLIUSO, Antonio Tadeu; CARDOSO, Rodolfo; SPIEGEL, Thais. Gestão Organizacional: o 

desafio da construção do modelo de gestão. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

Unidade Curricular: Monografia I Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 7º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Pesquisa exploratória e Projeto de Monografia. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BARROS, Aidil Jesus Da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. Fundamentos  de 

Metodologia Científica: um guia para a iniciação cientifica.3. ed. São Paulo: Pearson Education 

Do Brasil, 2004. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 

cientificos.7. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa.4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.22. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

SALOMON, Delcio Vieira. Como Fazer uma Monografia.11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica.34. ed. Petrópolis: Vozes, 

2007. 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica.6. ed. 

São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

FACHIN, Odilia . Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

 

 

Unidade Curricular: Atividades 

Complementares II 

Professora:  Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 7º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Complementação dos estudos teóricos formalizada pelas outras atividades 

acadêmicas, realizadas tanto interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, 
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Seminários, Palestras, Semanas de Estudos, Simpósios, debate de filmes, visitas a instituições 

educacionais, entre outros conforme Regulamentos das Atividades Complementares do Curso de 

Administração do UniSALESIANO Lins. 

REFERÊNCIAS BÁSICA 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
 

 

Unidade Curricular:  Práticas Administrativas 

II 

Professora:  Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 7º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Revolução Industrial 4.0. Gestão do Tempo. Quadro de Modelo de Negócios - 

CANVAS. Como Elaborar um Pitch quase perfeito. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS:  
DORNELAS, José et al. Plano de Negócios com o Modelo Canvas: guia prático de avaliação 

de ideias de negócio a partir de exemplos. Rio de Janeiro: LTC, 2015 

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016 

BARBOSA, Christian. A Tríade Do Tempo: um modelo comprovado para organizar sua vida e 

aumentar sua produtividade e seu equilíbrio: família, trabalho, vida. São Paulo: Buzz, 2018 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
SEBRAE.O Quadro de Modelo de Negócios: um caminho para criar, recriar e inovar em 

modelos de negócios. Brasília: Sebrae, 2013. 

SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a Quarta Revolução Industrial. São Paulo: 

Edipro, 2018. 

COCKERELL, Lee. A Magia do Gerenciamento do Tempo: como organizar sua vida, definir 

prioridades e tornar seu dia muito mais produtivo. São Paulo: Diversas, 2016 

BENVENUTTI, Maurício. Incansáveis: como empreendedores de garagem engolem tradicionais 

corporações e criam oportunidades transformadoras.7. ed. São  Paulo: Gente, 2016. 

FUERTH, Leonardo Ribeiro. Técnicas de Reunião: como promover encontros produtivos. Rio 

de Janeiro: LTC, 2009. 

 

8º SEMESTRE 

 

Unidade Curricular: Estágio Supervisionado II Professora: Jovira Maria Sarraceni 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 200 h/a 

EMENTA: Prática de estágio supervisionado em empresas. Elaboração de relatórios, leituras, 

contatos com profissionais especializados e outros sobre o assunto e a empresa estagiada. 

Pesquisa prática que resultará em Trabalho de Conclusão de Curso.. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina De Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica.7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BARROS, Aidil Jesus Da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. Fundamentos  de 

Metodologia Científica: um guia para a iniciação cientifica.3. ed. São Paulo: Pearson Education 

Do Brasil, 2004. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.22. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

SALOMON, Delcio Vieira. Como Fazer uma Monografia.11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. 
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RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica.34. ed. Petrópolis: Vozes, 

2007. 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica.6. ed. 

São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa.4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Unidade Curricular: Estratégias Empresariais Professor: Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: A Administração estratégica. O pensamento estratégico. O planejamento como 

processo administrativo. Estratégia empresarial aplicada à política de negócios da empresa. As 

etapas da implementação de estratégias empresariais: as fases e níveis do planejamento. O 

ambiente do planejamento. Orçamento para implementação de estratégias empresariais.  A 

avaliação das estratégias empresariais. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva: 

casos brasileiros cedidos pela central de cases ESPM. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

FERNANDES, Bruno Henrique Rocha; BERTON, Luiz Hamilton. Administração Estratégica: 

da competência empreendedora a avaliação de desempenho. São Paulo: Saraiva, 2005. 

COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão Estratégica: da empresa que temos para a empresa que 

queremos.2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

GONCALVES, Carlos Alberto; GONCALVES FILHO, Cid; REIS NETO, Mario Teixeira. 

Estratégia Empresarial: o desafio nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2006. 

MINTZBERG, Henry et al. O Processo da Estratégia: conceitos, contextos e casos 

selecionados.4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

MINTZBERG, Henry; AHESTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safari de Estratégia: um 

roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E.; HITT, Michael A. Administração 

Estratégica.3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

ANGELONI, Maria Terezinha (Org.).; MUSSI, Clarissa Carneiro (Org.). Estratégias: 

formulação, implementação  e avaliação: o desafio das organizações contemporâneas. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

 

Unidade Curricular: Administração da 

Qualidade Total 

Professor:  Eduardo Teraoka Tófoli 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 80 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: 

RODRIGUES, Marcus Vinicius Carvalho. Ações para a Qualidade GEIQ: gestão integrada para 

a qualidade: padrão seis sigma - classe mundial. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade: teoria e prática.2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

TOLEDO, José Carlos de et al. Qualidade: gestão e métodos. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão Estratégica da Qualidade: princípios, métodos e processos. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LOBO, Renato Nogueiro; LIMEIRA, Erika Thalita Navas Pires; MARQUES, Rosiane do 

Nascimento. Controle da Qualidade: princípios, inspeção e ferramentas de apoio na produção de 

vestuário. São Paulo: Érica, 2015. 
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BRITTO, Eduardo. Qualidade Total. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

RAMOS, Edson Marcos Leal Soares; ALMEIDA, Silvia dos Santos De; ARAUJO, Adrilayne dos 

Reis. Controle Estatístico da Qualidade. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

GRIFO, Equipe. Iniciando os Conceitos da Qualidade Total: Equipe Grifo.6. ed. São Paulo: 

Pioneira, 1998. 

 

Unidade Curricular: Economia Internacional e 

Comércio Exterior 

Professor:  Francisco César Vendrame 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Economia Internacional. Comércio Internacional. Política Comercial. Economia 

Internacional Contemporânea. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

CARVALHO, Maria Auxiliadora de; SILVA, César Roberto Leite da. Economia 

Internacional.3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

OBSTFELD, Maurice; KRUGMAN, Paul R. Economia Internacional: teoria e politica. 6. ed. 

São Paulo: Pearson Education Do Brasil, 2005. 

WESSELS, Walter J. Economia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

PINHO, Diva Benevides (Org.); VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de. Manual de 

Economia: equipe de professores da USP. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

MAIA, Jayme de Mariz.  Economia Internacional e Comercio Exterior. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

SOUZA, Nilson Araújo de. Economia Internacional Contemporânea: da depressão de 1929 ao 

colapso financeiro de 2008. São Paulo: Atlas, 2009. 

CARMO, Edgar Candido do (Org.); MARIANO, Jefferson (Org.). Economia Internacional.3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

ROSSETTI, José Paschoal.  Introdução a Economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Unidade Curricular: Monografia II Professora: Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BARROS, Aidil Jesus Da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. Fundamentos  de 

Metodologia Científica: um guia para a iniciação cientifica.3. ed. São Paulo: Pearson Education 

Do Brasil, 2004. 

SALOMON, Delcio Vieira. Como Fazer uma Monografia.11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 

cientificos.7. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.22. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica.34. ed. Petrópolis: Vozes, 

2007. 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica.6. ed. 

São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

FACHIN, Odilia . Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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Unidade Curricular: Atividades 

Complementares III 

Professora:  Máris de Cássia Ribeiro 

Vendrame 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA: Complementação dos estudos teóricos formalizada pelas outras atividades 

acadêmicas, realizadas tanto interna quanto externamente, a partir da participação em Congressos, 

Seminários, Palestras, Semanas de Estudos, Simpósios, debate de filmes, visitas a instituições 

educacionais, entre outros conforme Regulamentos das Atividades Complementares do Curso de 

Administração do UniSALESIANO Lins. 

REFERÊNCIAS BÁSICA 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

 

 

Unidade Curricular: Empreendedorismo e 

Demandas Regionais 

Professora: Rosiane Cristina Sozzo 

Gouvêa 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Empreendedorismo. Perfil do Empreendedor . Identificando oportunidades e ideias. O 

processo de modelagem do plano de negócio. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva: 

casos brasileiros cedidos pela central de cases ESPM. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração Estratégica na Prática: a 

competitividade para administrar o futuro das empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

MENDES, Jeronimo. Empreendedorismo 360º: a prática na prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na Prática: mitos e verdades do 

empreendedor de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

FERNANDES, Bruno Henrique Rocha; BERTON, Luiz Hamilton. Administração Estratégica: 

da competência empreendedora a avaliação de desempenho. São Paulo: Saraiva, 2005. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo: conceitos e práticas  inovadoras. São Paulo: 

Érica, 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espirito empreendedor. 4. ed. São 

Paulo: Manole, 2012. 

 

Unidade Curricular: Práticas Administrativas III Professora:  Máris de Cássia 

Ribeiro Vendrame 

Período Letivo: 8º Semestre Carga Horária: 40 h/a 

EMENTA: Profissionais e Equipes de Alta Performance. Inteligência Emocional. Humanização 

no Ambiente de Trabalho. LinkedIn. 

REFERÊNCIAS BÁSICA 

FERREIRA, Lauter Fantana. Construindo equipes de Alta Performance: melhorando 

comportamentos e resultados.1ed. Qualitymark , 2015. 

GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser 

inteligente. 

FORTES, Alexandre. Feedback: descubra os passos para o feedback estruturado. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
ARAÚJO, Sônia Regina Cassiano; CIAMPA, Amábile de Lourdes; MELO, Paulo. Humanização 
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dos Processos de Trabalho: fundamentos, avanços sociais e tecnológicos e atenção à saúde. São 

Paulo. Saraiva, 2014. .( Minha Biblioteca). Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536526355/cfi/6/14!/4/112/6/2@0:79.5 . 

Acesso em: dezembro de 2020. 

DYER, William G. Equipes que fazem a diferença: estratégias comprovadas para desenvolver 

equipes de alta performance. São Paulo: Saraiva, 2011.( Minha Biblioteca). Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/search?q=profissionais%20de%20alta%20perfformanc

e&redirectOnClose=/. Acesso em: dezembro de 2020. 

MARQUES, Vasco. Redes sociais 360: como comunicar online. Actual, 2016. ( Minha 

Biblioteca). Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789896941970/cfi/6/6[;vnd.vst.idref=chapter2]

. Acesso em: dezembro de 2020 

MISSEL, Simoni.  Feedback corporativo: como saber se esta indo bem. 2. ed. São Paulo : 

Saraiva, 2016. ( Minha Biblioteca). Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788557170322/cfi/6/8!/4/8/2@0:0. Acesso em: 

dezembro de 2020 

 

 

 

Profª Ma. Máris de Cássia Ribeiro Vendrame 

Coordenadora do Curso de Administração do Unisalesiano Lins 


