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DELIBERAÇÃO N0 73, DE 28 MAIO DE 2014 
 
 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista 

a decisão tomada em sua 326ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de maio de 
2014, e considerando o que consta do processo nº 23083.005723/2013-51, 
 
 

 
R E S O L V E: aprovar a alteração ao Projeto  Pedagógico do Curso de 

Ciências Contábeis, conforme descrito no Anexo a esta 

Deliberação. 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

EDUARDO MENDES CALLADO 
Vice-Presidente 

No Exercício da Presidência 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

   UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

  CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
   

    1 

 

 
 

 
ANEXO À DELIBERAÇÃO  N0 73, DE 28 MAIO DE 2014 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO  
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1– INTRODUÇÃO 

 Atendendo a um de seus objetivos, que é dotar as Universidades Federais das 

condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior, o REUNI – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – se apresenta como uma das ações que consubstanciam o  

Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo Presidente da 

República, em 24 de Abril de 2007. 

 Esse programa busca a consolidação de uma política nacional de expansão 

superior pública estabelecendo o provimento da oferta de educação superior. Aderindo 

a esse processo de expansão, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro vem 

buscando a qualidade almejada para o nível do seu ensino, redesenhando os 

currículos de seus cursos, valorizando a flexibilização e a interdisciplinaridade, 

diversificando as modalidades de graduação, e articulando-se com a pós graduação. É 

nesse contexto que se apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Contábeis, elaborado de forma a oferecer uma formação de pessoas aptas a enfrentar 

os desafios do mundo contemporâneo, em que a aceleração do processo de 

conhecimento exige profissionais com formação ampla e sólida, formando cidadãos 

com espírito crítico que possam contribuir para soluções de problemas cada vez mais 

complexos, seja da vida pública ou privada. 
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1.1-HISTÓRICO 
 

 A  Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESAMV) que deu 

origem a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi criada em 1910 pelo 

Decreto  8.319.  

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro passou a existir como 

Universidade, em 1965, por força da Lei 4.759.  

O Curso de Ciências Contábeis teve seu primeiro vestibular, promovido pela 

própria UFRRJ, em 1970, quando iniciou sua primeira turma. Até 1972, a seleção dos 

candidatos era feita pela própria Universidade. A partir de 1973, até 1977 a Fundação 

CESGRANRIO assumiu o processo de seleção deste curso, aumentando 

significativamente a procura. 

Apesar deste aumento na demanda pelo Curso de Ciências Contábeis, em 

1978, a Administração Superior da UFRRJ resolveu desativar este Curso, tendo como 

justificativas básicas, a baixa procura e a grande evasão. Justificativas consideradas 

de baixa credibilidade naquele momento, já que com a entrada dos Cursos da UFRRJ 

no processo de seleção da Fundação CESGRANRIO, houve maior divulgação dos 

nossos Cursos, propiciando uma maior procura, fato não observado até 1973. Por 

outro lado, havia poucas informações sobre a importância deste Curso, considerado 

por alguns candidatos como de baixo “status”, já que era, ainda visto como de nível 

médio, fato que no momento dispensa qualquer dúvida, sobre a sua real importância 

junto ao mercado de trabalho. 

 Várias tentativas de reativação do Curso de Ciências Contábeis foram 

experimentadas, porém, os recursos financeiros escassos do MEC, impediram a 

contratação de novos docentes, além de toda uma nova infra-estrutura necessária, 

para atender as novas necessidades deste Curso. 

 

1.2-JUSTIFICATIVAS 

Seropédica é um município contemplado por lei com privilégios para oferecer 

incentivos fiscais às Empresas que vierem a se instalar no Pólo Industrial, destinado a 

abrigar Empresas de Médio e Grande Porte, e na Zona Especial de Negócios, para 

Empresas de Pequeno e Médio Porte, não poluidoras e as que atuam também no 

ramo de Serviços. 
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A Região tornou-se pólo de atração para Empresas que desejam operar na 

Retro Área do Porto de Sepetiba e as perspectivas são de que mais de 100 Empresas, 

que já manifestaram interesse, venham a ser implantadas em Seropédica. 

Para Atender a esta demanda o Município está demarcando uma área para o pólo de 

indústria, com aproximadamente 19,5 milhões de M² ao longo da margem da Via 

Dutra, BR 116 - Sentido São Paulo e já está em processo de desapropriação bem 

adiantado, uma área da Fazenda Caxias, caminho para o Bairro Rural de Fonte Limpa 

- Seropédica, na margem esquerda da BR 465. As duas áreas, tão logo estejam 

totalmente desimpedidas, serão preparadas com obras de infraestrutura necessárias 

de apoio à estas indústrias.  

 Seropédica está incluso no Programa de Incentivos Fiscais e Financeiros do 

Estado do Rio de Janeiro, para indústrias que queiram se instalar no município nos 

setores: Têxtil, Calçados e Joias, Cosméticos, Fármacos, Bens de Capital e Consumo 

Durável, Eletrônicos e Produtos de Informática, Cerveja e Refrigerante, Setor Gráfico 

(Riograf), Rio Ferroviário (diferimento), Rio Escolar (para o setor de material escolar); 

Máquinas e Equipamentos Agropecuários e Indústrias, Parafusos, Bebidas Quentes, 

Auto propulsores, Setor Ótico e RIOINVEST (programa de atração de investimento 

estruturantes) e outros. 

 E para tanto, Leis e Decretos municipais já foram aprovados pela Câmara de 

Vereadores ratificando estes incentivos para as áreas do Pólo de Indústria e outros 

estão sendo viabilizadas para a Zona Especial de Negócios (ZEN).  

 É nesse ambiente promissor não só para a área dos negócios como também 

para o crescimento social é que se quer inserir o curso de Ciências Contábeis da 

UFRRJ, por acreditar ser altamente relevante neste contexto no sentido de prover os 

gestores com informações corretas, precisas e oportunas, de forma a subsidiar o 

processo decisório e levá-los ao aproveitamento de negócios, otimização dos recursos 

disponíveis, assim como enfrentar os desafios inerentes às suas transações. 

 O curso de Ciências Contábeis da UFRRJ, trará muitos benefícios para o 

Município, oportunidade aos seus cidadãos e aos municípios vizinhos, de terem mais 

um curso superior, em uma Universidade pública, gratuita e de qualidade, atendendo 

não só às áreas de ensino, pesquisa e extensão, como também às necessidades da 

sociedade brasileira e, especialmente à população fluminense. 
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1.3-CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 A UFRRJ está localizada no Município de Seropédica, que até 1997 fazia parte 

do Município de Itaguaí, do qual se emancipou.  

Seropédica, Itaguaí, Nova Iguaçu pertencem à região metropolitana, que 

também abrange os municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias,  

 

Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Paracambi, 

Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, e Tanguá. 

 O Município de Seropédica possuía 72.466 habitantes, dados do IBGE, na 

contagem populacional de 2007. Está integrado ao sistema viário e ferroviário da 

capital do Estado, dada sua vizinhança à cidade do Rio de Janeiro. 

Vale destacar que a economia depende também da UFRRJ, em torno da qual 

gira boa parte da economia do Município, proveniente das verbas federais. 

Considerável parte da população economicamente ativa trabalha no Município do Rio 

de Janeiro, tornando Seropédica uma cidade-dormitório, financeiramente dependente 

dos Municípios vizinhos. 

 

2- OBJETIVOS DO CURSO 

2.1 – GERAL 

 Adotar políticas para a formação de profissionais altamente éticos e 

capacitados; um contador de excelência, que seja um colaborador na elevação das 

condições de vida em sociedade, na medida em que negócios públicos e privados vêm 

exigindo bacharéis que consigam dominar assuntos ecléticos, desde os de origem 

técnica até as demandas do mercado de trabalho globalizado. 

 

2.2 - ESPECÍFICOS 

Formar um profissional capaz de compreender que, as organizações são 

elementos dinâmicos influenciados pelas pessoas que nelas desempenham suas 

funções e interagem para realização de seus propósitos. Esse profissional deve 

utilizar-se da mais moderna tecnologia para realização de suas tarefas funcionais, 

propiciando um fluxo contínuo de informações e consultas, de modo a garantir que o  
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processo de tomada de decisão ocorra de maneira eficaz, com base nas ferramentas 

contábeis. 

Preparar o profissional de contabilidade comprometido com os valores exigidos 

pelo mercado, para assim contribuir para o desenvolvimento das sociedades, com a 

competência técnico acadêmica desta profissão. 

Desenvolver em suas atividades, uma visão crítica e racional da missão e dos 

valores das organizações, enquanto sistemas socioeconômicos, e, ao mesmo tempo, 

entender as relações de trabalho e suas alterações em função das demandas de 

novas necessidades. Agindo dessa maneira, o Curso de Ciências Contábeis poderá 

desenvolver uma visão sistêmica e integrada dos processos informativos, de modo a 

transformá-los em recurso estratégico de capital importância. 

Preparar profissionais, em nível superior, que possam acompanhar e 

desenvolver sistemas que controlem o Patrimônio das entidades sócio econômicas ou 

econômico administrativas, dotando-as de uma cultura geral e atual, para um perfeito 

entendimento do contexto da instituição onde for atuar. 

Despertar o profissional para uma nova postura crítica diante da teoria contábil, 

visando o desenvolvimento desta teoria e das práticas contábeis; 

Possibilitar a especialização do futuro profissional, incentivando-o e orientando-

o adequadamente. 

Com esta visão, o Curso de Ciências Contábeis se propõe a abranger diversas 

especialidades com o oferecimento de disciplinas tais como: 

 Contabilidade Gerencial – onde o futuro profissional cuidará do desenvolvimento 

de sistemas de avaliação de desempenho, orçamentos, custos, elaboração de 

relatórios que sirvam de apoio à tomada de decisões gerenciais, ao 

planejamento e à projeção de estados patrimoniais voltados para os usuários 

internos; 

Disciplinas de Contabilidade Aplicada – onde o futuro profissional poderá adaptar 

os seus conhecimentos ao ramo em que for dedicar-se, tais como o comércio, 

as instituições financeiras, os seguros, etc; 

Auditoria e Controladoria – possibilitando ao futuro profissional a análise e o 

desenvolvimento de sistemas de controles internos, a verificação da adequação  
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dos registros e das demonstrações contábeis, bem como dos procedimentos 

adotados; 

Análise das Demonstrações Financeiras – onde o futuro profissional poderá 

dedicar-se à análise e interpretação desses demonstrativos e como analista, 

orientar os principais usuários em suas decisões de investir, comprar, vender, 

conceder créditos, conceder empréstimos e financiamentos, etc. 

Portanto, o profissional da Contabilidade dispõe de um amplo mercado de 

trabalho, carente de profissionais de bom nível em relação à demanda, exigindo 

sólidos conhecimentos técnicos contábeis, de legislação comercial, tributária, de 

sistemas contábeis criados com o emprego da informática, dentre outros. 

 

3 – PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO 

 O curso de graduação em Ciências Contábeis da UFRRJ deve ensejar 

condições para que o futuro contador seja capacitado a: 

I. compreender as questões científicas, econômicas, tecnológicas, socioambientais e 

culturais, disciplinares e interdisciplinares, em âmbito nacional e internacional e nos 

diferentes modelos de organização; 

II. apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 

auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividade atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimonial empresarial e governamental, com a plena 

utilização de inovações tecnológicas; 

III. revelar capacidade crítico-analítico de avaliação, sobre as implicações 

organizacionais decorrentes da tecnologia da informação. 

IV. atuar no mercado competitivo privado e público, em âmbito nacional e 

internacional, adotando uma postura ética, consciente de sua função social e de sua 

responsabilidade civil e penal, aplicando os embasamentos teóricos e práticos 

consoantes os Princípios Fundamentais da Ciência Contábil. 

V.   Elaborar e colocar em execução projetos contábeis, bem como proceder à análise de 

empresas, quer em seus aspectos contábil e financeiro, quer em seu confronto com o mercado 

produtor e consumidor; 

VI.    dialogar com profissionais de outras áreas e de participar com responsabilidade e 

competência do processo de integração e desenvolvimento social, político e 

econômico do nosso país; 
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VII.    ser um profissional familiarizado à nova realidade mundial e capaz de saber 

adaptar as condições locais às de uma nova ordem internacional, compreendendo a 

globalização de forma crítica, contextualizada no quadro da democracia constitucional. 

VIII. formular suas ideias com clareza e defendê-las com conhecimento, racionalidade, lógica 

e tenacidade, sem perder a abertura a novas ideias. 

 

4-   COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Quanto às competências e habilidades, de acordo com a Resolução CNE/CES  10, 

de 16 de dezembro de 2004, os bacharéis em Ciências Contábeis, deverão ser 

capazes de: 

I. Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem próprias das Ciências 

Contábeis e Atuariais; 

II. Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

III. Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 

IV.   Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

V.  Desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 

entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 

técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível 

de precisão; 

VI.  Exercer suas responsabilidades com expressivo domínio das funções contábeis 

incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações financeiras, patrimoniais e 

governamentais,  que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de 

qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos 

quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas da sua gestão 

perante a sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, 

organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania; 

VII. Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial; 

VIII. Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais. 
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5 – CONTEÚDO/MATRIZ CURRICULAR 

 Em sua matriz curricular, o curso contempla conteúdos que revelam 

conhecimento do cenário econômico e financeiro, nacional e internacional, 

proporcionando a harmonização das normas e padrões internacionais de 

contabilidade, em conformidade com a formação exigida pela Organização Mundial do 

Comércio e pelas peculiaridades das organizações governamentais, observando o  

 

perfil definido para o formando e atendendo aos seguintes campos interligados de 

formação: 

I – Conteúdo de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 

Matemática e Estatística;  

II – Conteúdo de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-governamentais, de 

auditorias, perícias e arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao 

setor público e privado; 

III – Conteúdos de Formação Teórica Prática:  Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de 

Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 

 A aplicação desses conteúdos na formação acadêmica do egresso profissional 

em Ciências Contábeis fica evidenciada na descrição da matriz curricular presentes 

nas ementas de cada disciplina ofertada. 

 

6 -     DINÂMICA DO CURSO  

 A proposta de concretização do curso de graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é de no mínimo 4 anos   e no máximo    

7 anos.   

 

6.1 -     METODOLOGIA 

 O Curso de Ciências Contábeis desenvolverá seus estudos através de aulas 

teóricas realizadas em sala de aula e, também, através de aulas teórico-práticas e 

práticas realizadas em laboratórios.  Ressalta-se que como aulas teórico-práticas, 

entende-se o momento em que, após ter trabalhado conhecimentos teóricos em  
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classe, o acadêmico passa à aplicação dos mesmos em situações que representem o 

cotidiano de trabalho do contador. Para tanto, o acadêmico terá disponíveis 

laboratórios voltados para a prática das atividades específicas da ciência contábil. 

  

 

6.2 – PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS CONTÁBEIS - NECont   

DA UFRRJ. 

 Objetiva a criação desse Núcleo a    aplicação dos conhecimentos teóricos 

adquiridos em sala de aula através da estruturação dos laboratórios propostos abaixo 

e ao mesmo tempo, atender ao ensino, pesquisa e extensão, com o desenvolvimento 

de projetos voltados às diversas áreas do conhecimento da contabilidade. 

 Para que esse Núcleo se torne realidade, é  imprescindível que haja uma 

infraestrutura adequada para o seu funcionamento.  Este será dividido em cinco áreas, 

cada uma com seu laboratório independente, embora dentro da área reservada para o 

Núcleo.  Para atender a cada laboratório a ser criado serão necessários investimentos 

na aquisição de periódicos, CDs, DVDs, softwares, livros, dentre outros, relacionados 

à área contábil e uma infraestrutura composta de uma área  de  80 m2  para onde 

serão necessários mobiliários com pelo menos  12 mesas (2 tipo secretária e 10 para 

computadores) , cadeiras, 2 armários,  1 arquivo e 2 estantes que servirão para o 

acervo bibliográfico dos laboratórios.  

 Equipamentos eletrônicos: 11 computadores e 2 impressoras; 

 Pessoal: 2   secretários(as) para atender a todo o Núcleo, em dois turnos. 

Os laboratórios ficariam assim distribuídos:  

 AA1  – LAPEX  -  Laboratório  para os  Projetos de Extensão 

 AA2 – LEPEFE  -  Laboratório Experimental de Pesquisas em Finanças 

Empresariais; 

 AA3 –  LEPEC  -  Laboratório Experimental de Pesquisas em Custos; 

 AA4  – LEGEP  -  Laboratório Experimental de Gestão  Pública; 

 



 

   UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

  CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
   

    11 

 

 AA5 – LEPAP  -  Laboratório Experimental de Pesquisas em Auditoria e Perícia 

Contábil;  

 Cada laboratório ficará sob a responsabilidade de um professor-orientador da 

área e um discente-monitor. 

 Desses laboratórios sairão as pesquisas para a elaboração dos projetos  

 

das diversas áreas., 

 Com a criação desse     Núcleo, espera-se manter o aluno na Universidade, 

onde poderá passar a maior parte do seu tempo, pesquisando, aprendendo e 

colaborando com o professor-orientador nos cursos que no futuro serão oferecidos    

para toda a comunidade. 

 

6.3 - PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 Todos os processos de avaliação de ensino e aprendizagem devem ser 

coerentes com a concepção do curso.  

A verificação da eficiência em cada disciplina será realizada 

progressivamente durante o período letivo e, ao final deste, de forma individual ou 

coletiva, utilizando formas e instrumentos de avaliação indicados no plano de ensino 

dessas disciplinas. Os planos de ensino, portanto, devem permitir o processo de 

construção do saber a partir da reflexão sobre os fundamentos do conhecimento.  

A avaliação docente, ainda em processo de construção, deverá oportunizar 

o julgamento do mérito da atuação docente, através do olhar discente.   

 

 

 

 

6.4 - ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

 O Núcleo de Estudos Contábeis – NECont, dará um suporte importante a 

trabalhos ligados ao ensino, pesquisa e extensão, que serão desenvolvidos a partir 

dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

 Muitas outras atividades, serão utilizadas como ferramentas de ensino, 

podemos citar algumas como: aulas expositivas, excursões e visitas, projeção de  
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vídeo, seminários, palestras, discussão com a classe, resolução de exercícios, estudo 

de caso, aulas práticas, estudo dirigido, jogos de empresas, workshop, etc. 

 Com a finalidade de integração entre os alunos do curso, serão promovidas 

Semanas Acadêmicas e Olimpíada de Contabilidade, objetivando criar no aluno uma 

cultura de avaliação permanente.     

 

7-   ESTRUTURA CURRICULAR 

 A Estrutura Curricular do Curso de Ciências Contábeis está organizada de 

forma a permitir a construção do conhecimento pelo aluno a partir do plano genérico 

para o específico. Desta forma, na medida em que avança no cumprimento dos 

estudos, o aluno vai agregando competências e habilidades próprias de suas 

capacidades cognitivas naquele momento, até alcançar os níveis finais, onde encontra 

espaço para confirmar esse aproveitamento e marcar seu posicionamento profissional 

motivado por seus interesses pessoais. 

 

7.1 –   ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 O Curso de Ciências Contábeis contará também, para o elenco da sua grade 

curricular, com as Atividades Acadêmicas Complementares, conforme a Resolução 

CNE/CP Nº 2 de 19/02/2002, do Conselho Nacional de Educação definida, implantada 

e regulamentada pela Deliberação Nº 078/CEPE/UFRRJ, de 05/10/2007. 

 Estas atividades, que fazem parte do currículo pleno, corresponderão a 200hs, 

não estando vinculados a nenhum período da matriz curricular. 

 A escolha destas atividades será de responsabilidade exclusiva do discente 

para enriquecimento do currículo pleno do curso, permitindo-lhe ampliação de seus 

conhecimentos e a formação integral do profissional-cidadão. 

 Embora estas atividades não confiram crédito nem grau ao aluno, constituirá 

componente curricular obrigatório conforme Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 As Atividades Complementares serão inseridas nos seguintes grupos: 

GRUPO 1 – Atividades vinculadas ao ENSINO  ( Monitorias e outras modalidades de 

BOLSAS/ ATIVIDADES INSTITUCIONAIS) . 
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GRUPO 2 – Atividades vinculadas à PESQUISA ( produção do conhecimento, 

objetivando o avanço científico, cultural tecnológico e socioeconômico da região e do 

país). 

GRUPO 3 – Atividades vinculadas à EXTENSÃO (engloba programas, projetos e 

atividades que façam ponte entre a Universidade e a Sociedade). 

 

GRUPO 4 – Atividades vinculadas à REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL (aquelas 

desenvolvidas em órgãos colegiados, por período não inferior a 6 meses, e em 

comissões institucionais). 

 A Supervisão das Atividades Acadêmicas Complementares será realizada por 

Comissão designada pelo Colegiado do Curso de Ciências Contábeis e nomeada por 

portaria da Pró-Reitoria de Graduação. 

  

7.2- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

      Para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis, o aluno deverá 

desenvolver uma MONOGRAFIA como Trabalho de Conclusão do Curso cujo 

Regulamento será elaborado por uma comissão composta por três docentes do curso  

e  deliberada pelo colegiado do curso, quando constituído.  

 É um trabalho de síntese, implicando portanto, em que o aluno consiga 

concatenar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, juntando-os em um   todo 

coerente  voltado à pesquisa desenvolvida. 

 Portanto, a   pesquisa para a confecção dessa monografia irá permitir ao 

discente a elaboração de trabalhos que possibilitem centrar esforços para o 

desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial criativo.  

  

7.3 –  PROGRAMA DE MONITORIA 

 O Programa de Monitoria tem por objetivo a iniciação dos discentes dos cursos 

de graduação nas diversas tarefas que compõem a docência de nível superior. Se  

constitui em mais um meio de aprendizagem proporcionado aos acadêmicos da 

graduação, traduzindo-se em uma atividade de preparação para o desenvolvimento de  
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suas habilidades relacionadas à docência e/ou a pesquisa, visando assegurar a 

cooperação entre docentes e discentes nas atividades básicas da Universidade. 

 Esta monitoria vincula-se, diretamente à Coordenação do Curso, à qual cabe o 

Estabelecimento  do Plano Semestral/Anual de Atividades de Monitoria, devendo 

sempre ser priorizadas aquelas de caráter prático ou que contemplem projetos 

didático-pedagógicos inovadores,  também cabendo a coordenação a indicação da 

forma de seleção  para os discentes –monitores, a escolha dos  docentes - 

orientadores e todo o acompanhamento do  desenvolvimento das monitorias. 

 O Programa de Monitoria está regulamentado pela Deliberação nº 

57/CEPE/UFRRJ,  de 03/08/1995. 

 

7.4 -   ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 Como estabelece o art. 7 da Resolução CNE/CES 10/2004, o Estágio 

Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado para a 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando. Estabelece ainda, que o estágio poderá  ser realizado na própria instituição 

de ensino, através de laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas e 

técnicas correspondentes aos diferentes conhecimentos das Ciências Contábeis. 

Porém, estes devem ser estruturados e operacionalizados de acordo com a 

regulamentação própria, aprovada pelo Colegiado do Curso, Colegiado do 

Departamento, e demais instâncias acadêmicas desta instituição. 

 As Normas  Gerais  que   regulamentam  o  Estágio    Curricular  

Supervisionado   Obrigatório  dos cursos de graduação na UFRRJ estão  em anexo à 

Deliberação nº 021/CEPE/UFRRJ , de 19  de abril de 2011.   

 

8 -  EIXOS TEMÁTICOS 

 O Curso de Ciências Contábeis pretende viabilizar habilitação de seus 

egressos nas seguintes áreas do saber contábil: 

- Auditoria e Controladoria 

- Contabilidade Financeira 

- Contabilidade Pública 

 As disciplinas estão organizadas em 3  (três) Eixos Temáticos, perfazendo um 

total de 2.400 horas. Os três Eixos Temáticos estão em consonância com a Resolução 

CNE/CES nº 10/04, de 16 de dezembro de 2004 (Anexo 1), que instituiu as Diretrizes  
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Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Ciências Contábeis, assim 

distribuídas: 

 

8.1  -   Componentes Curriculares por Eixo Temático 
 
CÓDIGO                                                  TÍTULO                            CARGA  HORÁRIA                     

CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA                                                                                                                        
IH129 Introdução  á  Administração 60 
IH191 Noções de Direito Público e Privado  60 

IH296 Fundamentos de Microeconomia 60 

IC251 Matemática I 60 

IH297 Fundamentos de Macroeconomia 60 

IH431 Sociologia Aplicada à Administração   60 
IC280 Estatística Básica 60 

IH 453  Filosofia e Ética das Organizações 60 

IH130 Matemática Financeira 60 

IH679 Direito Comercial e Legislação Societária 60 
IH427 Metodologia Científica                                       60 
TS102 Comunicação Oral e Escrita   60 
IH684 Direito Tributário e Fiscal 60 
IH190 Legislação Trabalhista 60 

SUBTOTAL  840 
CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL                                                                                                                        

IH659 Teoria da Contabilidade 60 
IH677  Contabilidade I 60 
IH678 Contabilidade II 60 
IH681 Administração Financeira 60 
IH682 Contabilidade III 60 
IH683 Contabilidade e Análise de Custos 60 
IH697 Contabilidade Gerencial 60 
IH698 Orçamento e Análise de Projetos  Empresariais 60 
IH699 Elaboração das Demonstrações Contábeis 60 
TH101 Contabilidade Tributária        60 
TH102 Balanço Social e Ambiental nas Empresas 60 
TH103 Contabilidade Governamental 60 
IH173 Análise das Demonstrações Contábeis 60 
TH104 Controladoria 60 
TH106 Auditoria Empresarial 60 
TH107 Contabilidade Avançada I 60 
TH108 Contabilidade Avançada II 60 

     TH109 Avaliação de Atividades Atuariais          60 
     TH110 Perícia Contábil e Arbitragem 60 
SUBTOTAL        1.140 

CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA                                                                                                                       

      AA451 Estágio Supervisionado 60 
      AA466 Trabalho de Conclusão de Curso 60 
      TH105  Laboratório Contábil 60 
SUBTOTAL  180 
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OPTATIVA
S 

 240 

TOTAL  2.400 
 

 

 

8.2 -  RESUMO DOS CONTEÚDOS 

CONTEÚDOS DISCIPLINAS CRÉDITOS HORAS 

Conteúdo de Formação Básica 14 56 840 

Conteúdo de Formação Profissional 19 76 1.140 

Conteúdo Teórico-Prático 1 4 60 

Conteúdos Optativos 4 16 240 

  

Atividades Acadêmicas: 

Laboratórios de Formação Complementar 

Estágio Supervisionado 

Trabalho de Curso 

Seminários de TCC 

Atividades Acadêmicas Complementares 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

600 

200 

300 

60 

40 

 200 

 

Total para integralização   3.080 
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    8.3  -  MATRIZ CURRICULAR 
 

1º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd  

IH 659 Teoria da Contabilidade  60 4T-0P  

IH 129 Introdução à Administração  60 4T-0P  

IH 191 Noções de Direito Público e Privado  60 4T-0P  

IH 296 Fundamentos de Microeconomia  60 4T-0P  

IC 251 Matemática I  60 4T-0P  

TOTAL     _ 300 20  

2º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd  

 IH677  Contabilidade I IH659 60 4T-0P  

IH 297 Fundamentos de Macroeconomia  60 4T-0P  

IH 431 Sociologia Aplicada à Administração  60 4T-0P  

IC 280 Estatística Básica   60 4T-0P  

IH 453 Filosofia e Ética das Organizações  60 4T-0P  

TOTAL      _ 300 20  

3º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd  

IH678 Contabilidade II  IH677 60 4T-0P  

IH130 Matemática Financeira  60 4T-0P  

IH679 Direito Comercial e Legislação Societária   60 4T-0P  

IH427 Metodologia Científica                                      60 4T-0P  

TS102 Comunicação Oral e Escrita              60 4T-0P  

TOTAL  _ 300 20  

4º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd  

IH681 Administração  Financeira    60 4T-0P  

IH682 Contabilidade III IH678 60 4T-0P  

IH683 Contabilidade e Análise de  Custos IH677 60 4T-0P  

IH684 Direito Tributário e Fiscal   60 4T-0P  

IH190 Legislação Trabalhista                                     60 4T-0P  

AA461 Laborat. Experimental de Pesquisa em Extensão  40 _  

TOTAL   340 20  
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5º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd  

IH697 Contabilidade Gerencial  60 4T-0P  

IH698 Orçamento e Análise de Projetos Empresariais  60 4T-0P  

IH699 Elaboração das Demonstrações Contábeis  60 4T-0P  

TH101 Contabilidade Tributária  60 4T-0P  

TH102 Balanço Social e Ambiental nas Empresas  60 4T-0P  

AA465 Laborat. Exp. de  Pesquisas em Custos  40 _  

TOTAL      _ 340 20  

6º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd 

TH103 Contabilidade Governamental  60 4T-0P 

AA467 Estágio Curricular Supervisionado  60 2T-2P 

IH173 Análise das Demonstrações Contábeis         60 4T-0P 

TH104 Controladoria  60 4T-0P 

TH105 Laboratório Contábil  60 0T-4P 

AA462 Laborat. Exp. Pesquisa em Finanças Empresariais    40 _ 

   340 20  

7º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd  

TH106 Auditoria Empresarial  60 4T-0P  

TH107 Contabilidade Avançada I  60 4T-0P  

AA466 Trabalho de Conclusão de Curso         60 2T-2P  

 Optativa I                 60 4T-0P  

 Optativa II                 60 4T-0P  

AA463 Laborat. . Exp. de Pesquisa em Gestão Pública  40 _  

TOTAL      _ 340 20  

8º Semestre 

Código Disciplina PR Hs Créd  

TH108 Contabilidade Avançada II          60 4T-0P   

TH109 Avaliação de Atividades Atuariais           60 4T-0P  

TH110 Perícia Contábil e Arbitragem  60 4T-0P  

 Optativa III                 60 4T-0P  

 Optativa IV                 60 4T-0P  
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AA464 Laborat. Exp. de Pesq. em Auditoria e P. Contábil  40 _  

AA468 Seminários de TCC  40 _  

TOTAL   380 20  

 

CÓD DISCIPLINAS OPTATIVAS PR CRÉD 

IH239 Economia Brasileira Contemporânea  4T-0P 

IH685 Contabilidade de Agronegócio  4T-0P 

IH686 Tópicos Contemporâneos em Contabilidade  4T-0P 

IH133 Orçamento Público  4T-0P 

IH687 Contabilidade Hoteleira  4T-0P 

IH219 Finanças Públicas  4T-0P 

IH106 Administração Municipal  4T-0P 

IH159 Introdução à Administração Pública  4T-0P 

IH688 Planejamento e Controle Ambiental das Organizações  4T-0P 

IH147 Psicologia Aplicada à Administração  4T-0P 

IH689 Contabilidade em Organizações do Terceiro Setor  4T-0P 

IH690 Sistemas de Informações Contábeis  4T-0P 

IH691 Estratégia e Competitividade Empresarial  4T-0P 

IH692 Contabilidade Aplicada a Instituições Financeiras  4T-0P 

IH109 Administração de Produção I  4T-0P 

IH110  Administração de Produção II IH109 4T-0P 

IH134 Pesquisa  Operacional  I  4T-0P 

IH163 Logística  4T-0P 

IH175 Negociação  4T-0P 

IH902 Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS  2T-0P 

IH693 Auditoria Governamental  4T-0P 

IH694 Empreendedorismo  e Plano de Negócios  4T-0P 

IC282 Estatística Aplicada à Economia e Administração  4T-0P 

IH168 Gerência de Investimentos  4T-0P 

IH131 Mercado Financeiro  4T-0P 

IH162 Administração Estratégica  4T-0P 

 Inglês Instrumental  4T-0P 

IH169 Administração Financeira I  4T-0P 

IH170 Administração Financeira II  4T-0P 

IH197 Direito Consumidor  2T-0P 
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IH605 Direito Empresarial I  2T-0P 

IH609 Direito Empresarial II  4T-0P 

IH616 Direito Empresarial III  2T-0P 

IH610 Direito Financeiro   2T-0P 

IH623 Direito Tributário I  4T-0P 

IH627 Direito Tributário II  4T-0P 

IH638 Direito da Pequena e Média Empresa  4T-0P 

IH650 Propriedade Intelectual  2T-0P 

IH680 Direito Econômico  2T-0P 

IH695 Direito Internacional do Comércio  4T-0P 

TH552 Introdução às Relações Internacionais  4T-0P 
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9 -   FLUXOGRAMA                                                                                                                                                                                                         
 

1º Semestre 
 

2º Semestre 
 

3º Semestre 
 

4º Semestre 
 

5º Semestre 
 

6º Semestre 
 

7º Semestre 
 

8º Semestre 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Teoria da  
 

Contabilidade I 
 

Contabilidade II 
 

Contabilidade III 
 

Elaboração das 
 

Análise das  
 

Contabilidade 
 

Contabilidade 

Contabilidade 
 

 
 

 
 

 
 

Demonst. 

Contábeis 
 

Demonst. 

Contábeis 
 

Avançada I 
 

Avançada II 

               

Noções de 
Direito  Filosofia s Ética  Direito Comercial  Direito  Contabilidade  Contabilidade   Auditoria  Perícia Contábil  

Público e 

Privado  

das 

Organizações  

e Legislação  

Societária  Tributário e Fiscal  Tributária  Governamental  Empresarial  e Arbitragem 

               

Matemática I  Estatística  Matemática   Administração  
Orçamento e 

Análise  Controladoria  Trabalho de   Avaliação de 

  Básica  Financeira  Financeira  

de Proj. 

Empresariais    Curso  

Atividades  

Atuariais 

               

Fundamentos 
de  Fundamentos de  

Métodos e 
Tecnicas  Contabilidade e  Contabilidade  Laboratório  Optativa I  Optativa III 

Microeconomia  Macroeconomia  de Pesquisa  

Analise de 

Custos  Gerencial  Contábil     

               

Introdução à  Sociologia Aplic.  Comunicação  Legislação  Balanço Social e  Estágio   Optativa II  Optativa IV 

Administração  à Administração  Oral e Escrita  Trabalhista  Ambiental   nas  Supervisionado     
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Empresas 
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10 -  CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

10.1- CARGA HORÁRIA:  2.400 HS/AULAS 

                                              600 HS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

                                              200 HS DE ATIV. ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

10.2 - DURAÇÃO DO CURSO:  4 anos ou 8 períodos 

 

10.3 - TIPO: Graduação - Bacharelado 

 

10.4 - MODALIDADE DO CURSO: Presencial  

 

10.5 - REGIME: Semestral 

 

10.6 - NÚMERO DE VAGAS: 45(quarenta e cinco), com nova proposta de duas  entradas 

por ano a partir de 2013/ 1º  ou quando houver número de docentes suficiente para mais 

essa entrada. 

 

10.7 – FORMA DE INGRESSO DE ESTUDANTES: ENEM - SISU 

 

10.8 - FLUXO DO CURSO: o curso será oferecido em  fluxo normal, (segunda a sexta) no 

turno noturno, com periodização programada, não havendo possibilidade de sua alteração 

para atendimento a alunos, que por ventura, não conseguirem conceito mínimo para 

aprovação. 

 

11 - RECURSOS HUMANOS 

   Para criação ou reativação do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da UFRRJ, 

é necessário um  total de 17 (dezessete) docentes no quadro de efetivos, distribuídos nos 

Departamentos conforme tabela a seguir: 
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Departamento Número de Docentes Regime 

DCAC 11 DE 

DeCE 1 DE 

DLC 1/2 DE 

DEMAT 1 DE 

Dep. Filosofia 1/2 DE 

DCJ 2 DE 

DCS 1 DE 

TOTAL 17  

      

 

As disciplinas e a carga horária do curso de graduação em Ciências Contábeis      

encontram-se distribuídos nos Departamentos conforme tabela a seguir: 

Departamento Número de Disciplinas Carga Horária / Deptº 

DCAC 28  1.680       

DeCE 2     120 

DLC 1               60         

DEMAT 2      120 

Dep. Filosofia 1       60 

DCJ 4     240 

DCS 2     120 

TOTAL 40  2.400 

               

               

O DCAC inclui, além dessas disciplinas 300hs de Estágio Curricular,   60hs para a 

Monografia (TC), 200 hs para as práticas nos laboratórios do NECont e  200hs de 
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Atividades Acadêmicas Complementares. 

  

 

 

12 –  RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

12.1 –   TEORIA DA CONTABILIDADE 

Objetivo Geral: 

Identificar os principais fatos históricos inerentes ao conhecimento contábil, buscando 

desenvolver no discente habilidades de uso da teoria e sua aplicação.. 

 

Ementa: 

Noções Preliminares; O profissional contábil; Origem do conhecimento  contábil; As principais 

Doutrinas da Contabilidade;  Princípios Fundamentais da Contabilidade; Os Postulados 

Ambientais da Contabilidade; Convenções Contábeis; Comitê de Pronunciamentos Contábeis; 

Normas Brasileiras de Contabilidade; Núcleo Fundamental da Teoria Contábil 

 

Bibliografia Básica: 

IUDÍCIBUS, Sergio; MARION, José Carlos;    FARIA, Ana Cristina de.  Introdução à Teoria de 

Contabilidade: Para o Nível de Graduação. 5ªed. São Paulo: Atlas, 2009. 276p. ISBN: 

9788522453610. 

NIYAMA, Jorge Katsumi; SILVA, TIBÚRCIO, César Augusto Tibúrcio. Teoria da Contabilidade. 

1ª ed.2008, 2ª Reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009. 310p. ISBN: 9788522450305 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial (Livro-texto). 15ª ed.   São Paulo:  

Atlas, 2009. 536p. ISBN: 9788522456147 

IUDICÍBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária. FIPECAFI. São Paulo: Atlas, 

2010. 792p. ISBN 9788522459124.  

HOOG, Wilson Alberto Zappa Teoria Pura da Contabilidade - Ciência e Filosofia. Curitiba: 

Juruá Editora, 2010. 234p. ISBN: 978853622830-3 

 

Bibliografia Complementar: 

COELHO, Cláudio Ulysses Ferreira e LINS ,LUIZ DOS SANTOS.  Teoria da Contabilidade: 

abordagem contextual, histórica e gerencial. 1ª ed. São Paulo:  Atlas, 2010. 360p. ISBN-10: 

8522458413 

JOCHEM, Laudelino. Contabilidade - Uma Visão Crítica da Evolução Histórica. 2009.118p. 

ISBN: 978853622476-3 
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NEPOMUCENO, Valério. Teoria da Contabilidade - Uma Abordagem Histórico-Cultural. 

Curitiba: Juruá Editora, 2008. 386p. ISBN: 978853622142-7 

MARTINS, Eliseu e LOPES, Alexsandro  Broedel. Teoria da Contabilidade: uma nova 

abordagem. São Paulo: Atlas, 2007. ISBN: 9788522441662 

 SÁ, Antonio Lopes de. Teoria da Contabilidade. 4ª ed.São Paulo: Atlas, 2006. 448p.   

ISBN: 8522443785 

SCHMIDT, Paulo et al. Fundamentos da Teoria de Contabilidade. 1ª ed.São Paulo:  Atlas, 

2005. 128p. ISBN: 8522440921 

HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. São Paulo: 

Atlas, 2005 

 

12.2 -   INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo Geral: 

Proporcionar entendimento de conceitos e fundamentos básicos da ação gerencial para o 

desempenho de funções administrativas em todos os tipos de organização 

 

Ementa: 

A Administração: conceitos introdutórios e campos de ação, atividades e habilidades 

gerenciais. O Processo Administrativo. Organizações sociais: características, objetivos, 

funções e recursos organizacionais sociais. Ambiente das organizações. O Processo 

Decisório. As funções administrativas: planejamento; organização; direção;  controle.   

 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO. Idalberto.  .Administração: Teoria, Processo e Prática. 4ª edição. Rio de 

Janeiro: Campus, 2007. 

 KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2009. 

MEGGINSON, L. C.; MOSLEY, D. C. e PIETRI, P. H. Jr. Administração: conceitos e 

aplicações. São Paulo: Harbra,1998 

MONTANA, P.J.; CHARNOV, B.H. Administração. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

MAXIMIANO,  Antonio Cesar Amaru.. Introdução à Administração – Edição Compacta. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

KOONTZ, H., O'DONNELL, C. Fundamentos da administração. São Paulo: Pioneira, 1989. 

TREWATHA, R. L. e NEWPORT, M. G. Administração e Comportamento. São Paulo: 

Saraiva.  

JUCIUS, M. J. Introdução à Administração. São Paulo, Edit. Atlas, 2000. 
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12.3 – NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO  

Objetivo Geral: 

Adquirir noções jurídicas básicas, essenciais ao desempenho da carreira escolhida.  

Conhecer os principais aspectos do direito Público, relacionado ao direito Constitucional e 

ao direito Penal. Dominar os principais aspectos do Direito relacionado ao Direito Civil. 

 

Ementa: 

Noções preliminares ao estudo do Direito: Conceito, divisão. Fontes do direito. Aplicação da 

Lei no tempo. Hierarquia das Leis. A constituição: Conceito e Classificação. O Estado: 

Conceito, elementos e formas. Formas e sistemas de Governo. Regimes Políticos. 

 

Bibliografia Básica: 

Código Civil Brasileiro 

Código Penal Brasileiro 

Constituição da República Federativa do Brasil 

COTRIN, Gilberto Vieira. Direito e Legislação. São Paulo: Saraiva, 1996. 

DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: Nelpa, 

2004. 

MAX & EDIS. Manual de Direito Público e Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

MELO, Francisco das Chagas. Instituições de Direito Público e Privado. São Paulo: Atlas, 

1995. 

 

Bibliografia Complementar: 

BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. Vol. 4. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

obrigações. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 2. 

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código de Defesa do 

Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 2ª ed.São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

12.4 -   FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA 

Objetivo Geral: 

O Curso apresenta conceitos e instrumentos de análise básico de Economia, objetivando a 

capacitar o estudante a melhor compreender os fenômenos econômicos individuais 
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(pessoas, empresas, governo) ou seja, à abordagem microeconômica. No final desse o 

aluno deverá ser capaz de: compreender o funcionamento das empresas e dos mercados, 

através de conceitos relevantes da teoria do consumidor, da teoria da firma e da teoria dos 

mercados. Aplicar os princípios microeconômicos, que são ferramentas importantes para o 

administrador, aos problemas reais da decisão empresarial. 

 

Ementa: 

A teoria microeconômica. Os mecanismos de mercado e a formação de preços. A teoria do 

consumidor. A teoria da firma. As estruturas de mercado. 

 

Bibliografia Básica: 

VASCONCELLOS, M.A.S e OLIVEIRA, R.G. Manual de Microeconomia. 2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

PINDICK, R.e RUBINFELD, D. Microeconomia. 5ª ed. São Paulo: Makron, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

MANKIW, N. Gregory. Introdução á economia: Princípios de micro e macroeconomia. Rio de 

Janeiro: Campus,1999. 

SAMUELSON,P.A e NORDHAUS, WILLIAM D.  Economia,  14ª ed. Lisboa Wc Graww-Hill, 

1997. 

VARIAN, M.H. Teoria Microeconômica: princípios básicos. Rio de Janeiro: Campus,1999. 

VASCONCELLOS, M.A.S. Economia: Micro e Macro. São Paulo: Atlas, 2000. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução á  Economia, 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

12.5 –  MATEMÁTICA I 

Objetivo Geral: 

Introduzir os conceitos básicos de Cálculo Diferencial de forma sistemática evitando o rigor 

teórico, dando maior ênfase às aplicações nas diversas ciências. 

 

Ementa: 

Funções e gráficos. Diferenciação. Antidiferenciação 

 

Bibliografia Básica: 

HOFFMANN, L.D. e BRADLEY G.L. Cálculo: Um curso Moderno e suas Aplicações, 7ª 

edição. Rio de Janeiro:LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2002. 
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CHIANG, A.C. e WAINWRIGHT,  K..  Matemática para Economistas, 2ª reimpressão; Rio de 

Janeiro: Campus - Elsevier, Rio de Janeiro, 2006. 

WEBER, J.E. Matemática para Economia e Administração. São Paulo: Harbra, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

LEITHOLD, L. Matemática Aplicada à Economia  e à Administração. São Paulo: Harbra, 

1998 

FERREIRA, R.S. Matemática Aplicada às Ciências Agrárias – Análise de Dados e Modelos. 

Viçosa: UFV – Universidade Federal de Viçosa, 1999 

 

12.6 –   CONTABILIDADE I 

Objetivo Geral: 

Proporcionar a compreensão dos fundamentos básicos da Contabilidade, visando à 

instrumentalização para a formação profissional. 

 

Ementa: 

Estudo do Patrimônio.  Estudos das Variações Patrimoniais. Ciclo contábil.  Contas:Teorias 

das Contas.  Elenco de Contas.  Procedimentos Básicos de Escrituração. Fatos contábeis 

que afetam a situação líquida. O Método das Partidas Dobradas. Livros contábeis. 

Balancete de Verificação. Roteiro para Apuração do Resultado do Exercício. Operações 

com mercadorias. Estrutura do Balanço Patrimonial 

 

Bibliografia Básica: 

SCHIER, Carlos Ubiratan da Costa, et al . Contabilidade Introdutória - De acordo com a lei 

11941/09. 3ª ed. Curitiba: Juruá editora, 2010. 200p. 

IUDICÍBUS, Sérgio de. et al. Contabilidade Introdutória. Livro-texto.  11. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 352p. EAN13: 9788522458158 

Contabilidade introdutória: Livro de exercícios. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 240 p. EAN13: 

97885224426  

SOUZA,  Clóvis de. et al. Contabilidade: Teoria e Prática. vol. 1. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 322p.  

BAPTISTA, Antônio Eustaquio; GONÇALVES,  Eugênio Celso Gonçalves. Contabilidade Geral. 

6ª ed.  São Paulo: Atlas, 2007.  384p. EAN13: 9788522445967 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica.  Livro Texto. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Contabilidade Básica.  Livro de Exercícios. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=218
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=124
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=311
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IUDICÍBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária. FIPECAFI. São Paulo: 

Atlas, 2010. 792p. ISBN 9788522459124. 

 CRUZ, June  Alisson W,  SCHIER, Carlos Ubiratan C. e ANDRICH,Emir G. Contabilidade 

Introdutória - Descomplicada - Com Atualização da Lei 11.941/09. 3ª ed.- Revista e 

Atualizada. Curitiba: Juruá Editora: 2010, 206 p. ISBN: 978853622777-1 

MARION José Carlos. Contabilidade Empresarial - Livro-texto. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Livro de exercícios. São Paulo: Atlas, 

2007. 

SÁ, Antônio Lopes de.  Prática e Teoria da Contabilidade Geral. Curitiba: Juruá Editora, 

2009. 308p. ISBN: 978853622561-6 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral – Fácil  5ª ed. Ampliada e atualizada. São Paulo: 

Saraiva. 2009. 532p. ISBN: 978850207791-1 

NEPOMUCENO, Felipe. Novo Plano de Contas. 2ª ed. Editora IOB, 2006. 532p. ISBN: 

8576472538 

SZUSTER, Natan et al. Contabilidade Geral: Introdução à Contabilidade Societária. 2ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2008.503p. ISBN: 9788522451616  

BAPTISTA, Antônio Eustaquio; GONÇALVES,  Eugênio Celso Gonçalves. Contabilidade Geral. 

6ª ed.  São Paulo: Atlas, 2007.  384p. EAN13: 9788522445967 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica 2. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,  2009. 360p. 

ISBN: 978850206760-8 

 

12.7 - FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA 

Objetivo Geral: 

Proporcionar aos estudantes a visão da teoria das flutuações econômicas de curto e longo 

prazo, de fundamental importância à compreensão das políticas fiscal e monetária, assim 

como a implantação das políticas macroeconômicas em geral. 

 

Ementa: 

Objetivos e dilemas macroeconômicos. Instrumentos de política macroeconômica. Medidas 

de atividades econômicas. O ciclo econômico de negócios. Oferta e demanda de moeda. 

Modelo  Keynesiano  Básico. Noções de Balanço de Pagamento. Taxa de câmbio.   

 

Bibliografia Básica: 

Vasconcelos, Marco Antonio S. e Garcia, Manuel, E. Fundamentos de Economia. São 

Paulo: Saraiva,  2003. 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=124
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=311
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Bibliografia Complementar: 

Vasconcelos, Marco Antonio S. Economia-Micro e Macro. São Paulo: Atlas, 2004 

MANKIW, N. G. Introdução à Economia: princípios de Microeconomia. Ed. Thomson, 2004. 

Walsh, J. C. Introdução à Macroeconomia. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2004 

 

12.8 –   SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO   

Objetivo da disciplina 

Gerais: 

Estabelecer as relações existentes entre as práticas administrativas e a sociedade moderna. 

 

Específicos: 

Os estudantes desta disciplina deverão: 

1- Aprender a instituição da administração empresarial como produto histórico; 

2- Estar aptos a conceituar o processo de trabalho como prática social; 

3-  Estar aptos a conceituar sociologicamente o aparato burocrático administrativo, 

entendendo a racionalização e a burocratização como aspecto característico das 

sociedades modernas; 

4- Relacionar as teorias administrativas aos diferentes interesses presentes na sociedade; 

5- Analisar as manifestações do mundo do trabalho frente ao controle Administrativo 

 

Ementa: 

A administração e a sociedade moderna. Trabalho coletivo e cooperação. Burocracia, 

Instituições empresariais e relações de poder. A organização do trabalho, teorias 

administrativas e interesses sociais. Disciplina, autoritarismo, democracia na gestão do 

trabalho. A classe trabalhadora e o controle administrativo   

 

Bibliografia: 

BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

FARIA, J. H. O autoritarismo nas Organizações. Curitiba: Criar, 1985 

FAYOL, H. Administração Industrial e Geral. São Paulo: Atlas, 1977 

FORD, H. Minha Vida e minha obra. Rio de Janeiro: Cia Ed. Nacional, 1926 

GRAMSCI, A. Os Intelectuais e a Organização da Cultura, 2ª ed. Tradução Brasileira. Rio de 

Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1976. 

______________. Maquiavel, a política e o Estado Moderno. 2ª ed. Tradução Brasileira. Rio 

de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1976. 
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MARX, K. O Capital. Tradução Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1974. 

MOISÉS, J. A. Problemas atuais do movimento operário. In “Brasil do milagre à abertura”, 

org. Paulo Krisahke, São Paulo: Cortez, 1982 

MONTEIRO, J.A Avaliação de desempenho humano na empresa-ideologia e política, Tese 

de Mestrado, IUPERJ, 1984 

MORAES NETO, B.R. Marx, Taylor, Ford, as forças produtivas em discussão. São Paulo: 

Brasiliense, 1989 

PEREIRA, V.M.C. O coração da Fábrica. Rio de Janeiro:Campus, 1979 

POULANTZAS, N. As Classes sociais no capitalismo de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1975 

TRAGTENBERG, M. Administração, Poder e Ideologia. São Paulo: Cortez, 1989. VIANNA, 

L. W. A classe operária e a abertura. São Paulo:  Cerifa, 1983 

WEBER, M. Economia y Sociedad. México: Fundo de Cultura, 1944 

 

12.9 –  ESTATÍSTICA BÁSICA 

Objetivo Geral: 

Introduzir os conceitos básicos de estatística dando maior ênfase às aplicações nas diversas 

ciências 

 

Ementa: 

Organização, resumo e apresentação  de dados estatísticos. Noções de probabilidade. 

Variáveis aleatórias discretas e contínuas, algumas distribuições de probabilidades. Noções 

de amostragens. Distribuições amostrais. Estimação. 

 

Bibliografia Básica: 

BUSSAB, W.O., MORETTIN, P.A. Estatística básica. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002 

 

Bibliografia Complementar: 

GUIMARÃES, R.C., CABRAL, J. A. S. Estatística. Lisboa: McGraw Hill, 1997 

LEVINE, D. M., BERENSON, M. L., STEPHAN, D. Estatística: Teoria e Aplicações usando 

Microsoft . Rio de Janeiro: LTC, 2000.. 

MOORE, D. A. Estatística Básica e sua Prática. Rio de Janeiro: LTL, 1995 

SPIEGEL, M.R. Estatística. 3ª ed. São Paulo: Makron, 1993 

STEVENSON, W. J. Estatística Aplicada à Administração.  SP. Harbra, 2001. 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC 

 

12.10 – FILOSOFIA E ÉTICA DAS ORGANIZAÇÕES 



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

10 

 

Objetivo Geral: 

Esta Disciplina pretende introduzir alguns elementos fundamentais de filosofia 

especialmente orientados para conhecimento da ação e a responsabilidade do sujeito 

humano (ética) nas organizações econômicas (empresa) e Políticas (Estado) da sociedade 

moderna. 

 

Ementa 

Noções Básicas de Filosofia; Filosofia e Ciências Humanas; surgimento do Estado Moderno; 

Ética e Administração. 

 

Bibliografia 

CASSIRER, Ernst. Antropologia Filosófica, RJ Jorge Zahar, 1987. 

EWING, Anthony. As Questões Fundamentais da Filosofia, RJ Zahar 1984. 

Valls, Àlvaro. O que é ética. SP, Brasiliense, 1983. 

POPPER,Karl. Conjecturas e Reputações. Brasília, UNB. 1982 

ELIAS, Nobert, O processo Civilizatório. RJ, Jorge Zahar, 1990 vol. 2. 

HALL, John (org) Europa e a Ascensão do Capitalismo. RJ Zahar. 1981 

POGGI, Gianfranco. A Evolução do Estado Moderno, RJ, Zahar, 1981 

GIANETTI,Eduardo. Vícios Privados, virtudes Públicas. SP, Cia. Letras 1993. 

VICENTE, Andrew. Ideologias Políticas. Moderna, RJ, Jorge Zahar. 

HOLANDA, Sérgio B. De Raízes do Brasil. RJ, José Olimpyo. 1989. 

DA MATTA, Roberto. A casa e a Rua. SP, Brasiliense. 1985. 

FAORO, Raimundo. S Os Donos do Poder. Porto Alegre, Globo. 1975 

MACPHERSON, Charles. A Teoria Política do Individualismo Possessivo. RJ, Paz e Terra. 

1979. 

FRIDMAN, ,Milton. Capitalismo e Liberdade. SP, Abril. 1989. 

LEBRUN, Gerard. O que é Poder. SP, Brasiliense, 1983 

PREZWORSWKI, Adam. Capitalismo e Social Democracia, SP, cia. Letras 1989. 

 

12.11 –  CONTABILIDADE II 

Objetivo Geral: 

Exercitar o processo contábil sobre as atividades da empresa, inclusive  impostos incidentes 

sobre vendas/compras e comercial e elaboração das Demonstrações Contábeis exigidas  

pela legislação. 
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Ementa: 

Impostos incidentes sobre vendas/compras; Métodos de valorização do estoque; Operações 

financeiras; Operações sobre títulos de créditos; Folha de Pagamentos e Encargos Sociais; 

Provisões 

Bibliografia Básica: 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Contabilidade Introdutória. Livro-texto.  11. ed.  São Paulo: 

Atlas, 2010. 352p. EAN13: 9788522458158 

__________Contabilidade introdutória: Livro de exercícios. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

240 p. EAN13: 97885224426  

PADOVEZE, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica. Contabilidade Introdutória e 

Intermediária. 6ª ed. Editora Atlas, 2008. 

BAPTISTA,  Antônio Eustaquio;  e GONÇALVES,  Eugênio Celso. Contabilidade Geral. 6ª ed. São 

Paulo: Atlas: 2007. 384p. ISBN: 8522445966  

MARION José Carlos . Contabilidade Empresarial - Livro-texto. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Livro de exercícios. São Paulo: Atlas, 

2007. 

GRECO, Alvísio L. et al. Contabilidade: Teoria e Prática Básicas. São Paulo:  Saraiva, 2006. 

423p. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, Hugo Rocha. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Mudanças Contábeis na Lei 

Societária: Lei nº 11.638, de 28-12-2007. São Paulo, Atlas: 2008. 

SOUZA,  Clóvis de. et al. Contabilidade: Teoria e Prática. vol. 1. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 322p.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 5ª ed. Ampliada e Atualizada. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 532p.  ISBN: 9788502077911. 

SA, Antonio Lopes de. Plano de Contas. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 320p. ISBN: 

8522436894 

NEPOMUCENO, Felipe. Novo Plano de Contas. 2ª ed. Editora IOB, 2006. 532p. ISBN: 

8576472538 

 

 

 

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=124
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=311
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=311
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=218
http://www.ciadoslivros.com.br/produtos_pesquisa.asp?produto=SA
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12.12 –  MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Objetivo Geral: 

Transmitir ao aluno os conceitos básicos de matemática financeira relacionados a 

problemas encontrados na vida prática, desenvolvendo capacidades que o habilite identificar 

e solucionar novos problemas. 

 

Ementa: 

Juros Simples Compostos. Descontos Simples. Equivalência de Capitais. Modelo Básico de 

Anuidades. Modelo Genérico de Anuidades. Empréstimos. 

 

Bibliografia Básica: 

MATHIAS, W. F. e GOMES, J. M.  Matemática Financeira. 6ª ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

418p. EAN13: 9788522452125 

ARAUJO, C.R.V. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas. 2003 

BAUER,U. R. Calculadora HP – 12C. São Paulo: Atlas. 2000 

FRANSCISCO, W.  Matemática financeira. São Paulo: Atlas. 2001 

MILONE, G. Curso de Matemática Financeira. São Paulo: Atlas 

 

Bibliografia Complementar: 

SOBRINHA, J. D. V. Matemática Financeira. São Paulo: Ed. APTOS 

ZENTGRAF, W. Calculadora Financeira HP-12C. São Paulo: Atlas 

 

12.13 –  DIREITO COMERCIAL E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA 

Objetivo Geral: 

Conhecer, compreender e aplicar a legislação societária e comercial, bem como, orientar as 

ações empresariais e institucionais na aplicação desta legislação. 

 

Ementa: 

Direito de empresa. Personalidade física e jurídica. Nome empresarial: firma individual e 

social. Estabelecimento empresarial. Obrigações dos comerciantes.  Elementos do contrato 

de sociedade. Sociedades personificadas e não personificadas. Sociedade Anônima: 

Características. Ações. Partes Beneficiárias, Debêntures. Títulos de Crédito: noções gerais  
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Bibliografia Básica: 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Sociedade Limitada - Aspectos Administrativos, 

 Jurídicos & Contábeis - Ênfase no Direito e na Contabilidade. 2ª ed. Curitiba  

:Juruá Editora,2008.206p.ISBN:978853622070-3 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

776p. 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Direito Societário: Sociedades Simples e 

Empresárias. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. v. 2. 672p. ISBN: 9788522457205 

__________ Títulos de Crédito – Vol 3. 5ª. ed.  São Paulo: Atlas, 2009. 488p. ISBN: 

9788522453238 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. V.2 Títulos de Crédito. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas ,2009. 466p. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANAN JÚNIOR, Pedro. Fusão, Cisão e Incorporação de Sociedades. 3ª ed. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009. 219p. ISBN: 858881348-3 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo Direito Comercial: Empresário, Sociedades, Títulos de Credito, 

Contratos, Recuperações, Falência - v. 12.7ª ed.  São Paulo: Atlas, 2008.152p. EAN13: 

9788522446537 

 ________________ Sociedades Limitadas: De Acordo com o Código Civil de 2002. 2ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2007. 314p. EAN13: 9788522446988. 

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: empresa e atuação empresarial. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2007. v. 1. ISBN 85 224-4672-8. 

FRAGOSO, Daniella M. N. R. SOCIEDADES POR AÇÕES: Constituição. 1ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2007.170p.EAN13: 9788522448418 

SILVA, Bruno Mattos e. DIREITO DE EMPRESA: Teoria da Empresa e Direito Societário.1ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2007. 536p. EAN13: 9788522447589 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial V-1, V-2 e V-3. de Acordo com a nova 

Lei das Falências. São Paulo: Saraiva,  2006. 

MACHADO, Elizabeth Guimarães. Direito de Empresa Aplicado: Abordagem Jurídica, 

Administrativa e Contábil. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 296p. EAN13: 9788522437429 

MACIEL NETO, Pedro Benedito. Manual de Direito Comercial. Campinas: Bookseller, 2005. 

ISBN 85 746-8375-2. 

Lei Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações (Lei 11.638, de 28 de dezembro de 

2007 e Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm
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12.14 – METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Objetivo da disciplina: 

Geral: Propiciar ao aluno condições para desenvolver o espírito Científico e as habilidades 

na elaboração e apresentação de trabalhos científicos. 

Específicos:  capacitar os alunos para: 

- Caracterizar a Universidade Brasileira na sua estrutura e funções, bem como a  sua 

contribuição na formação de profissionais da ciência e no desenvolvimento do espírito 

científico. 

- Treinar o raciocínio lógico e a percepção dos aspectos de evidência, certeza e verdade. 

- Caracterizar o conhecimento científico e os outros tipos de conhecimento,  seu alcance e 

suas limitações. 

- Justificar a classificação das ciências pelo seu objeto e pelo seu método.  

- Exemplificar os passos do processo do método científico e os passos do processo de 

elaboração de trabalhos científicos. 

- Elaborar um trabalho científico, segundo as normas de coerência interna e de 

apresentação formal. 

 

Ementa: 

A Universidade  (estruturas e funções)  e a formação de profissionais,   Métodos e Técnicas   

para  eficiência   nos   estudos.   Conhecimento   Científico   e   outros    tipos de  

conhecimento. O espírito Científico. A Ciência: concepção, características e  divisão. O 

Método Científico. Interação entre ciência e a    sociedade. Trabalhos  Científicos: conceito, 

estrutura, coerência interna e   passos formais para elaboração e apresentação. 

 

Bibliografia  

ALVES, Rubem Azevedo. Filosofia da Ciência. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981. 
 
AUSTI VERA, Armando.  Metodologia da Pesquisa  Científica. Porto Alegre:  Ed. Globo, 

1973. 
 
BUZZI, Arcangelo. Introdução ao Pensar. Ser. O Conhecimento A Linguagem. Petrópolis: 

Vozes, 1979. 
 
CERVO, Amado Luiz e BERVIAN, Pedro Alcino.  Metodologia Científica. 3a ed. São Paulo: 

Mac Graw-Hill do Brasil, 1983. 
 
COUTINHO, Afrânio. A Universidade, Instituição Crítica. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira, 1977. 
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GALLIANO, A. Guilherme. O Método Científico: Teoria e Prática. São Paulo: HARBRA, 
1979. 

 
JAPIASSU, Hilton.  O mito de neutralidade científica. Rio de Janeiro: IMAGO, 1975. 
 
LAKATOS,  Eva Maria e MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia  Científica. São Paulo:  

Atlas, 1982. 
 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1976. 
 
SALVADOR, Angelo Domingos. Métodos e técnicas de pesquisa  bibliográfica. 5a.Ed. Porto 

Alegre: Sulina. 1976. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico: Diretrizes para o trabalho 

didático- científico na  Universidade. São Paulo: Cortez Editora, 1982. 
 

VERGEZ, André e HUISMAN Denis. História dos Filósofos ilustrada pelos textos. Rio de 

Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1970.      

 

12.15 – COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

Objetivo Geral: 

Desenvolver, através da análise e da redação de textos, as habilidades de uso da linguagem 

oral e escrita, dentro dos padrões mínimos da norma culta  contemporânea e do discurso 

referencial da área. 

 

Ementa: 

Elementos do processo de comunicação; Estudo da Linguagem oral e escrita para 

comunicação no relacionamento profissional; Argumentação na comunicação; Técnicas de 

comunicação oral; Estrutura frasal; Composição do texto; Leitura e interpretação de texto; 

Redação técnica. 

 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Dileta Silveira;   ZILBERKNOP, Lúbia Scliar.  Português Instrumental: De  acordo 

com as Normas Atuais da ABNT. 29ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 560p.EAN13: 

9788522457229 

ANDRADE, Maria Margarida; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em Língua 

Portuguesa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 424 p. EAN13: 9788522456840   . 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: para cursos de Contabilidade, Economia 

e Administração. 7. ed.  

São Paulo: Atlas, 2008. 448P. EAN13: 9788522449828 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=66120
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=66119
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________________________Redação Empresarial. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 259p. 

EAN13: 9788522452897 

________________________Redação Científica A prática de fichamentos, resumos, 

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

ANDRADE, M.M de & HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos 

superiores. 9ª ed.São Paulo: Atlas, 2010. 216p. EAN13: 9788522457526 

 

Bibliografia Complementar: 

FIORIN, J.L e SAVIOLI, F.P.  Para entender o texto: leitura e redação.17ª ed. São Paulo: 

Ática, 2008. ISBN 978850810866-4 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de textos: leitura e redação. 5.ed. 

São Paulo: Ática, 2006. ISBN 85-081-0594-0. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 8. ed. São Paulo: Ática, 2004. ISBN: 85080-

9106-0. 

 

12.16 –  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA       

Objetivo Geral: 

Capacitar o participante a entender a influência da administração de capital de giro na 

lucratividade e no perfil de risco da empresa. Avaliar o impacto na empresa de modificações 

na gestão do disponível, estoques e contas a receber, bem como, na utilização de fontes de 

recursos em curto  e longo prazo. 

 

Ementa: 

Administração de Capital de Giro. Administração de Caixa e Títulos Negociáveis. 

Administração de Contas a Receber e Estoques. Fontes de Financiamento em Curto e 

Longo Prazo não Garantido e com Garantia. Técnicas de analise de investimento e 

orçamento de capital. 

 

Bibliografia  

GITMAN, Lawrence. Princípios de Administração Financeira. 12ª Ed. São Paulo: 

Pearson,2010. 

JUNIOR, Antonio B. Lemes et al. Administração Financeira: princípios, fundamentos e 

práticas financeiras. – 3 ed. – Rio de Janeiro: Elsevier,2010. 

ASSAF NETO, Alexandre. Fundamento de Administração Financeira.São Paulo: Atlas. 

2010. 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de Capitais. 4 ed. São Paulo. Atlas. 2008. 
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Masakazu,Hoji. Administração financeira e orçamentária – n6. ed. – São Paulo : Atlas, 2007 

ROSS, Stephen A. et al. Administração financeira. Corporate Finance. São Paulo: Atlas, 

1995. 

ROSS, Stephen A. et al. Princípios de Administração Financeira – Essentials of Corporate 

Finance. São Paulo: Atlas, 1998. 

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.  Princípios  de  Finanças  Empresariais. 

Lisboa:Mc Graw-Hill, 1992. 

GROPPELLI, A. A;  NIKBAKHT,Ehsan. Administração Financeira. São Paulo: Saraiva,1998 

FORTUNA, Eduardo. Mercados Financeiros - Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1993. 

MARTINS, Eliseu, ASSAF NETO, Alexandre, Administração Financeira - As Finanças das Empresas 
sob condições inflacionárias. São Paulo:Atlas, 1993. 

 

12.17 –  CONTABILIDADE III 

Objetivo Geral: 

Conhecer os grupos de contas do Balanço Patrimonial de acordo com a legislação societária 

preparando o aluno para o entendimento e elaboração das Demonstrações Contábeis 

exigidas pela legislação. 

 

Ementa: 

Balanço Patrimonial: Ativo; Passivo; Critérios de Avaliação dos Ativos Realizáveis. Critérios 

de Avaliação do Ativo: Imobilizado; Critérios de Avaliação do Ativo: Intangível; Critério de 

avaliação do passivo. 

 

Bibliografia Básica: 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. et al. Contabilidade Introdutória. Livro-texto.  11. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 352p. EAN13: 9788522458158 

__________Contabilidade Introdutória: Livro de exercícios. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

240 p. EAN13: 97885224426  

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. 

São Paulo: Atlas, 2010. 270p. ISBN 8522459599. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica. Contabilidade Introdutória e 

Intermediária. 6ª ed. Editora Atlas, 2008. 

BAPTISTA,  Antônio Eustaquio;  e GONÇALVES,  Eugênio Celso. Contabilidade Geral. 6ª ed. São 

Paulo: Atlas: 2007. 384p. ISBN: 8522445966  

MARION José Carlos . Contabilidade Empresarial - Livro-texto. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=124
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=311
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=311
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MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Livro de exercícios. São Paulo: Atlas, 

2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 5ª ed. Ampliada e Atualizada. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 532p.  ISBN: 9788502077911. 

NEPOMUCENO, Felipe. Novo Plano de Contas. 2ª ed. Editora IOB, 2006. 532p. ISBN: 

8576472538 

BRAGA, Hugo Rocha. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Mudanças Contábeis na Lei 

Societária: Lei nº 11.638, de 28-12-2007. São Paulo, Atlas: 2008. 

SOUZA,  Clóvis de. et al. Contabilidade: Teoria e Prática. vol. 1. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 322p.   

IUDICÍBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. FIPECAFI 

7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

_______________ Manual de Contabilidade Societária Sérgio de Iudicibus et al. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SA, Antonio Lopes de. Plano de Contas. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 320p. ISBN: 

8522436894 

GRECO, Alvísio L. et al. Contabilidade: Teoria e Prática Básicas. São Paulo: Saraiva, 2006. 

423p. 

 

12.18 – CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS 

Objetivo Geral: 

Os alunos devem ao final do curso ser capazes de diferenciar os diversos aspectos de 

Custos, bem como decidir sobre a melhor maneira de apurá-los, visando gerar informações 

relevantes para tomada de decisão. 

 

Ementa: 

Introdução à contabilidade de custos. Integração entre contabilidade de custos, 

Contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Terminologia contábil e implantação de 

sistemas de custos. Fluxo operacional e sistêmico dos eventos empresariais. Visão 

sistêmica de custos. Custos para valoração de estoques e apuração do resultado. Princípios 

contábeis aplicados a custos. Classificações e nomenclaturas de custos. Esquema básico 

da contabilidade de custos. Departamentalização. Custos diretos de produção: materiais 

diretos (controle e valoração) e mão-de-obra direta (controle e valoração). Custos indiretos 

de fabricação: critérios de rateio. Contabilização dos custos de produção, o custo do produto 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=218
http://www.ciadoslivros.com.br/produtos_pesquisa.asp?produto=SA
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vendido e a demonstração de resultado. Aplicação dos custos indiretos de fabricação. 

Custeio por Absorção. Custeio Variável (contabilização). Sistemas de Acumulação de 

Custos: por ordens/encomendas, por processo/contínuo. Custeamento da Produção 

Conjunta. 

 

Bibliografia Básica: 

HOGREN, C. Introdução a Contabilidade Gerencial ( tradução do original introduction to 

management Accouting) Ed. Prentice Hall. 

LEONE, G. S. C. Planejamento, Implantação e Controle.  São Paulo: Atlas. 

LEONE, G S. C. BRAGA, M. R. Um enfoque administrativo. São Paulo: Atlas. 

MARTINS, E. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas. 

SHANK, J. et  al. Gestão estratégica de Custos. Ed. Campus. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERTI, Anélio. Contabilidade e Análise de Custos - Atualizada de acordo com as Leis 

11.638/07 e 11.941/09- Teoria e Prática. 2ª Edição – Atualizada. Curitiba: Juruá 

editora,2009.  226 p. ISBN: 978853622585-2 

SÁ, Antônio Lopes de. Contabilidade de Custos Básica. Curitiba:Juruá editorta,2009. 274 p. 

ISBN: 978853622618-7 

SANTOS, JOEL J. Contabilidade e Análise de Custos: Modelo Contábil. Métodos de 

Depreciação. ABC - Custeio Baseado em Atividades. Análise Atualizada de Encargos 

Sociais sobre Salários. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 250p. EAN13: 9788522452385 

JIAMBALVO, JAMES. Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: Teoria e Pratica. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008 406p. EAN13: 9788522451661 

 

12.19 – DIREITO TRIBUTÁRIO E FISCAL 

Objetivo Geral: 

Compreender e aplicar a legislação tributária e fiscal, bem como, orientar as ações 

empresariais e institucionais na aplicação desta legislação. 

 

Ementa: 

Sistema Tributário Nacional;  Elementos fundamentais e Complementares do tributo; 

Técnica de tributação e suas categorias específicas; ICMS;  IPI; ISS; PIS; COFINS; 

SIMPLES NACIONAL; IR-PF/PJ. 
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Bibliografia Básica: 

ABREU, Andréia. Gestão Fiscal nas Empresas-Principais   conceitos tributários e sua 

aplicação. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 208p. 

BORGES, Humberto  Bonavides.  Manual de Procedimentos Tributários – IPI, ICMS e ISS- 

Guia prático do Gerente, Consultor e Analista Tributário das Empresas . 3ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2009.  406p. 

TOLEDO, Moacyr. Direitos do Contribuinte e da Fiscalização-Como Entender a Fiscalização 

Tributária (federal, estadual, municipal), Administrativa, Trabalhista e demais atividades 

fiscalizadoras. 1ª ed. São Paulo: Atlas ,  2008. 180p. 

FABRETTI, Láudio    Camargo. Direito Tributário aplicado: Impostos e Contribuições das 

Empresas. 2ª Ed .São Paulo: Atlas, 2009. 334p. EAN13: 9788522454044 

YOSHIAKI, Ichihara. Direito Tributário. 16ª ed.São Paulo: Atlas, 2009. 352p. EAN13: 

9788522453245 

 

Bibliografia Complementar: 

FABRETTI, Láudio Camargo. Prática Tributária da  Micro, Pequena e Média Empresa. 6ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 224p.  

DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2004. 

CASSONE, Vitório. Direito Tributário. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 438p. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do Imposto sobre Serviços. São Paulo: Atlas,   

006.FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário  Nacional Comentado. 8ª edição. São 

Paulo: Atlas, 2008. 320p. EAN13: 9788522450459  

BORGES, Humberto Bonavides.  Gerência de Impostos: IPI, ICMS e ISS. 6ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 518p. 

 

12.20 –  LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Objetivo Geral: 

Conhecer os direitos sociais dos trabalhadores brasileiros. 

Oferecer aos alunos as condições básicas para o exercício de atividade de pessoal na 

empresa. Conhecer os direitos sociais dos trabalhadores, expressos na Constituição 

Federal, Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

 

Ementa: 

Aspectos Introdutórios à disciplina. Contrato individual de Trabalho. Direitos Sociais 

Individuais dos Trabalhadores. Direitos Sociais Coletivos  dos trabalhadores. Direitos Sociais 
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relativos à Seguridade Social; a Educação e Cultura, a Criança, ao Adolescente,  ao Idoso e 

ao Meio Ambiente. 

 

Bibliografia  

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 

MALTA, Rodrigo Guessa Tostes & MALTA, Cristóvão Piragibe Tostes. Direito do Trabalho 

Resumido. São Paulo: L Tr, 1993 

MARANHÃO, Délio. Direitos do Trabalho. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1992. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do Trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: 

Saraiva, 1989 

____________Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: L Tr, 1994  

OLIVEIRA, Aristeu de. Prática do Direito Trabalhista e Previdenciário. São Paulo: Atlas, 

1992 

SOUZA, Ronald Amorim e. Manual de Legislação Social. São Paulo: L Tr, 1992 

 

12.21 – CONTABILIDADE GERENCIAL 

Objetivo Geral: 

Levar ao aluno o conhecimento  da Contabilidade como sistema de informação integrado ao 

Sistema de Informação Global da Empresa, voltado ao atendimento das necessidades de 

informação, visando o controle operacional, gerencial e tomada de decisão. 

 

Ementa: 

Caracterização da Contabilidade Gerencial; análise de custos para controle e tomada de 

decisão; Sistema de custeamento padrão, Custeio baseado em atividades e análise 

diferencial (tomada de decisões especiais). 

 

Bibliografia Básica 

JIAMBALVO, JAMES. Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. São Paulo, Atlas, 1998. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Contabilidade Gerencial: Um Enfoque em Sistema de Informação 

Contábil. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 632 p. EAN13: 9788522456192 

FREZATTI, Fábio et al. Controle Gerencial: Uma Abordagem da Contabilidade Gerencial no 

Contexto Econômico, Comportamental e Sociológico. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 288p. 

EAN13: 9788522455188 

http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=217
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DIEHL, Carlos Alberto; SOUZA, Marcos Antonio de. Gestão de Custos: Uma Abordagem 

Integrada entre Contabilidade, Engenharia e Administração. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

312p. EAN13: 9788522454037 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: Teoria e Pratica. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008 406p. EAN13: 9788522451661 

 

Bibliografia Complementar: 

ATKINSON, Anthony a. et al.  Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 2000 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial; teoria e pratica. 2. ed. São Paulo: 

atlas, 2002. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2006. Texto e 

Exercícios.  

HERNANDEZ PEREZ JUNIOR, Jose; Gestao Estrategica de Custos. 3. ed. Sao Paulo: 

Atlas, 2003 

HORNGREN, CHARLES T.; SUNDEM, GARY L.. ; STRATTON, WILLIAM O. PEREIRA, 

ELIAS (Trad.). Contabilidade Gerencial. 12. ed. Tradução: PEREIRA, Elias (Trad.);. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004 

WARREN, Carl S.; REEVE, James M.. ; FESS, Philip E.. Contabilidade Gerencial. 2. ed. 

Tradução: CASTRO, Andre Olimpio Mosselman Du Chinoy. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2008 

 

12.22 –  ORÇAMENTO E ANÁLISE DE PROJETOS  EMPRESARIAIS 

Objetivo Geral: 

Aplicar os mecanismos do processo de  elaboração do orçamento  empresarial, 

desenvolvendo habilidades para a estruturação do controle orçamentário de uma empresa e 

aplicando as técnicas de avaliação de projetos. 

 

Ementa: 

Aspectos  Introdutórios; Orçamento  de Vendas; Orçamento  de Produção; Orçamento de 

Despesas Operacionais; Orçamento de Caixa; Demonstrativo de Resultado de Exercício 

Projetado; Balanço Patrimonial Projetado; Controle Orçamentário; Análise de Projetos 

Empresariais. 

Bibliografia Básica: 

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de investimentos. 10. ed.  

São Paulo: Atlas, 2007. ISBN 85 224-4801-2. 
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CLEMENTE, Ademir. Projetos empresariais e públicos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  ISBN 

85 224-3196-5. 

FREZATTI, Fábio. Orçamento empresarial: Planejamento e Controle Gerencial. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 240p. ISBN 8522455935 

SANVICENTE, Antonio Zoratto; SANTOS, Celso da Costa. Orçamento na administração de 

empresas: planejamento e controle. 2. ed. 17. tir. São Paulo: Atlas, 1995. ISBN 85 224-

1626. 

SANTOS, Jose Luiz dos et al . Fundamentos de Orçamento Empresarial. 1ª ed. São Paulo: 

Atlas,2008. 208p. EAN13: 9788522450053 

 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinto Rebouças de. Planejamento Estratégico. São Paulo: Atlas, 

2005. 

LUNKES, Rogério João. Manual de Orçamento. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 192p. EAN13:  

9788522447244 

HOJI, Mazakazu; SILVA, Hélio Alves da. Planejamento e Controle Financeiro. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

WELSCH, Glenn A. Orçamento Empresarial. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

12.23 –  ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Objetivo Geral: 

Proporcionar ao aluno uma visão geral das Demonstrações Contábeis(Financeiras), sua 

estrutura e elaboração de acordo com os pronunciamentos técnicos 

 

Ementa: 

Exercício Social e Demonstrações Financeiras; Demonstração do Resultado; Demonstração 

do Resultado Abrangente;Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado;  Notas Explicativas; 

Informações por segmento; Evento subseqüente; Resultado por ação. 

 

Bibliografia Básica: 

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; BEGALLI, Glaucos Antonio.  Elaboração e Análise das 

Demonstrações Contábeis. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 198p. 

_______________ Elaboração das Demonstrações Contábeis. Livro de Exercícios. 1ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2000, 2ª reimpressão. 168p.  
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IUDICÍBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. FIPECAFI 

7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

_______________ Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. FIPECAFI.  

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

MARION José Carlos . Contabilidade Empresarial - Livro-texto. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

______________ Contabilidade Empresarial. Livro de exercícios. São Paulo: Atlas, 2007 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: Um Enfoque Econômico-

financeiro. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 372p. 

_________________ Estrutura e Análise de Balanços: Um Enfoque Econômico-financeiro. 

Livro de Exercícios. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Contábeis - Estrutura, Análise e Interpretação. 6ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 260p. 

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, Alexandre Alcântara da. Estrutura, Análise e Interpretação das Demonstrações 

Contábeis. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 216p. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária. 2ª ed. São Paulo:saraiva, 2009. 424p. 

I.S.B.N.: 9788502077874 

SCHMIDT, Paulo et al. Fundamentos de Contabilidade Intermediária. São Paulo: Atlas, 

2004. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Intermediária: Textos, Exemplos e Exercícios 

Resolvidos 2ª ed.São Paulo: Atlas, 2005. 

SANTOS, José Luiz dos; SCHMIDT, Paulo; MARTINS, Marco Antonio. Fundamentos de 

Análise das Demonstrações Contábeis-Coleção Resumos de Contabilidade. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 200p. 

 
12.24 – CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA   

Objetivo Geral: 

Capacitar o aluno a atuar no Setor Fiscal das organizações. 

 

Ementa: 

Introdução à Contabilidade Tributária; Contabilidade Tributária Aplicada – Tributos Indiretos; 

Contabilidade Tributária Aplicada – tributos diretos 

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=9788522438501
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/detalhes_produto.aspx?prd_des_ean13=9788522438501
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Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Luis Martins de et al. Manual de Contabilidade Tributária. 9ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 584p. 

__________________ Manual de Contabilidade Tributária. Livro de Exercícios. 1ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 192p. 

BORGES, Humberto Bonavides .Manual de Procedimentos Tributários – IPI, ICMS e ISS: 

Guia Prático do Gerente, Consultor e Analista Tributário nas Empresas . 3ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 406p. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.  356p. 

EAN13: 9788522454808 

PÊGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2008. 

ROCHA, Valdir de Oliveira. Contribuições Sociais – Problemas Jurídicos – (COFINS, PIS, 

CSLL e CPMF). São Paulo: Dialética, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário  Nacional Comentado. 8ª edição. São Paulo: 

Atlas, 2008. 320p. EAN13: 9788522450459 

JÚNIOR, Pedro Anan. Planejamento Fiscal – Aspectos Teóricos Práticos. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005. 

NEVES, Silvério das, VICECONTI, Paulo E.V. Curso prático de imposto de renda pessoa 

jurídica. São Paulo: Frase, 2007. 

PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Planejamento Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2004. 

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo, da Interpretação e da 

exoneração tributária. São Paulo: Dialética, 2003. 

 

12.25 – BALANÇO SOCIAL E AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

Objetivo Geral: 

Conhecer e caracterizar quais atividades empresariais são compreendidas  como sociais e 

de caráter ambiental para que se possa evidenciar, por meio de demonstração contábil 

apropriada, informações sociais e ambientais internas e externas. 

 

Ementa: 

Responsabilidade Social das Empresas. Organizações empresariais em face da 

responsabilidade social das empresas no Brasil. Uma descrição sucinta do Balanço Social 
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francês, português e belga. Balanço Social no Brasil. Ética nas empresas e o balanço social. 

Tópicos especiais sobre abordagens ambientais no balanço social. 

 

Bibliografia Básica: 

SILVA, César Augusto Tibúrcio. Balanço Social. São Paulo: Atlas, 2003. 

KROETZ, Cesar E. Stevens. Balanço Social – teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 

TINOCO, João Eduardo Prudêncio..Balanço Social. 1ª ed São Paulo: Atlas, 2001 

reimpressão 2009. 244p. 

KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira; TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Contabilidade e 

Gestão Ambiental. São Paulo: Atlas, 2004. 

FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade ambiental: uma informação para o 

desenvolvimento sustentável. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2006. 144p.  EAN13: 

9788522443796. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, F. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

DIAS, Genebaldo F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1993. 

CARVALHO, Gardênia Maria Braga  de Contabilidade Ambiental - Teoria e Prática. 2ª 

Edição – Revista e Atualizada. Curitiba: Juruá Editora, 2008. 218p. ISBN: 978853622128-1 

PAIVA, Paulo Roberto de. Contabilidade Ambiental: Evidenciação dos Gastos Ambientais 

com Transparência e Focado na Prevenção. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

12.26 – CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL 

Objetivo Geral: 

Conhecer e executar os procedimentos de escrituração e elaboração das Demonstrações 

Financeiras das Instituições Públicas, observando-se as normas e políticas contábeis 

específicas, estabelecidas para estas instituições. 

 

Ementa: 

A contabilidade pública e o campo de sua aplicação; Sistemas contábeis no setor público; 

Orçamento Público; Plano de Contas da administração federal; Receitas e Despesas 

públicas; Programação e Execução Financeira; Informações exigidas pela lei nº 4.320/64; 

Informações exigidas pela Lei Complementar nº 101/00 (LRF); a nova Contabilidade Pública 
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Bibliografia Básica: 

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental - Um Enfoque Administrativo na Nova 

Contabilidade Pública.  9ªed.  São Paulo: Atlas, 2011. 376p.  

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública:Teoria e Prática. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

368p. 9788522458356 

PISCITELLI, Roberto Boccacio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade Pública: uma 

Abordagem de Administração Financeira Pública. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 466p.  

JUND, Sérgio. Administração, Orçamento e Contabilidade Pública; 3. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

LIMA, Diana Vaz de. Contabilidade Pública: Integrando União, Estados e Municípios. 3ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2007; 2ª reimpressão 2009. 244p. 

 

Bibliografia Complementar: 

CASTRO, Domingos Poubel de e GARCIA, Leice Maria. Contabilidade Pública no Governo 

Federal: Guia para regulamentação do Ensino e Implantação da Lógica do SIAFI nos 

Governos Municipais e Estaduais com utilização do Excel. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

400p. 

CRUZ, Flávio da;et al.  Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada: Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2.000. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 378p. 

SLOMSIK, Valmor. Manual de Contabilidade Pública: Um Enfoque na Contabilidade 

Municipal. São Paulo: Atlas, 2003. 

ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. São Paulo: Atlas, 

2006. 

ARAÚJO, Inaldo; ARRUDA, Daniel. Contabilidade Pública: Da Teoria à Prática. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva. 336p. ISBN: 978850206755-4 

CRUZ, Flávio da; et al.  Comentários à Lei 4.320. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 472p. 

 

12.27 –  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Objetivo Geral: 

Propiciar experiências em situações concretas de vida e trabalho, dentro das prerrogativas 

de atuação da profissão contábil. 

 

Ementa: 

Orientação técnica e metodológica oferecido aos alunos como subsídio para elaboração do 

projeto de estágio. Orientação profissional aos alunos como subsídio para atuação nas 

organizações: preparação de currículo, entrevista de seleção e relação com outros 

javascript:PesquisaAutor();
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profissionais na organização. Aplicação e desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso. Elaboração do relatório de atividades desenvolvidas. 

 

Bibliografia Básica: 

Normas da ABNT  

BIANCHI, A. C. de M,; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio 

supervisionado. São Paulo: 

Pioneira, 2001. 

BEUREN, Ilse. (organizadora) Como elaborar trabalhos monográficos – Teoria e Prática. 

São Paulo: Atlas, 2001 

CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARCONI, Marina de A. LAKATOS, Eva M. Metodologia Científica. 4 ed. São Paulo : Atlas. 

2006. 

 

12.28 –  ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Objetivo Geral: 

Propiciar uma visão global dos demonstrativos, objetivando uma análise crítica que viabilize 

decisões futuras nas empresas. 

 

Ementa: 

Padronização dos Demonstrativos Contábeis, conforme Lei das Sociedades Anônimas. 

Importância e objetivos da análise contábil/financeira. Adequação das disponibilidades 

econômicas/financeiras, para a análise, de acordo com a Lei n: 11.638/2007, Medida 

Provisória n: 449/2007 e Lei n:11.941/2009 – Sociedades por Ações. Métodos e 

instrumentos de análise, e estudo de casos. 

 

Bibliografia Básica: 

MATARAZZO, D. C. Análise Financeira de Balanços: Abordagem Gerencial. São Paulo: Ed. 

Atlas 

WALTER, M. A. Introdução à Análise de Balanços. Rio de Janeiro: Ed. Saraiva 

BRAGA, H. R. Introdução à Análise Contábil Financeira. Rio de Janeiro: IBEMEC 

IUDÍCIBUS, S de. Análise de Balanços. Texto e Exercícios. São Paulo: Ed. Atlas 

MARION, J. C. Contabilidade Empresarial. Texto e Exercícios. São Paulo: Ed. Atlas 
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MARION, J. C. Análise das Demonstrações Contábeis. Texto e Exercícios. São Paulo: Ed. 

Atlas 

SOUSA, D. P. C. e MARTINS, R. Análise das Demonstrações Contábeis – CEDERJ – RJ 

FRANCO, H. Estrutura, Análise e Interpretação de Balanços. São Paulo: Ed. Atlas 

PADOVEZE, C. L. e BENEDICTO, G. C. de. Análise das Demonstrações Financeiras. São 

Paulo: Ed. Thomson 

 

Bibliografia Complementar: 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. ANÁLISE DE BALANÇOS: Análise da liquidez e do endividamento; 

Análise do giro, rentabilidade e alavancagem financeira (Livro-texto).  10ª edição. São 

Paulo:Atlas, 2009. 272p.EAN13:9788522454211 

WALTER, Milton Augusto. Introdução à Análise de Balanços. Rio de Janeiro: Saraiva, 2005. 

SÁ, Antônio Lopes de . Moderna Análise de Balanços ao Alcance de Todos - Com 

Referências Relativas à Reforma das Sociedades por Ações - Lei 11.638/07. 2ª Edição – 

Revista e Atualizada. Juruá editora: 2008. 304p. ISBN: 978853622106-9 

 

12.29 –  CONTROLADORIA 

Objetivo Geral: 

Possibilitar ao aluno o conhecimento das vantagens de um evento bem planejado, 

destacando para esse objetivo a importância do Controller e a utilização de instrumentos 

necessários para ter êxito em seus empreendimentos. 

 

Ementa: 

Contabilidade e gestão empresarial, Planejamento, planejamento de longo prazo, Gestão e 

Controladoria, Avaliação de Desempenho, Ferramentas de gestão, GECON 

 

Bibliografia Básica: 

KAPLAN, Robert S; NORTON, David P. A estratégia em ação. Rio de Janeiro: Campus, 

1997.ISBN 853520149-1 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.Planejamento estratégico: conceitos, metodologia 

e práticas. 24ª ed.São Paulo: Atlas, 2007. ISBN 852244926-2 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. Fundamentos de Controladoria. São Paulo: 

Atlas, 2006 (coleção resumos de contabilidade, v. 17). ISBN 852244389-0 

CATELLI, ARMANDO (Coord.).Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - 

GECON. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
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FIGUEIREDO, Sandra e CAGGIANO, Paulo. Controladoria – Teoria e Prática. 4ª. Ed. São 

Paulo. Atlas. 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

NAKAGAWA, Masayuki. Introdução à Controladoria - Conceitos, Sistemas e  Implantação. 

São Paulo: Atlas, 1993. 

PADOVEZE,  Clovis Luiz. Controladoria – 1ª. Edição. São Paulo. Atlas – 2008 

BRASIL, Haroldo Vinagre. Gestão financeira das empresas: um modelo dinâmico, Rio de 

Janeiro: Qualitymark 2002. 

 

12.30 – LABORATÓRIO CONTABIL 

Objetivo Geral: 

Capacitar os alunos para se apresentarem ao mercado de trabalho de forma diferenciada, 

com uma visão integrada e em condições de uma prestação de serviços com excelência. 

 

Ementa: 

Elaboração e preparação do processo de constituição e legalização de empresas nos 

órgãos competentes. Práticas de Escrituração Contábil,  Fiscal, Trabalhista e Previdenciária. 

Elaboração das demonstrações contábeis com uso de software específico de contabilidade. 

 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de prática trabalhista. 40 ed.. São Paulo: Atlas, 2006. 

RUSSO, F e OLIVEIRA, N de. Manual Prático de Constituição de Empresas. 11 ed. São 

Paulo: Atlas,2004. 

BRASIL.Manual do Imposto de Rendas da Pessoa jurídica.www.receita.fazenda.gov.br 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

_______________Contabilidade Geral Fácil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009 

 

Bibliografia  Complementar: 

OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Comentários a Consolidação das Leis do Trabalho 

Comentada. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais – RT, 2005. 

MANNRICH, Nelson (organizador). CLT, Legislação Trabalhista e Previdenciária, 

Constituição Federal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais – RT, 2006. 
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12.31 –  AUDITORIA EMPRESARIAL 

Objetivo Geral: 

Compreender as normas e princípios de auditoria externa em harmonia com os princípios de 

contabilidade, bem como executar o processo de auditagem das Demonstrações 

Financeiras das empresas. 

 

Ementa: 

Fundamentos de Auditoria; Auditoria interna e externa: funções e diferenças;  Órgãos 

relacionados com os auditores; Fundamentos de auditoria das demonstrações financeiras; 

Procedimentos de auditoria; Papéis de trabalho; Relatório de auditoria. 

 

Bibliografia Básica: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil - Teoria e Prática. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 752p. I.S.B.N: 9788522456482   

ATTIE, Wiliam. Auditoria - Conceitos e Aplicações. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 476 p. 

I.S.B.N.: 9788522452903 

_______________Auditoria Interna. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 284p. I.S.B.N.: 

9788522446926 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um Curso Moderno e Completo. 6ª ed.São Paulo: 

Atlas, 2003. 7ª reimpressão, 2009. 592p. 

JUND, Sergio. Auditoria: conceitos, normas, técnicas e procedimentos. 9.ed. Rio de Janeiro: 

Impetus/Campus,  2007. 816p. I.S.B.N.: 9788535226553 

 

Bibliografia Complementar: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil - Teoria e Prática. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 752p. I.S.B.N: 9788522456482   

ATTIE, Wiliam. Auditoria - Conceitos e Aplicações. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 476 p. 

I.S.B.N.: 9788522452903 

_______________Auditoria Interna. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 284p. I.S.B.N.: 

9788522446926 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um Curso Moderno e Completo. 6ª ed.São Paulo: 

Atlas, 2003. 7ª reimpressão, 2009. 592p. 

JUND, Sergio. Auditoria: conceitos, normas, técnicas e procedimentos. 9.ed. Rio de Janeiro: 

Impetus/Campus,  2007. 816p. I.S.B.N.: 9788535226553 
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12.32 –  CONTABILIDADE AVANÇADA I 

Objetivo Geral: 

Oferecer elementos teóricos, práticos e metodológicos para estudo do conteúdo 

programático de tópicos avançados de contabilidade financeira. 

 

Ementa: 

Aspectos avançados do Patrimônio Líquido. Ágio e deságio na aquisição de investimentos. 

Ganhos de capital. Sociedades controladas em conjunto. Equivalência Patrimonial. Ajustes 

de Avaliação patrimonial; Transações entre partes relacionadas; Pagamento baseado em 

ações 

 

Bibliografia Básica: 

IUDICÍBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária. FIPECAFI. São Paulo: 

Atlas, 2010. 792p. ISBN 9788522459124. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada: textos, exemplos e exercícios 

resolvidos. São Paulo: Atlas, 2010 

SANTOS, José Luiz e SCHMIDT, Paulo. 3ª ed.Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 

2009. 484p.ISBN: 9788522454747 

PEREZ JR, José Hernandez, OLIVEIRA, Luis Martins de. Contabilidade Avançada. Livro 

texto e Livro de Exercícios. São Paulo: Atlas, 2005. 

SANTOS José Luiz dos , FERNANDES Luciane Alves e SCHMIDT Paulo. Contabilidade 

Avançada: Aspectos Societários e Tributários. 2ª Edição, São Paulo: Atlas, 2008. 360p. 

 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS José Luiz dos , FERNANDES Luciane Alves e SCHMIDT Paulo. Manual de 

Práticas Contábeis: 

Aspectos Societários e Tributários. São Paulo: Atlas, 2008. 648p. 

NEVES, Silvério. VICECONTI, Paulo E. V. Contabilidade Avançada. São Paulo: Frase, 

2007. 

MARTINS, Eliseu. Análise da Correção Monetária das Demonstrações Financeiras: 

implicações no lucro e na alavancagem financeira. São Paulo: Atlas, 2004. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 512p. ISBN: 

978850207788-1 
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12.33 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Objetivo Geral: 

Propiciar uma visão do tema objeto do estudo teórico/conceitual e de sua aplicação prática 

que resulte num trabalho de pesquisa contábil e, quando pertinente, numa proposta de 

melhoria do processo contábil. 

Ementa: 

Objetivos e finalidades do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Fases de elaboração do 

projeto. Integração da abordagem teórica com a abordagem prática. Editoração e normas 

técnicas. 

 

Bibliografia Básica: 

BEUREN, Ilse Maria (org) Como Elaborar Trabalho Monográficos em Contabilidade. Teoria 

e Prática. 3 ed.São Paulo: Atlas, 2008 

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Contabilidade. 2 ed. 

São Paulo: Atlas, 2008 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos. Pesquisa bibliográfica, projeto e relatório.Publicações e trabalhos 

científicos. 7ª ed. São Paulo:Atlas, 2007. 3ª Tiragem. 244p. EAN13: 9788522448784 

Normas da ABNT 

 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEOFHILO, Carlos Renato. Metodologia da 

investigação científica para ciências sociais aplicadas . 2ª ed. Editora Atlas,2007. 1ª 

Tiragem 

NEGRA, Carlos Alberto Serra; NEGRA, Elizabete Marinho Serra. Manual de trabalhos 

monográficos de graduação, especialização, mestrado e doutorado.4ª ed. Editora Atlas, 

2009. 1ª Tiragem 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais:Um guia 

para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 1ª ed. 

Editora Atlas, 2005. 2ª Tiragem 
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12.34 – OPTATIVA 

 

12.35 – OPTATIVA 

 

12.36 –   CONTABILIDADE AVANÇADA II    

Objetivo Geral: 

Oferecer elementos teóricos, práticos e metodológicos para estudo do conteúdo 

programático de tópicos avançados de contabilidade financeira. 

 

Ementa: 

Concentração e Extinção de Sociedades, Contabilidade das Fusões, Incorporações e 

Cisões, Consolidação das 

Demonstrações Financeiras,Instrumentos Financeiros; Benefícios a empregados 

 

Bibliografia Básica: 

IUDICÍBUS, Sérgio de. et al. Manual de Contabilidade Societária. FIPECAFI. São Paulo: 

Atlas, 2010. 792p. ISBN 9788522459124. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada: textos, exemplos e exercícios 

resolvidos. São Paulo: Atlas, 2010 

SANTOS, José Luiz e SCHMIDT, Paulo. 3ª ed.Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 

2009. 484p.ISBN: 9788522454747 

PEREZ JR, José Hernandez, OLIVEIRA, Luis Martins de. Contabilidade Avançada. Livro 

texto e Livro de Exercícios. São Paulo: Atlas, 2005. 

SANTOS José Luiz dos , FERNANDES Luciane Alves e SCHMIDT Paulo. Contabilidade 

Avançada: Aspectos Societários e Tributários. 2ª Edição, São Paulo: Atlas, 2008. 360p. 

 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS José Luiz dos , FERNANDES Luciane Alves e SCHMIDT Paulo. Manual de 

Práticas Contábeis: Aspectos Societários e Tributários. São Paulo: Atlas, 2008. 648p. 

NEVES, Silvério. VICECONTI, Paulo E. V. Contabilidade Avançada. São Paulo: Frase, 

2007. 

MARTINS, Eliseu. Análise da Correção Monetária das Demonstrações Financeiras: 

implicações no lucro e na alavancagem financeira. São Paulo: Atlas, 2004. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Avançada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 512p. ISBN: 

978850207788-1 
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12.37 –  AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES ATUARIAIS 

Objetivo Geral: 

Conhecer os fundamentos e características das atividades atuariais, bem como, 

compreender e aplicar os instrumentos de cálculos para interpretar e contabilizar as 

informações atuariais.   

Ementa: 

Caracterização da atividade atuarial: regulamentação e relacionamento com órgãos 

reguladores. Instrumentos de mensuração e processo de cálculos atuariais. Contabilização 

das operações de seguros. Auditoria nas empresas de seguros. 

 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Gilberto de Andrade et al. Fundamentos da Previdência Complementar. 2ª ed. 

FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), 2010. 

248p. 

SOUZA, Silney de. Seguros: Contabilidade, Atuária e Auditoria. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007.248p. ISBN: 978850206432-4 

RODRIGUES, José Angelo. Gestão de Risco Atuarial. 1ª ed. São Paulo: Saraiva. 472p.  

AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Seguros, Matemática Atuarial e Financeira. 1ª ed. São 

Paulo; Saraiva. 328p. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, João Marcos Brito. 1000 Perguntas de Seguros, Previdência Privada e 

Capitalização. Editora Forense Universitária, 2006. 

IBRACON. Demonstrações Financeiras: elaboração e temas diversos. São Paulo: Atlas, 

2000. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito de Seguridade Social. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

12.38 – PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM 

Objetivo Geral: 

Analisar diversos tipos de aplicações da perícia contábil, de forma a dotar o aluno de 

mecanismos e dados para que possa apresentar os laudos e relatórios periciais contábeis 

dentro das normas técnicas estabelecidas. 

 

Ementa: 

Conceitos e técnicas de arbitragem e perícia contábil. Perícia contábil: Objetivo e espécie. 

Exercício Profissional do Perito-Contador. Normas de Perícia Contábil. Técnicas do trabalho 
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Pericial. Laudo Pericial Contábil e Remuneração. Estudos dos aspectos e atividades 

relacionadas a arbitragem e perícia contábil. Negociação. Comportamento e 

responsabilidades do perito. 

 

Bibliografia Básica: 

SARANTOPOULOS, Sócrates. Perícia Judicial e Administrativa – Uma Abordagem Prática. 

Porto Alegre, Atlas, 2005. 

SANTOS, José Luiz dos. SCHMIDT, Paulo. GOMES, José Mário Matsumura. Fundamentos 

de Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2006. (Coleção resumos de contabilidade; v. 18). 

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil. 4ª ed. São Paulo:Atlas,2ª reimpressão 

2009. 240p. 

FAVERO, Hamilton Luiz  et al. Perícia Contábil: uma abordagem Teórica, Ética, Legal, 

Processual e Operacional. 7ª ed. São Paulo:Atlas, 2009. 128p.  

HOOG, Wilson Alberto Zappa e Solange Aparecida Petrenco. Prova Pericial Contábil: 

aspectos práticos e fundamentais. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Pedro A Batista; ROSSANI, José Maria. Reflexões sobre Arbitragem. 2002. 

568p. ISBN: 8536102020 

MORAIS, Antônio Carlos; FRANÇA, José Antônio de. Perícia Judicial e Extrajudicial: uma 

Abordagem Conceitual e Prática. Brasília, DF: Qualidade, 2000. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. 4ª ed. São Paulo:Atlas, 2003. 5ª 

reimpressão 2009, 176p. ISBN: 8522434778 

 

 

12.39 – OPTATIVA  

 

12.40  – OPTATIVA  

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: 

01 – ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA. 

Objetivo 

Proporcionar ao aluno uma visão crítica da evolução da Economia Brasileira no período 

compreendido entre a década de 1980 e os dias atuais, com ênfase nos planos econômicos 

e nos efeitos da maior inserção da economia brasileira no contexto da economia mundial, 
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como uma consequência dos planos econômicos adotados a partir do início da década de 

1970. 

 

Ementa: 

O contexto  econômico nacional do final do regime militar  implantado em 1964 e do início  

da Nova  República.  As explicações  para a explosão  inflacionária das décadas de 1980 e 

1990. Os planos  de estabilização  econômica  da segunda metade  da década de 1980. Os  

planos  econômicos dos governos  democráticos das décadas de 1990 e de 2000 e  os seus  

desdobramentos. 

 

Bibliografia: 

ABREU, M.P. A Ordem do Progresso: 100 anos de Política Econômica na República. Rio de 

Janeiro: Campus. 1989. 

BAER, W. A Industrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil. Rio de Janeiro: 

FGV. 

BAER, W. Economia Brasileira. Editora Nober, São Paulo, 2004. 

BARROS, Ricardo Paes de, CARVALHO, Mirela de, FRANCO, Samuel, MENDONÇA, 

Rosane, A Importância da Queda Recente da Desigualdade na Redução da Pobreza. 

Textos Para Discussão Nº 1256, IPEA, janeiro – 2007. 

BAUMANN, R. (org.) O Brasil e a Economia Global. Rio de Janeiro: Campus, 1996. 

BRITO, Paulo. Economia Brasileira. Editora Atlhas, Rio de Janeiro, 2004. 

BELUZZO, L.G. e Coutinho, R. O Desenvolvimento Capitalista no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense. 1982 (2 volumes). 

BONELLI, R. (org.) Ensaios sobre Política Econômica e Industrialização no Brasil. Rio de 

Janeiro: Senai, 1996. 

CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, 1930-1995. 2a. 

ed. Campinas: UNICAMP, 1998. 

CESIT - Emprego e Desemprego Tecnológico. Artigos de pesquisadores. Editora Unicamp, 

Campinas – SP, 1999.  

FGV, Fundação, Conjuntura Econômica. Rios de Janeiro. 

GONÇALVES, Reinaldo. Vagão Descarrilhado: o Brasil e o futuro da economia global. 

Editora Record, São Paulo, 2002. 

HOBSBAWN, Eric, A Era dos Extremos: o breve século XX, 1914-1991. Companhia das 

Letras, São Paulo, 1996. 

HENRIQUES, Ricardo (Org.). Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 

2000. 
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IERJ – Vinte Anos de Política Econômica. Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro, 

Contraponto Editora Ltda, Rio de Janeiro, 1999. 

LACERDA, Antônio Correa de (Org.). Desnacionalizando: mitos, riscos e desafios. Editora 

Contexto, São Paulo, 2000. 

LACERDA, Antônio Correa de. O Impacto da Globalização na Economia Brasileira. Editora 

Contexto, São Paulo, 1998. 

REGO, J.M. e Outros. Economia Brasileira. Rio de Janeiro. Editora Saraiva, 2005. 

SINGER, Paul. O Brasil na crise: riscos e oportunidades. Editora Contexto, São Paulo, 1999. 

 TAVARES , M. da C. e Fiori, J.L. Desajuste Global e Modernização Conservadora.     Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

 

02 – CONTABILIDADE DE AGRONEGÓCIO 

Objetivo Geral: 

Conhecer e executar os procedimentos de escrituração e de elaboração das demonstrações 

contábeis nas organizações do agronegócio observando-se as normas específicas para esta 

atividade econômica. 

 

Ementa: 

Atividade do Agronegócio. Fluxo contábil na empresa agrícola. Gastos pré-operacionais. 

Depreciação, exaustão e amortização no agronegócio . Planificação contábil na atividade do 

agronegócio. Contabilidade da pecuária. Custos: mensuração e contabilização. Relatórios 

contábeis. 

 

Bibliografia Básica: 

MARION, José Carlos e SEGATI, Sonia. Contabilidade da Pecuária. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 220p.  

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Contabilidade Rural. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 394p. 

ARAÚJO, Massilon Justino de. Fundamentos de Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005. 

OLIVEIRA, Neuza Corte de. Contabilidade do Agronegócio - Teoria e Prática. 2ª Edição. 

Curitiba: JuruáEditora,2010.193p.ISBN:978853622778-8 

MARION, José Carlos. Contabilidade Rural: Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda PJ. São 

Paulo, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 276p.  

BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2001. 
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SCARE, Roberto Fava e ZYLBERSZTAJN, Décio. Gestão da Qualidade no Agronegócio. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

CALLADO, Antônio André Cunha. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

03 –   TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM CONTABILIDADE 

Objetivo Geral: 

Disponibilizar questões relevantes para o exercício profissional,  visando a atualização, 

reciclagem e inter-relação de tópicos fundamentais da área. 

 

Ementa: 

Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira. Demonstrações 

contábeis em moeda de capacidade aquisitiva constante. Estruturas contábeis em IFRS, US 

Gaap e BR Gaap. IFRS para pequenas e médias empresas 

 

Bibliografia  

SÁ, Antônio Lopes de. Tecnologia Contábil Contemporânea - A Contabilidade Pós-Moderna. 

Tecnologia Contábil Contemporânea - A Contabilidade Pós-Moderna, 2009. Curitiba: Juruá 

Editora. 260p. ISBN: 978853622643-9 

PADOVEZE, Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho de; LEITE, Joubert da Silva 

Jerônimo. Manual de Contabilidade Internacional – IFRS – US Gaap – BR Gaap.Teoria e 

Prática.  São Paulo:Cengage Learning, 2012 

Publicações e Revistas do IBRACON, CFC E CRCs. 

Toda e qualquer publicação científica que possa auxiliar no desenvolvimento dos temas. 

 

04 – ORÇAMENTO PÚBLICO 

Objetivo Geral: 

Proporcionar conhecimentos relativos ao conceito, princípios básicos, normas 

constitucionais ilegais aplicadas ao orçamento público e sua elaboração. 

 

Ementa: 

Introdução. Processo de planejamento – orçamento. Princípios Orçamentários. Ciclo 

Orçamentário. Classificação Orçamentária. Orçamento Programa. Créditos Adicionais. 

 

Bibliografia: 

ANDRADE, B. de. Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 2003. 

GIACOMON, J. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2004. 
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LA ROQUE, G. de. Contabilidade Pública. Rio de Janeiro: A Casa do Livro, 2002. 

WILKEM, E da S. Técnicas Orçamentárias e Contabilidade Pública – Manual de 

Contabilidade Pública. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 2001. 

 

05 –  CONTABILIDADE HOTELEIRA 

Objetivo Geral: 

Proporcionar aos alunos embasamento teórico e prático para utilizar a Contabilidade como 

instrumento de gestão. 

 

Ementa: 

Campo de aplicação; Hotel como empresa; Orçamento; Aspectos fiscais e tributários; 

Contabilidade de hotelaria; Custos; Análise das demonstrações contábeis; Controle na 

Administração de Hospitalidade; Operações de Restaurante. 

 

Bibliografia Básica: 

LUNKES, Rogério João. Manual de contabilidade hoteleira: Aspectos Normativos. 

Contabilidade. Custos. Análise das Demonstrações Contábeis. Legislação Fiscal e 

Tributária. Orçamento. Gestão. 2ª Tiragem. São Paulo: Atlas, 2004. 

BOEGER, Marcelo e YAMASHITA, Ana Paula. Gestão financeira para meios de 

hospedagem.1ª ed. 2ª Tiragem. São Paulo:Atlas, 2005. 188p. EAN13: 9788522441310 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BARROWS , Clayton W. ;  POWERS,  Tom. ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE HOSPITALIDADE: 

Turismo, Hotelaria e Restaurante.  1ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 442p. EAN13: 

9788522437900 

 

Bibliografia Complementar: 

ZANELLA, L. C. (2001), Administração de custos em hotelaria. Caxias do Sul: Editora da 

Universidade de Caxias do Sul, 2ª.ed. 

MEDLIK, S., INGRAM, H. Introdução à Hotelaria: Gerenciamento e Serviços. Rio de Janeiro: 

Campus, 2002, 4ª.ed. 

 

 

 

 

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=64704
http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=64703
http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=64703
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06 – FINANÇAS PÚBLICAS 

Objetivos  

Geral: Fornecer instrumental teórico necessário à compreensão e estudo das Finanças 

Públicas 

 

Específicos : Situar o tema “FINANÇAS PÚBLICAS” dentro de um contexto geral de análise 

das atribuições do governo e das diferentes iniciativas de intervenção do Estado na 

Economia Brasileira. 

Sistematizar, dentro do enfoque da teoria econômica, a estrutura de arrecadação e gastos 

ao nível do setor público.  

 

Ementa: 

O papel do Estado nas economias capitalistas. A participação do Estado na economia 

brasileira.  Aspectos normativos da estrutura tributária. Incidência e distribuição. Efeitos 

econômicos da tributação. Política fiscal nas teorias Clássicas e Keynesiana. Dívida pública. 

Gastos e desenvolvimento econômico. 

 

Bibliografia  

SILVA, Fernando Antonio Resende da. Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 1978 

FIORI, José Luiz. A questão do Estado no Brasil: levantamento bibliográfico atualizado. Rio 

de Janeiro:UFRJ/IEI, 1987 

GALBRAITH, John Kenneth. A economia e o interesse Público. São Paulo:Pioneira, 1988 

 

07 –  ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Objetivo Geral: 

Enumerar conceitos e informações básicas sobre a Administração Pública no Brasil; 

Identificar e analisar as recentes mudanças introduzidas na Administração Pública do país, 

nas esferas do governo. 

 

Ementa: 

O Município no Regime Federativo Brasileiro. Autonomia, competência e organização 

municipal dos limites da Constituição Federal. Estrutura de poder e atribuições 

governamentais. Competência municipal para serviço público e descentralização. 

Planejamento, execução e controle como instrumentos de ação administrativa. 

Ordenamento urbano e meio ambiente. Funções municipais e organização administrativa da 

Prefeitura. 



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

42 

 

 

Bibliografia  

MAGER, S. (Coordenadoria Editorial). Manual do Prefeito. Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal. Rio de Janeiro, 2002. 

GONDIN, Linda. Plano Diretor e o Município: Novos Tempos, Novas Práticas – Texto de 

Administração Municipal. Rio de Janeiro, IBAM, 2003. 

GRAZIA, de G. Plano Diretor: Instrumento de Reforma Urbana. Rio de Janeiro: FASE, 2000. 

DOWBOR, Ladislau. Introdução ao Planejamento Municipal. São Paulo: Editora Brasiliense, 

2003. 

OLIVEIRA, Dauraci de Sena. Planejamento Municipal – Textos de Administração Municipal, 

Rio de Janeiro: IBAM, 2002. 

 

 08 –  INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Objetivo Geral: 

Ao final do ensino da disciplina o aluno será capaz de citar conceitos e instrumentos básicos 

de administração pública e; avaliar as experiências recentes de introdução de novas formas 

de gestão da administração governamental. 

 

Ementa: 

Conceito  de Administração Pública.  Administração de Pessoal. Patrimônio Público.  

Organizações da Administração Pública. Planejamento Governamental. 

 

 

 

Bibliografia: 

BIBLIOGRAFIA: 

BRESSER  PEREIRA,  LUIZ CARLOS  e  SPINIK , PETER (Orgs.)  Reforma de Estado e 

Administração Pública Gerencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas. 1998. 

COLEÇÃO FÓRUM NACIONAL. Idéias para a modernização do Brasil. José Olympio 

Editora. 

VELOSO, J. C. R. O leviatã ferido: a Reforma do Estado Brasileiro. 

MELO NETO, F. P. Rengenharia do Setor Público: as bases da construção do Estado 

moderno. Rio de Janeiro: Quartet Editora. FESP, 1995. 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Presidência da Republica, Câmara da 

Reforma do Estado, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Brasília,  

1995. 
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POULANTROS, N.  O Estado em Crise. Graal Editora. Reorganização da Administração 

Pública Federal: uma nova configuração da Administração Pública Federal. (v. 4). Brasília – 

DF, ENAP, 1989. 

AMMER, D. S. Administração de Materiais. Rio de Janeiro. LDC Editora. 

FISHER, TÂNIA. Poder local: governo e cidadania. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 1993 

MEIRELES, HELY LOPES. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: ditora Revista dos 

Tribunais Ltda. 1987 

METÍA, PAULO R. Gestão Conteporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 1991. 

 

09 – PLANEJAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL DAS ORGANIZAÇÕES 

Objetivo Geral: 

Desenvolver o processo de planejamento e controle das atividades ambientais da empresa 

visando a orientação e monitoramento do seu desempenho e sua responsabilidade 

ambiental/social. 

 

Ementa: 

Bases para planejamento e gestão ambiental; Critérios ambientais e Métodos avaliação de 

impactos; Ferramentas de gestão e planejamento ambiental 

 

Bibliografia Básica: 

MOURA,  Luiz Antonio Abdalla De. Qualidade e gestão ambiental: sugestões para 

implantação das normas ISO14000 nas empresas. São Paulo : Editora Oliveira Mendes, 

1998.  

SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardino. ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental: 

Implantação, Objetivos e Economia. São Paulo: Atlas, 2006. 

KNIGHT, Alan e HARRINGTON, H. James. A Implantação da ISO 14000: Como Atualizar o 

Sistema de Gestão Ambiental com Eficácia. São Paulo: Atlas, 2001. 

FERREIRA, Araceli Cristina de Souza. Contabilidade Ambiental. São Paulo: Atlas, 2006. 

ARAUJO, Giovani Moraes de. Sistema de Gestão Ambiental ISSO 14001/04. Editora GVC, 

2005. 

. 
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Bibliografia Complementar: 

JOHNSON, Gregory P. The ISSO 14000: SEM Audit Handbook Boca Raton, Flórida  

ABNT. NBR 14001, 14004, 14011, 14012, etc. 

De Backer. Gestão Ambiental : a administração verde. Rio de Janeiro. Qualitymark 

editora,1995. 

ANDRADE,  Bernardes de, R. et al. Gestão Ambiental. São Paulo : Makron Books, 2000. 

 DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. São Paulo  Atlas, 1995. 

 

10 – PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo Geral: 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar as diversas contribuições da 

Psicologia ao Exercício da Administração.  

 

Ementa: 

Origem, objetivo e ramos da Psicologia. Evolução das teorias da personalidade. As teorias 

da personalidade e a motivação humana. A importância da motivação humana no trabalho. 

Liderança: Conceito e Estilo. Os estilos de liderança e as estruturas organizacionais. 

Comunicação: Conceito, Processos, Fatores determinantes da sua qualidade. A importância 

da comunicação na Empresa. A Psicologia no marketing. A psicologia na produção. Clima 

Organizacional. 

 

Bibliografia  

HALL, Calvin S. & Lindindsey. Teorias da Personalidade.  São Paulo:EPU, 1984. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Empresas -Uma Abordagem Contingencial. São 

Paulo; McGraw – Hill, 1982. p414 a 464   

WEILL, P & TOMPAKOW, R. O Corpo Fala. Petrópolis:Editora Vozes, 1995 

ROBBINS, H. A. Como Ouvir e Falar com Eficácia. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 

 

11 –   CONTABILIDADE EM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

Objetivo Geral: 

Apresentação de conceitos e características deste setor, proporcionando ao aluno 

conhecimentos entre os aspectos contábeis, assim como o desenvolvimento prático de 

constituição e extinção. 
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Ementa: 

O Terceiro Setor no Brasil: Histórico, Características e Conceitos; Constituição  e 

Funcionamento de Organização do Terceiro Setor; Aspectos legais gerais aplicados às 

entidades sem fins lucrativos; Sociedades Cooperativas; ONG’S;  

Obrigações legais e fiscais das instituições do terceiro setor e das instituições religiosas; 

Normas e práticas contábeis aplicadas às entidades sem fins lucrativos no Brasil. 

 

Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, Osório Cavalcante. Contabilidade para Organização do Terceiro setor. 1ª ed. 3ª 

reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009.184p. 

OLIVEIRA, A; ROMÃO, V. Manual do Terceiro Setor e Instituições Religiosas: trabalhista, 

previdenciária, contábil e fiscal. 2ª ed.São Paulo: Atlas, 2008. 566p. EAN13: 9788522451623 

TACHIZAWA, T. Organizações não Governamentais e Terceiro Setor: criação de ONGs e 

estratégias de atuação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

SANTOS, Ariovaldo dos. Contabilidade das Sociedades Cooperativas: Aspectos Gerais e 

Prestação de Contas. 1ª edição. São Paulo: Atlas, 2009. EAN13: 9788522451142     

OLAK, Paulo Arnaldo e NASCIMENTO, Diogo Toledo. Contabilidade para Entidades sem 

Fins Lucrativos (Terceiro Setor). 2ª ed.São Paulo: Atlas, 2008.234p. EAN13: 

9788522450817 

 

Bibliografia Complementar: 

CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Normas relativas ao processo de contabilização 

de organização do setor. 2004. 

________________________ Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações  e 

Entidades de Interesse Social. Brasília-DF, 2008.  

PEYON, Luiz Francisco. Gestão Contábil para o Terceiro Setor. Rio de Janeiro: FB – 

Editora, 2004. 237p. ISBN: 8535302883 

HELENA, Eloisa. Terceiro Setor - Gestão e Controle Social. 1ª Ed.  São Paulo: Saraiva. 

2007. 228 p. ISBN: 9788502062061 
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12 –  SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

Objetivo Geral: 

Apresentar ao aluno a forma de entendimento geral quanto à operacionalização dos 

sistemas contábeis, de custos, de produção, de vendas e de manutenção vigentes. 

 

Ementa: 

Introdução aos sistemas de informação; Sistemas de informações nas empresas; Sistemas 

de informações gerenciais; Desenvolvimento dos sistemas contábeis; Avaliação, análise e 

projetos de sistemas via intranet; Implementação, manutenção e revisão de sistemas; 

Telecomunicações: meios e dispositivos; Telecomunicações, redes e aplicativos; A internet; 

Gerenciamento de sistemas de informações gerenciais. 

 

Bibliografia Básica: 

PADOVEZE, Clóvis Luiz. Sistemas de Informações Contábeis: Fundamentos e Análise. 4ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

LAUDON, Kenneth C., LAUDON, Jane P. Sistemas de Informações. 5. ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2004. 

STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informações. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

MAGALHÃES, Antonio de Deus F. & LUNKES, Irtes Cristina. Sistemas Contábeis. São Paulo: 

Atlas, 1ª Edição, 2000 

 

Bibliografia Complementar: 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática: guia 

prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das 

organizações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. ISBN 85 224-4789-3. 

GIL, Antonio de Loureiro. Sistemas de Informações Contábil/Financeiros. São Paulo: Atlas: 

3ª Edição, 1999. 

 

13 –  ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL 

Objetivo Geral: 

Compreender e implementar modelo de tomada de decisões estratégicas, bem como, 

avaliar e alinhar a implementação e o resultado da estratégia empresarial. 

 

 

 

http://www.jlcarneiro.com/go/lunkes_magalhaes_sic/
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Ementa: 

Estratégia e ambiente competitivo; Administração estratégica. Análise das forças 

competitivas e da cadeia de valor da empresa. Aplicações e implementação da estratégia. 

Modelo de tomada de decisões estratégicas: Análise de competitividade. Descrição da 

estratégia. Mensuração da Vantagem Competitiva. Concorrência. Resistência à mudança. 

Estratégia em Empresas diversificadas. Análise ambiental. Visão geral do comportamento 

estratégico. 

 

Bibliografia Básica: 

MARCIANO, SONIA; DRANOVE, David. Estratégia: Conceitos, Ferramentas e Modelos para 

Profissionais. 1ª ed.  São Paulo: Atlas, 2007. 202p.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Estratégia Empresarial & Vantagem Competitiva: 

Como Estabelecer, Implementar e Avaliar. São Paulo: Atlas, 2009.486p. EAN13: 

9788522452736 

_____________Administração Estratégica na Prática: A competitividade para administrar o 

futuro das empresas. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 286p. EAN13: 9788522453214 

CARVALHO, Marly Monteiro de; LAURINDO, Fernando José Barbin. Estratégia 

Competitiva.: Dos Conceitos à Implementação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 240p. 

CASTOR, Belmiro Valverde Jobim. Estratégias para a Pequena e Média Empresa. 1ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 200p. EAN13: 9788522455355 

 

Bibliografia Complementar: 

KAPLAN, Roberto S. e NORTON, David P. Mapa Estratégico. Rio de Janeiro, 2004. 

DI SERIO, Luiz Carlos; VASCONCELLOS, Marcos Augusto. Estratégia e Competitividade 

Empresarial. 1ª ed. São Paulo: Saraiva. 400p. 

PANKAJ, Ghemawat. A Estratégia e o cenário dos Negócios:textos e casos. Porto 

Alegre:Bookman, 2000. 380p. ISBN 8573076534 

PORTER, Michael. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

 

14 –  CONTABILIDADE APLICADA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Objetivo Geral: 

Compreender o Sistema Financeiro Nacional, suas operações, habilitando o profissional a 

ter uma visão sistêmica das operações e da documentação contábil obrigatória. 

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=46434
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Ementa: 

Sistema Financeiro Nacional; Estrutura e Funcionamento do Cosif; Operações de Crédito; 

Operações com Arrendamento Mercantil na Visão do Arrendador; Operações com Títulos e 

Valores Mobiliários; Operações com Derivativos; Operações Passivas; 

 

Bibliografia Básica: 

NIYAMA, Jorge Katsumi; GOMES, Amaro L. Oliveira. Contabilidade de instituições  

financeiras. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 226p. ISBN 85 224-4079-5. 

COLLI, José Alexandre; FONTANA, Marino. Contabilidade bancária. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

1996. ISBN 85 224-0616-2. 

MELLAGI FILHO, Armando. Mercado de capitais e estratégias de investimento. São Paulo: 

Atlas, 1996. 

FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 17. ed. Rio de Janeiro, 

Qualitymark, 2008. 

ASSAF NETO, A.  Mercado financeiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 312p. EAN13: 

9788522449880 

 

Bibliografia Complementar: 

HOWELLS, Peter. Economia monetária: moedas e bancos. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

LIMA,  Gerlando Augusto Sampaio Franco de ; LIMA, Iran Siqueira  e  PIMENTEL, Renê Coppe. 

Coordenador(as). Curso de Mercado Financeiro: Tópicos Especiais. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

608p. EAN13: 9788522445202  

 

15  –  ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO I 

Objetivo Geral: 

Levar os alunos a conhecerem os conceitos básicos, papel estratégico, fatores de 

competitividade, metodologia e objetivos da produção. Propiciar um contato com atividades 

de projeto em gestão de produção, produtos e redes de operações produtivas. Apresentar 

natureza, características e procedimentos de escolha, envolvendo os tipos básicos de 

layout. Fornecer elementos relacionados a tecnologia de processo e tendências atuais. 

 

 

 

 

 

http://www.atlasnet.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=46693
http://www.atlasnet.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=52210
http://www.atlasnet.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=86457
http://www.atlasnet.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=86457
http://www.atlasnet.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=86457
http://www.atlasnet.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=86457
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Ementa: 

Importância e elementos organizacionais básicos do Planejamento e Programação e 

Controle de Produção. Planejamento Industrial. Produtividade e Eficiência. 

 

Bibliografia  

      CORREA, H. L. e GIANESI, I. G. N. Just-in-Time, MRPII e OPT: Um Enfoque Estratégico. 

Editora Atlas. 1993.  

HILL, T. Manufacturing Strategy: text and cases. IRWIN – Professional Publishing, 1994. 

MONKS, J. G. Administração da Produção. Ed. McGRAW HILL 

MOREIRA, D. A  Administração da  Produção e Operações. Editora Pioneira. 1994. 

SLACK, N. Vantagem Comparativa em Manufatura. Editora Atlas 1993. 

SLACK, N., CHAMBERS, S.,HARLAND, C., HARRISON, A e JOHNSTON, R. Administração 

da Produção. Editora Atlas, 1996. 

 

16  –  ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO II 

Objetivo Geral: 

O aluno ao final do curso deverá estar apto a desenvolver uma análise sobre os principais 

aspectos do planejamento e controle da produção. 

 

Ementa: 

  Localização Industrial. Projeto, capacidade e layout de instalações. Decisões sobre o 

Projeto e o Composto de Produtos (Programação Linear). Projeto e medida do trabalho 

(dimensionamento de amostra estatística) e  Planejamento agregado e  programação. 

 

Bibliografia  

CORREA, H. L.; Gianesi,  J.G.N. Just – in – Time, MRPII e OPT: Um Enfoque 

Estratégico. São Paulo: Editora Atlas, 1993.  

HIIL, T. Manufacturing Strategy : text and cases. IRWIN – Professional Publishing, 1994. 

MONKS, J. G. Administração de Produção. Ed. McGRAW Hill 

MORREIRA, D. A.  Administração da Produção e  Operação. Ed. Pioneira, 1994. 

SLACK, N. Vantagens Competitivas em manufatura. Ed. Atlas, 1993. 

SLACK, N.; Chambers, S.; Harland, C.; Harrison, A; Johnston, R. Administração da 

Produção. Ed. Atlas, 1996. 
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17 – PESQUISA OPERACIONAL I 

Objetivo Geral: 

O propósito deste curso é transmitir ao aluno, os conhecimentos  básicos a respeito da 

Pesquisa Operacional, que pode ser resumidamente definida como sendo a busca de 

problemas reais através de modelagem matemática. 

 

Ementa: 

Origens e Evolução da Pesquisa Operacional. Modelos Quantitativos para Tomada de 

Decisões Gerenciais. Programação Linear: Forma Normal, Teoria da Solução, Método 

Simplex, Dualidade, Problemas de Transporte. 

 

Bibliografia  

BRONSON, R. Pesquisa Operacional. São Paulo: Mc-Graw Hill, 1985. 

HILLER, F. S. e LEBERMAN, G.J. Introdução à Pesquisa Operacional. Rio de Janeiro: Ed. 

Campus/SP: Ed. da USP, 1988. 

ANDRADE, E,. L. Introdução à Pesquisa Operacional: Métodos para Análise de Decisão. 

Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1989. 

 

18  –  LOGÍSTICA 

Objetivo Geral: 

Apresentar os elementos básicos de logística e estabelecer a sua integração com as demais 

áreas da Organização em diferentes ambientes de atuação. 

 

Ementa: 

Conceito, evolução e perspectiva da Logística. Componentes do Sistema Logístico. 

Fundamentos da Logística: Política e Controle. As interfaces da Logística. Logística 

Internacional. 

 

Bibliografia  

BALLOW, R. M. Logística Empresarial: Transporte, Administração de Materiais e 

Distribuição Física. São Paulo: Atlas. 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; HELFERICH, O.K. Logistical Management. New York: 

Macmillan Publishing Company. 

JOHNSON, J. H. e WOOD, D. F. Contemporary Logistics. New York Macmillan Publ. 
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19  – NEGOCIAÇÃO 

Objetivo Geral: 

Estabelecer elementos de ação e atuação dos diversos interesses em conflitos, com o 

propósito de intervir em benefício das partes envolvidas. 

 

Ementa: 

A natureza da negociação. A negociação a luz da estratégia. Distinção entre negociação, 

venda, comunicação e argumentação. Tipos de Negociação. Maneira de olhar as 

negociações, psicologia, antropologia, economia, administração. Estrutura e processo de 

negociações. Poder de Barganha. O afeto e a razão nas negociações. Propostas e 

concessões. Etapas das negociações. Estratégia  e táticas. Planejamento e avaliação de 

negociações e Desenvolvimento de negociações. 

 

Bibliografia  

ALMEIDA JUNIOR, Sebastião. O Naipe do Negociador. Quality Mark Editora. 1997. 

COHEN, Herb. Você pode negociar qualquer coisa. Rio de Janeiro: Record, 1988. 

CORACI, Carlos Daniel. O Comportamento Humano em Administração de Empresa. São 

Paulo: Aduaneiras, 1985. 305 p. 

DOWDITH , James et al. Elementos de Comportamento Organizacional. São Paulo: 

Pioneira, 1992. 

ESLER, J.  Peças e Engrenagens das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 

1994. 

FICHER, R. & SCOTT, B. Como chegar a um acordo. Rio de Janeiro: Imago. 1990. 

FICHER, R. & URY, William. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 1990.  

FULLER, George. Estratégias do Negociador. Rio de Janeiro: LTC. 1993. 

GALBRAITH, J. K. A era da incerteza. São Paulo: Pioneira, 1986. 379 p. 

GALBRAITH, J. K. Anatomia do Poder. São Paulo: Pioneira, 1986. 379 p. 

HOWARD, J. A. O comportamento do Administrador e do Consultor. Rio de Janeiro: Zahar. 

1960. 

MARCONDES, Dino. Como chegar a excelência em Negociação. Quality Mark Editora. 

1997. 

MILLS, H. A negociação: a arte de vencer.  São Paulo: Makron. 1993. 

RAIFFA, Howard. El arte y la ciencia de la negociacion. México: D. F. Fundo de Cultura 

Economica. 1991. 

RIES, Al. Marketing de Guerra. São Paulo: Makron. 1986. 169 p. 
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RIES, Al. Marketing de Guerra 2. São Paulo: Makron. 1989. 169 p. 

ROOS, J. & LORANGE,  P. Alianças estratégicas: Formatação, implantação e evolução. São 

Paulo: Atlas. 

ZAJDSZNAJDER, L. Teoria e Prática da Negociação. Rio de Janeiro: José Olympio.  

 

 

20 –  LIBRAS  

Objetivo da Disciplina:  

Em consonância com as diretrizes educacionais vigentes de educação inclusiva e com o 

decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, essa disciplina objetiva promover o contato e a 

familiarização dos alunos dos cursos de licenciatura com a cultura e a educação dos surdos, 

bem como promover conhecimentos sobre a aquisição e o desenvolvimento da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

   

Ementa: 

Contextualizar as políticas públicas educacionais voltadas para as pessoas surdas e com 

deficiência auditiva estabelecendo as diferenças entre os conceitos de forma articulada com 

os movimentos sociais em defesa de seus direitos; Apresentar aspectos conceituais e 

filosóficos da cultura e identidade surda (o surdo no mundo ouvinte); Discutir a relação 

linguagem e surdez, bem como as implicações sócio-psico-lingüísticas da surdez no 

processo de ensino-aprendizagem; Refletir sobre a atuação e as implicações do intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais no processo de inclusão escolar de alunos surdos; 

Aprofundar as noções lingüísticas básicas da LIBRAS. 

 

Bibliografia Básica:  

FERNANDES, Eulália (org.). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Editora Medição, 2010 (3ª 

edição).  

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua 

brasileira de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.  

LODI, Ana Claudia B.; LACERDA, Cristiana B. F.de. (Orgs.). Uma escola duas línguas. 

Letramento em língua portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização. 

Editora Mediação, Porto Alegre, 2009. 

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2005 (3ª 

edição).  
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SACKS, O. Vendo vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. Imago, Rio de Janeiro, 

1990.  

 

Bibliografia Complementar: 

FERREIRA-BRITO, Lucinda. Integração Social & Educação de Surdos. Babel Editora. Rio 

de Janeiro, 1993.  

 ________________________.  Por  uma  Gramática  de  Línguas  de  Sinais.  Editora  

Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, 1995.  

LACERDA, C. B. F. de. Surdez, processos educativos e subjetivos. Editora Lovise, São 

Paulo, 2000. 

LIBRAS. Dicionário. Disponível em: http://www.acessobrasil.org.br/libras/ . Acesso em: 

janeiro de 2009.   

LODI, A. C.; HARRISON, K. M. P. CAMPOS, S. R. L.; TESKE, O. (orgs.). Letramento e 

minorias. Editora Mediação, Porto Alegre, 2002. 

MOREIRA, M. C. de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Editora Revinter, Rio de 

Janeiro, 2000. 

QUADROS, R. M. de; SCHMIEDT, M. L. P.. Idéias para ensinar português para alunos 

surdos. SEESP, Brasília, 2006. 

______________; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira. Estudos 

linguísticos. Porto Alegre: Artmed editora, 2004.  

FELIPE, Tanya A. e MONTEIRO, Myrna S.. Libras em Contexto, curso básico. Rio de 

Janeiro: Editora WallPrint, 2008, 7ª edição.  

SOUZA, Regina Maria de. Que Palavra que te falta? Linguística, educação e surdez. São 

Paulo:  Martins Fontes, 1998.  

 

21 –  AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Objetivo Geral: 

Compreender as normas e princípios de auditoria em harmonia com os princípios e normas 

de contabilidade governamental, bem como, executar o processo de auditagem das 

Demonstrações Orçamentárias das organizações públicas. 

 

Ementa: 

Introdução à auditoria governamental.Tipos de auditoria. Controles públicos. Controles  

externo e interno. Auditoria Interna.  Achados e evidências de auditoria. Papeis de trabalho. 

Parecer e relatório de auditoria. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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Bibliografia Básica: 

CRUZ, Flávio da. Auditoria Governamental. 3ª ed. São Paulo, Atlas, 2007 2ª reimpressão 

2008. 204p. 

CASTRO, Domingos Poubel de. AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Guia para Atuação das Auditorias e Organização dos 

Controles Internos nos Estados, Municípios e ONGs. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 344p. 

EAN13: 9788522456659 

CASTRO, Robson Gonçalves de ; LIMA, Diana Vaz de. Fundamentos da Auditoria 

Governamental e Empresarial. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 228p. ISBN: 9788522433629 

SILVA, Moacir Marques da. Curso de Auditoria Governamental. De acordo com as 

normas internacionais de auditoria pública aprovadas pela INTOSAI. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 188p. I.S.B.N.: 9788522455461 

 

Bibliografia Complementar: 

MACHADO, Marcus Vinicius Veras e PETER, Maria da Gloria Arrais. Manual de Auditoria 

Governamental. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 4ª reimpressão 2009. 242p. 

PINHO, Ruth Carvalho de Santana. Fundamentos de Auditoria: Auditoria Contábil e Outras 

Aplicações de Auditoria. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 206p. 

CHAVES, Renato Santos Auditoria e Controladoria no Setor Público - Fortalecimento dos 

Controles Internos - Com Jurisprudência do TCU. Curitiba:Juruá Editora. 2009. 156p. ISBN: 

978853622472-5 

 

22 –   EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS 

Objetivo Geral: 

Conhecer o cenário de negócios que envolvem a empresa e o empresário, destacando o 

empreendedorismo como uma capacidade de inovação e criatividade. 

 

Ementa: 

A empresa, o empresário e o empreendedor; Ambiente de projetos; Estratégias 

empresariais; Ciclos de um projeto; Questões financeiras ligadas aos projetos; 

Relacionamento do projeto com o plano de negócios; Plano de negócio para pequenas 

empresas;  Gerenciamento dos recursos empresariais 

 

 

 

javascript:PesquisaAutor();
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Bibliografia Básica: 

DOLABELA, F. O segredo de Luiza: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios. 2. ed. 

São Paulo: Editora de Cultura, 2006. ISBN 85 293-0102-1. 

DORNELAS, José C. Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2005. ISBN 85 352-1500-X. 

CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de Projetos Empresariais: Análise Estratégica, 

Estudo de Viabilidade e Plano de Negócio. 1ª ed. São Paulo:Atlas, 2009. 264p. EAN13: 

9788522453702 

TIFFANY, Paul; PETERSON, Steve D. Planejamento estratégico: o melhor roteiro para o 

planejamento estratégico eficaz. Rio de Janeiro: Campus, 1998. ISBN 85 352-0362-1 

 

Bibliografia Complementar: 

 FREZATTI, Fábio. Gestão da Viabilidade Econômico-Financeira dos Projetos de 

Investimento. 1ª ed. São Paulo:Atlas, 2008. 130p. EAN13: 9788522449781 

DRUCKER, Peter F. Inovação e o espírito empreendedor: enterpreunership: prática e 

princípios. São Paulo: Pioneira, 2001. ISBN 85 221-0085-3. 

 

23 –    ESTATÍSTICA APLICADA À ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo Geral: 

Dar a todos aqueles que pretendem utilizar a estatística como ferramenta de trabalho, 

condições para adquirir conhecimentos fundamentais tanto no aspecto conceitual como no 

aspecto metodológico da estatística. 

 

Ementa: 

Técnicas de amostragem. Análise da variância. Números índices. Análise das séries 

temporais. Regressão linear simples. 

 

Bibliografia: 

STEVENSON, WILLIAM J. Estatística Aplicada à Administração. Editora  Harbra. 

SALVATORE, DOMINICK. Estatística e Econometria. Ed. McGraw-Hill. 

KAZMIER. Estatística Aplicada à Economia e à Administração. Ed. McGraw-Hill. 

 

 

 

 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=764
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=11894
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24 –  GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS   

Objetivo Geral: 

Fornecer aos participantes o ferramental necessário para a análise de viabilidade financeira 

de projetos, demonstrando o inter-relacionamento destes com o custo e a estrutura de 

capital da empresa. Capacitar os participantes na utilização das ferramentas financeiras 

necessárias a processos de reorganização empresarial, bem como, na política de 

dividendos. 

 

Ementa: 

Fundamentos de Administração do Ativo Permanente e Investimento de Capital. Técnica de 

Investimento de Capital. Custo de Capital. Estrutura de Capital. Fusões, Incorporações e 

Companhias Holding. Políticas de dividendo. 

 

Bibliografia  

GITMAN, LAWRENCE. Princípios de Administração Financeira. 7a. ed. São Paulo: Harbra, 

1997.  

ROSS, STEPHEN A. et alii. Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1995. 

ROSS, STEPHEN A. et alii. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1998. 

BREALEY, RICHARD A.; MYERS, STEWART C. Princípios de Finanças Empresariais. 

Lisboa: McGraw-Hill, 1992. 

EDUARDO, C. Mercados Financeiros - Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

1993. 

MARTINS, ELISEU; ASSAF NETO, ALEXANDRE. Administração Financeira - As Finanças 

das Empresas sob Condições Inflacionárias. São Paulo: Atlas, 1993. 

DAMODARAN, ASWATH. Avaliação de Investimentos - Ferramentas e Técnicas para 

a Determinação do Valor de Qualquer Ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. 

NEIVA, RAIMUNDO ALELAF. Valor de Mercado da Empresa. São Paulo: Atlas,1997. 

ERNEST & YOUNG. Guia da Ernst & Young para Administração de Fusões e Aquisições. 

Rio de Janeiro: Record, 1992. 

 

25 –  MERCADO FINANCEIRO   

Objetivo Geral: 

Os Alunos devem ao final do curso entender o funcionamento do mercado financeiro  como 

um todo, bem como estar pronto para analisar os principais aspectos do mercado de 

capitais. 
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Ementa: 

Processo de formação poupança-investimento. Estrutura e dinâmica do Mercado Financeiro. 

Mercado de Crédito Monetário. Mercado de Capitais. Bolsa de Valores. Bolsa de 

Mercadorias e Futuros. 

 

Bibliografia 

DAMODARAN, A. Avaliação de Investimento. – Ed. Qualitxmark 

DE SÁ, G. T. Mercado de  Ações e BOLSAS de Valores. Aplicação Ed. Técnica. 

IBMEC. Introdução ao Mercado de capitais. Coordenação de Hélio Oliveira Porto 

Castro.  

OLIVEIRA, M. D. B. Introdução ao Mercado de Ações. Comissão Nacional de Bolsas 

de Valores 

DE  SÁ, G. T. Investimentos no Mercado de Capitais. Ao Livro Técnico. 

FILHO, A.  M. Mercado de Commodities. Ed. Atlas 

FORTUNE, E. Mercado Financeiro – Produtos e Serviços. 11º  Ed. Qualymark. 

HULL, J. Introdução aos Mercados Futuros de Opções. Bolsa de Mercadoria e Futuros     

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mercado Futuro sem Mistério. 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mercado de Opções. 

RIHEL, Hein e Rodrigues, Rita M. Câmbio e Mercado Financeiros. 

RUDGE, L. F. e CAVALCANTE, F. Mercado de capitais. Comissão Nacional de Bolsas de 

Valores. 

ROSS, Steplen etal. Administração Financeira. Ed. Atlas 

TAMER,  A.  Os Novos Caminhos do Mercado Financeiro. Ed. Saraiva. 

 

26 –  ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA    

Objetivo Geral: 

Analisar os diversos conceitos  da Administração Estratégica e as vias e aplicações de 

técnicas, instrumentos e relações do Planejamento Estratégico. 

 

Ementa: 

Os fundamentos da Administração Estratégica – Conceito de Estratégia. Os tipos de 

estratégia. Os modelos do processo estratégico. O Modelo de Paster. As vantagens 

competitivas. O processo de Planejamento Estratégico. As etapas do processo. A 

Metodologia. Os níveis de Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional. Estudos de 

casos. 



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

58 

 

 

Bibliografia  

CERTO.  Administração Estratégica. Editora Campus. 

GAS, L. Administração Estratégica. 

GOMES DE MATTOS, F. Estratégia Empresarial. 

PAGNACELLI, D;  VASCONCELOS, P. Sucesso Empresarial Planejado. Quality Mark 

Editora. 

 

27 – INGLES INSTRUMENTAL 

Objetivo da disciplina: 

Desenvolver a habilidade de leitura, tornando os alunos aptos a lerem e interpretarem textos 

escritos em inglês, por meio da utilização de estratégias de compreensão escrita. 

 

Ementa: 

Introdução, desenvolvimento e prática de estratégias de leitura que favoreçam uma 

compreensão mais competente e independente de textos de gêneros empresariais 

veiculados na língua inglesa. 

 

Bibliografia Básica 

CELANI, M. A. A. et al. The Brazilian ESP Project: an Evaluation. São Paulo: EDUC, 1988. 

HOLMES, J. What do you mean by ESP? Working Papers n. 2. CEPRIL. São Paulo: PUC-

SP, 1981. 

_________. Feedback: A systems approach to evaluation and course design. Working 

Papers n. 21. CEPRIL. São Paulo: PUC-SP, 1989. 

HUTCHINSON, T. & WATERS, A. English for specific purposes: A learning-centred 

approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 

Bibliografia Complementar: 

NUNES, M. B. C. O professor em sala de aula de leitura: Desafios, opções, encontros e 

desencontros. 2000. Tese (Doutorado em Lingüística Aplicada). São Paulo: PUC-SP, 2000. 

_________. Um teste de leitura: seu papel no processo de ensino-aprendizagem. The 

ESPecialist, v. 22, n. 1, p. 103-126, 2002. 

RAMOS, R. C. G. ESP in Brazil: History, new trends and challenges. In: KRZANOWSKI, M. 

(ed.). English for Academic and Specific Purposes in Developing, Emerging and Least 

Developed Countries. Canterbury: IATEFL, 2008. 
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WALLACE, C. Reading (Language Teaching: A Scheme for Teacher Education). UK: Oxford 

University Press, 1992. 

DICIONÁRIOS: 

Longman Dictionary:contemporary English. London, Longman, 1978. 

HOUAISS, A. et. al.  Dicionário Inglês-português. Rio de Janeiro, Record, 2000. 

TAYLOR, J.L. Portuguese-English Dictionary. Rio de Janeiro, Record, 2000. 

 

28 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I 

Objetivo Geral: 

Fazer com que o aluno entenda os fundamentos do mercado financeiro, bem como, seus 

instrumentos. Permitir a compreensão do conceito de alavancagem, seus tipos e riscos 

associados. Demonstrar a relação entre as variáveis risco e retorno, e o impacto que estas 

causam na avaliação de  ativos. 

 

Ementa: 

Intermediários e Mercados financeiros a  longo prazo. Ação preferencial e ordinária. 

Arrendamento mercantil. Risco Retorno e Valor.  Alavancagem:Operacional, Financeira e 

Combinada. 

 

Bibliografia  

GITMAN, Lawrence. Princípios de Administração Financeira. 7ạ Ed. São Paulo: Harbra, 

1997. 

ROSS, Stephen A. et al. Administração financeira. Corporate Finance. São Paulo: Atlas, 

1995. 

ROSS, Stephen A. et al. Princípios de Administração Financeira – Essentials of Corporate 

Finance. São Paulo: Atlas, 1998. 

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.  Princípios  de  Finanças  Empresariais. 

Lisboa:Mc Graw-Hill, 1992. 

GROPPELLI, A. A;  NIKBAKHT,Ehsan. Administração Financeira. São Paulo: Saraiva,1998 

FORTUNA, Eduardo. Mercados Financeiros - Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1993. 

MARTINS, Eliseu, ASSAF NETO, Alexandre, Administração Financeira - As Finanças das 

Empresas sob condições inflacionárias. São Paulo:Atlas, 1993. 
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29 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II 

Objetivo da disciplina: 

Capacitar o participante a entender a influência da administração de capital de giro na 

lucratividade e no perfil de risco da empresa. Avaliar o impacto na empresa de modificações 

na gestão do disponível, estoques e contas a receber, bem como, na utilização de fontes de 

recursos em curto prazo. Permitir uma melhor utilização da DOAR e DFC, principalmente na 

gestão de crédito.  

 

Ementa: 

Administração de Capital de Giro. Administração de Caixa e Títulos Negociáveis. 

Administração de Contas a Receber e Estoques. Fontes de Financiamento em Curto Prazo 

não Garantido e com Garantia. Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos. 

Demonstração de Fluxo de Caixa.  

 

Bibliografia: 

Gitman, Lawrence. Princípios de Administração Financeira. 7a. ed. São Paulo: Harbra, 1997.  

Ross, Stephen A. et alii. Administração Financeira. São Paulo: Atlas,   1995. 

Ross, Stephen A. et alii. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1998. 

Brealey, Richard A.; Myers, Stewart C. Princípios de Finanças Empresariais. 

Lisboa: McGraw-Hill, 1992. 

Fortuna, Eduardo. Mercados Financeiros. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1993. 

Martins, Eliseu; Assaf Neto, Alexandre. Administração Financeira - As Finanças das 

Empresas sob Condições Inflacionárias. São Paulo: Atlas, 1993. 

Checkley, Keith. La Tesoreria Manda - Guía Práctica Para la Gestión Estratégica de la 

Tesorería. Barcelona: Folio, 1994. 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. São Paulo: Atlas, 1992.   

 

30 - DIREITO CONSUMIDOR 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Fornecer ao aluno as bases teóricas do Direito do Consumidor, sua aplicações 

práticas, sobretudo processuais, bem como esclarecer suas relações com outros ramos do 

Direito. 
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Específicos:  

Oferecer ao aluno as noções gerais da problemática das relações dos segmentos industrial, 

comercial e do consumidor, assim como as peculiaridades dos contratos nas relações de 

consumo em comparação com a teoria geral dos contratos. Da mesma forma, aprofundar os 

mecanismos processuais de proteção ao consumidor, seja em nível individual, seja em nível 

coletivo. 

 

Ementa: Introdução ao Direito do Consumidor. O consumidor e a relação de consumo. O 

Código de Defesa do Consumidor. O Contrato de consumo. Princípios regentes dos 

contratos de consumo. Responsabilidade Civil no Direito do Consumidor. A defesa do 

Consumidor. Aspectos processuais relevantes. Aspectos penais relacionados ao Direito do 

Consumidor. 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, João Baptista de. A proteção jurídica do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000. 

ALVIM, Arruda et al. Código do Consumidor Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008. 

BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões Controvertidas no Código 

de Defesa do Consumidor. 5 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual dos direitos do consumidor. São Paulo: Atlas, 2005. 

GRINOVER, Ada Pellegrini et alli. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado 

pelos autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 

2006. 

NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

_______. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000. 

NUNES JUNIOR, Vidal Serrano; SERRANO, Yolanda Alves Pinto. Código de Defesa do 

Consumidor Interpretado. 3 ed. São Paulo. Saraiva, 2008. 

TEPEDINO, Gustavo. As relações de consumo e a nova teoria contratual. In Temas de 

Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
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Bibliografia Complementar: 

ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: 

Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

DONATO, Maria Antonieta Zanardo. Proteção ao consumidor: conceito e extensão. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. 

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Código Comentado e 

Jurisprudência. 4 ed. Niterói: Impetus, 2008.  

FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Direito Penal do Consumidor: Código de Defesa do 

consumidor e lei nº 8.137/90. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do Consumidor em Juízo. 4 ed. São Paulo. 

Saraiva: 2007. 

MANDELBAUM, Renata. Contratos de adesão e contratos de consumo. São Paulo: RT, 

1996. 

SILVEIRA, Reynaldo. Práticas mercantis no direito do consumidor. Curitiba: Juruá, 1999. 

SOARES, Ricardo Maurício Freire. A Nova Interpretação do Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor. 1 ed. São Paulo. Saraiva, 2007. 

31 - DIREITO EMRESARIAL I 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Instruir e capacitar teoricamente o discente no conhecimento da matéria 

Empresarial (comercial), assim como orientá-lo n campo prático de acordo com a 

jurisprudência. Identificar o empresário comercial, abrindo caminho para a compreensão da 

empresa e suas relações internas e externas. 

 

Específicos: Informar o discente sobre a atividade econômica (lucrativa); atos de comércio 

e civis (beneficentes, humanitários, científicos, etc.); a essência do espírito social (affectio 

societatis, ou seja, comunhão de interesses). 

 

Ementa: Noções fundamentais de comércio. Atos de comércio. Fundo de Comércio. O 

comércio. O comerciante e a empresa mercantil. Registro de Comércio. Obrigações 

Profissionais do empresário comercial. Nome Comercial. Sociedade empresária. Conceito. 

Disposições gerais; Sociedade simples: Contrato social, Direitos e obrigações dos sócios.  

Administração.  Relações com terceiros.  Dissolução da sociedade.  Sociedade limitada. 
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Bibliografia Básica: 

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2007. 

FERES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 

2007. 

NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 2008.   

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2007. 

ROVAI, Armando Luiz. Direito de Empresa. 1ª edição. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier, 

2007. 

 

Bibliografia Complementar:  

COELHO, Fabio Ulhoa. Código Comercial e Legislação Complementar Anotados. 7ª edição. 

São Paulo. Saraiva, 2005. 

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

 

32 - DIREITO EMRESARIAL II 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Dar aos discentes noções básicas sobre a prática creditícia, através do estudo da 

teoria geral dos títulos de crédito. Identificar os diversos títulos, relacionando os preceitos 

legais à prática forense para proporcionar ao futuro bacharel suporte ao exercício da 

advocacia nesta área. 

 

Específicos:  

Conceder fundamentos a teoria geral dos títulos de crédito, apreciando a legislação 

pertinente e analisando os elementos relacionados com o Direito Comparado.  

 

Ementa: Visão histórica do crédito: sua evolução e importância no mundo moderno. Títulos 

de crédito como fator de segurança da prática creditícia. Os tipos de títulos de crédito: suas 

peculiaridades e seu tratamento no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial – direito de empresa. 20ª edição. São 

Paulo. Saraiva, 2008. 

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 2008.   
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REQUIÃO, Rubens  Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 27ª edição. São Paulo. Saraiva, 

2007. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

Bibliografia Complementar:  

COELHO, Fabio Ulhoa. Código Comercial e Legislação Complementar Anotados. 7ª edição. 

São Paulo. Saraiva, 2005. 

FERES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 

2007. 

ROVAI, Armando Luiz. Direito de Empresa. 1ª edição. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier, 

2007. 

 

33 - DIREITO EMRESARIAL III 

Objetivos da Disciplina: 

Gerais: Expor a sistemática da recuperação judicial, extrajudicial e da falência, oriunda de 

um desequilíbrio empresarial, concomitante, após probabilidade da ação extrajudicial.  

 

Específicos: Levar ao conhecimento dos discentes a importância das fases de recuperação 

como fatores legais à classe empresarial, cujo processo se deslinda num Juízo Universal, 

considerando que o comércio é imprescindível à sociedade. 

 

Ementa: Falência; Recuperação Judicial; Recuperação Extra Judicial. Os crimes 

falimentares. 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de Falência e Recuperação de Empresa. 24ª edição. 

São Paulo. Saraiva, 2008. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial – direito de empresa. 20ª edição. São 

Paulo. Saraiva, 2008. 

FERES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 

2007. 

REQUIÃO, Rubens.  Curso de Direito Falimentar. São Paulo. Saraiva, 2008. 

ROVAI, Armando Luiz. Direito de Empresa. 1ª edição. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier, 

2007. 
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Bibliografia Complementar:  

COELHO, Fabio Ulhoa. Código Comercial e Legislação Complementar Anotados. 7ª edição. 

São Paulo. Saraiva, 2005. 

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 2008.   

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

34 - DIREITO FINANCEIRO 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Permitir ao aluno compreender a atividade financeira desenvolvida pelo Estado em 

prol das necessidades coletivas. 

 

Específicos:  

Conduzir o aluno à compreensão e análise dos fatos históricos que contribuíram para a  

evolução dessa disciplina jurídica. Proporcionar o entendimento da atividade financeira 

desenvolvida pelo Estado de acordo com o estabelecido pela Lei Orçamentária, através da 

demonstração das principais características das receitas e despesas públicas. Proporc ionar 

o conhecimento das principais modalidades e características dos orçamentos públicos e das 

principais características da disciplina sobre a dívida e o crédito públicos. 

 

Ementa: Atividade financeira do Estado. Despesa Pública. Receita Pública. Orçamento 

Público. Crédito Público. Investimentos. Objetivos governamentais. 

 

Bibliografia Básica:  

CAMPOS, Dejalma.  Direito Financeiro Orçamentário. 4ª edição. São Paulo. Atlas, 2006. 

HARADA, Kiyoshi. “Direito Financeiro e Tributário”. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar:  

TORRES, Ricardo Lobo. “Curso de Direito Financeiro e Tributário”. 16 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. 
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35 - DIREITO TRIBUTÁRIO I 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Iniciar o aluno no conhecimento do Direito Tributário, seus princípios e normas 

gerais que o estruturam. 

 

 

Específicos: Permitir ao aluno a iniciação no aprendizado do Direito Tributário, entendendo 

suas características distintivas, as normas gerais que o estruturam, os princípios 

constitucionais que o regem e a formação da receita pública, com especial destaque para a 

derivada. 

 

Ementa: Introdução ao Direito Tributário. O sistema tributário nacional. As espécies 

tributárias. Fontes do Direito Tributário. Obrigação tributária. Crédito tributário. 

Administração tributária. Processo fiscal administrativo e judicial. 

 

Bibliografia Básica:  

CARVALHO, Paulo de Barros. “Curso de Direito Tributário”. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 19ª edição. São Paulo. Atlas, 2008. 

DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário. 9ª edição. São Paulo. Atlas, 2008. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Nacional Comentado. 8ª edição. São Paulo. 

Atlas, 2008. 

TORRES, Ricardo Lobo. “Curso de Direito Financeiro e Tributário”. 16 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. 

 

Bibliografia Complementar:  

HARADA, Kiyoshi. “Direito Financeiro e Tributário”. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo – Tributário. 1ª edição. Rio de 

Janeiro. Campus-Elsevier, 2007. 
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36 - DIREITO TRIBUTÁRIO II 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Estudo dos impostos e das contribuições especiais vigentes no sistema tributário 

brasileiro. 

 

Específicos:  

Proporcionar ao aluno amplo conhecimento dos impostos e contribuições especiais 

previstos no sistema tributário nacional da Constituição de 1988, enfocando a legislação 

instituidora, os aspectos distintivos de cada uma dessas espécies tributárias e suas 

relevâncias para a realização da receita pública. 

 

Ementa: 

Impostos sobre o comércio exterior, Impostos sobre o patrimônio e a renda, Impostos sobre 

a circulação e a produção e contribuições especiais. 

 

Bibliografia Básica:  

CARVALHO, Paulo de Barros. “Curso de Direito Tributário”. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 19ª edição. São Paulo. Atlas, 2008. 

DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário. 9ª edição. São Paulo. Atlas, 2008. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Nacional Comentado. 8ª edição. São Paulo. 

Atlas, 2008. 

TORRES, Ricardo Lobo. “Curso de Direito Financeiro e Tributário”. 16 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. 

 

Bibliografia Complementar:  

HARADA, Kiyoshi. “Direito Financeiro e Tributário”. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo – Tributário. 1ª edição. Rio de 

Janeiro. Campus-Elsevier, 2007. 
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37 - DIREITO DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Proporcionar aos discentes o conhecimento legal (jurídico) da operação 

(funcionabilidade) das pequenas e médias empresas. 

 

Específicos: Demonstrar aos discentes, como ocorre as incidências tributárias das 

empresas de pequeno e médio porte, nas suas peculiaridades de vantagens e obrigações 

tributárias. 

 

Ementa: Tem por finalidade estudar a incidência da tributação e operacionalidade da 

pequena e média empresas. 

 

Bibliografia Básica: 

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol.1. São Paulo. Saraiva, 2002. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial – direito de empresa. 20ª edição. São 

Paulo. Saraiva, 2008. 

FERES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 

2007. 

NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresarial. 1ª edição. São Paulo. Saraiva, 2008.   

REQUIÃO, Rubens  Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 27ª edição. São Paulo. Saraiva, 

2007. 

ROVAI, Armando Luiz. Direito de Empresa. 1ª edição. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier, 

2007. 

 

 

Bibliografia Complementar:  

COELHO, Fabio Ulhoa. Código Comercial e Legislação Complementar Anotados. 7ª edição. 

São Paulo. Saraiva, 2005. 

 

38 - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Adquirir uma visão retrospectiva da legislação nacional e a conscientização dos 

problemas envolvendo a disciplina.   
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Específicos: Propiciar aos alunos maior capacitação para a analisar a lei e sua aplicação. 

 

Ementa: Direitos do autor: morais e patrimoniais. Obras intelectuais e sua utilização. 

Direitos  conexos. Fiscalização e penalidades. As legislações e o sistema da Constituição de 

1988. As empresas brasileiras e a proteção intelectual. 

 

Bibliografia Básica: 

BEAS, Edson, Polido, Fabrício. Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier, 

2007. 

GOYANES, Marcelo. Tópicos em Propriedade Intelectual marcas, direitos autorais, designs 

e pirataria. Rio de Janeiro. Renovar, 2006. 

SANTOS, Manuel J. Pereira dos, JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade Intelectual. Criações 

Industriais, segredos de negócios e concorrência desleal. São Paulo. Saraiva, 2007. 

SANTOS, Manuel J. Pereira dos, JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade Intelectual. Sinais 

distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo. Saraiva, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro. Renovar, 1998. 

INSTITUTO DANNEMANN. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro.  

Renovar, 2005. 

INSTITUTO DANNEMANN. Legislação sobre a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. 

Renovar,  

2004. 

 

39 - DIREITO ECONÔMICO 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Conhecer a disciplina constitucional e legal das relações entre o Direito e a 

Economia. 

 

Específicos: Oferecer aos alunos as condições básicas para o entendimento da 

macroconcepção jurídica das formas de disciplinamento das forças e dos agentes 

econômicos, assim como para compreender o modelo brasileiro (a chamada “ordem 

econômica”). 
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Ementa:  

Concepções, funções e modelos de Estado. Estado e economia. Constituição Econômica. 

Mercado e modelo brasileiro. Serviço público e privatizações. Regulação estatal. 

Intervenção do Estado sobre o domínio econômico. As “agências” no contexto jurídico 

brasileiro. Novas tendências do Direito Econômico. 

 

Bibliografia Básica: 

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 11ª. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 7ª. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. 

MOREIRA, Vital. A ordem económica do capitalismo. 4ª. ed. Lisboa: Caminho, 1987. 

NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao Direito Econômico. 4ª. ed. São Paulo: 

RT, 2006. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica. São Paulo: Malheiros, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico: do direito nacional ao direito 

supranacional. São Paulo: Atlas, 2006. 

CUÉLLAR, Leila e MOREIRA, Egon Bockmann. Estudos de Direito Econômico. Belo 

Horizonte: Fórum, 2005. 

SANTOS, António Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel 

Leitão. Direito económico. 5ª. ed. Coimbra: Almedina, 2004. 

SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 

2000. 

 

 

40 - DIREITO INTERNACIONAL DO COMÉRCIO 

Objetivos da Disciplina:  

Gerais: Ministrar conhecimentos básicos sobre as normas e instituições jurídicas da 

sociedade internacional, assim como sobre os princípios e leis que solucionam os conflitos 

de Direito Internacional do Comércio. 
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Específicos:  

a) Estudar as fontes da Lex Mercatoria, sua origem e função, assim como aprofundar o 

estudo dos instrumentos do comércio internacional; 

b) Fornecer os elementos de análise e compreensão que possibilitem ao aluno resolver 

problemas de repercussão internacional, de acordo com o direito positivo pátrio e tratados 

internacionais pertinentes; 

c) Dar diretrizes sobre a utilização das fontes de direito estrangeiro. 

 

Ementa:  

Aspectos Introdutórios à Disciplina. O Marco Jurídico das Relações Financeiras 

Internacionais. O Marco Jurídico das Relações Comerciais Internacionais. Os Contratos 

internacionais do comércio. Cláusulas dos Contratos Internacionais do Comércio. Execução 

dos Contratos Internacionais do Comércio. 

Bibliografia Básica: 

BASSO, Maristela. Contratos internacionais do comércio. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2003. 

PEREIRA, Ana Cristina Paulo. Direito Internacional do Comércio. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004. 

STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais do Comércio. 4.ed. São Paulo: LTr, 2004. 

THORSTENSEN, Vera. Comunidade Européia: Líder do comércio internacional. São Paulo: 

Aduaneiras, 2002. 

TIMM, Luciano Benetti. Direito do Comércio Internacional. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMORIM, Edgar Carlos de. Direito Internacional Privado. 10.ed. Rio de Janeiro. Forense, 

2009. 

BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: 

Saraiva, 1994. 

BAPTISTA, Luiz Olavo (org). Normas de Direito Internacional. 3.t. São Paulo: LTr. 2007 

BRITO, Maria Helena. Direito do Comércio Internacional. Coimbra: Almedina, 2001. 

CASTRO, Amílcar. Direito Internacional Privado. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Interpretada. 13.ed. São Paulo. 

Saraiva, 2007. 

DOLINGER, Jacob. Direito Civil Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro. Renovar, 2008. 
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DOLINGER, Jacob e TIBURCIO. Carmem. Direito Internacional Privado: Arbitragem 

Comercial Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003 

DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, Carmen. Vade-Mecum de Direito Internacional Privado. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2002. 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Pontes de. Tratado de direito internacional privado. 30v. 

São Paulo: Bookseller, 2002. 

RECHSTEINER, Beat Walter. Direito Internacional Privado – Teoria e Prática. 12.ed. São 

Paulo. Saraiva, 2009. 

RODAS, João Grandino (coord.). Contratos Internacionais. 3.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais,2004. 

SABA, Sérgio. Comércio Internacional e Política Externa Brasileira. Porto Alegre, Livraria do 

Advogado Editora, 2002. 

STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 

1996. 

THORSTENSEN, Vera. OMC, Organização Mundial do Comércio: As regras do comércio 

internacional e a rodada do milênio. São Paulo: Aduaneiras, 1999. 

THORSTENSESN, Vera; JUNK, Marcos S. (orgs). Brasil e os grandes temas do Comércio 

Internacional. São Paulo: Aduaneiras: 2005. 

 

41 – INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Objetivo da Disciplina: Apresentar as principais categorias, idéias e campos de 

abordagens empregados no estudo das relações internacionais.  Compreender a noção de 

meio internacional e sua evolução até assumir as características atuais. Estudar os 

principais fatores, atores e processos institucionais que configuraram os padrões 

predominantes atuais da política internacional.  

 

Ementa: Os principais conceitos, abordagens e transformações histórico-institucionais que 

definem o campo de estudo das Relações Internacionais. Os principais fatores que explicam 

os padrões de conflito e aliança, o jogo de hegemonia e o surgimento de organizações 

internacionais com função legal de mediar, fiscalizar e julgar as relações entre estados 

soberanos 
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Bibliografia Básica: 

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. São Paulo: Contraponto/Unesp, 2006. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX, 1914-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003. 

JACKSON, Robert; SORENSEN, Georg. Introdução às Relações Internacionais. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

KENNEDY, Paul. Ascensão e queda das Grandes Potências. Rio de Janeiro: Campus, 

1991. 

KISSINGER, Henry. Diplomacia. São Paulo: Francisco Alves, 1997. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Os primeiros anos do século XXI: o Brasil e as relações 

internacionais contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

BACKHEUSER, Everardo. Curso de Geopolítica Geral e do Brasil. Rio de Janeiro: 

Bibliex, 1952. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

BENDIX, Reinhard. Construção Nacional e Cidadania. São Paulo: Edusp, 1996. 

BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do século XX. São Paulo: Fundamento, 2008. 

BOISSONNAT, Jean (org.). Entre modialisation et nations: Quelle Europe? Paris: Bayard, 

1997. 

BREMMER, Ian; TARAS, Ray (ed.). New States, New Politics. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997. 

CASTRO, Therezinha. Geopolítica: Princípios, Meios e Fins. Rio de Janeiro: Bibliex, 

1999. 

CERVO, Amado Luiz. Relações Internacionais da América Latina. São Paulo: Saraiva, 2007. 

FIORI, José Luís. O poder global. São Paulo: Boitempo, 2007. 

GADDIS, John Lewis. História da Guerra Fria. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 

GIDDENS, Anthony. O Estado-Nação e a Violência. São Paulo: Edusp, 2001. 

HAFTENDORN, Helga. Coming of Age: German Foreign Policy since 1945. Rowman & 

Littlefield Publishers (Paperback), 2006.  

HAO, Yufan; SU, Lin. China's Foreign Policy Making: Societal Force and Chinese American 

Policy. Burlington: Ashgate Publishing, 2006. 

HARDT, Michael; NEGRI; Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 
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HERRING, George C.. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776. 

Oxford: Oxford University Press, 2008.  

HOBSBAWM, Eric. Globalização, Democracia e Terrorismo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008. 

HOOK, Steven. U.S. Foreign Policy: The Paradox of World Power (2nd Edition). Washington: 

CQ Press, 2007. 

HOOK, Steven; SPANIER, John. American Foreign Policy Since World War II. Washington: 

CQpress, 2009. 

HUNT, Michael. Ideology and U.S. Foreign Policy. Yale: Yale University Press, 2009. 

HUNTINGTON, Samuel, HARRISON, Lawrence (org.). A cultura importa: os valores que 

definem o progresso humano. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

HUNTINGTON, Samuel. O choque de civilizações: A recomposição da Ordem Mundial. Rio 

de Janeiro: Bibliex, 1998. 

KAUFMAN, Joyce. A Concise History of U.S. Foreign Policy. Rowman & Littlefield Publishers, 

2009. 

KERSHAW, Ian. Dez decisões que mudaram o mundo, 1940-1941. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2008. 

KIERNAN. V.G.. Estados Unidos: O novo imperialismo – Da colonização branca à 

hegemonia mundial. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

KNUTSEN, T. L. The Rise and Fall of World Orders. Manchester: Manchester University 

Press, 1999. 

KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: Novas teorias sobre o mundo 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

LELLOUCHE, Pierre. Le Nouveau Monde: De l’ordre de Yalta au désordre des nations. 

Paris: Bernard Grasset, 1992. 

LEWIN, Moshe. O Século Soviético: Da Revolução de 1917 ao colapso da URSS. Rio de 

Janeiro: Record, 2007. 

LIMA, Marcos Costa (org.). Dinâmica do Capitalismo Pós-Guerra Fria: Cultura Tecnológica, 

Espaço e Desenvolvimento. São Paulo: Unesp, 2008. 

MANKOFF, Jeffrey. Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics. Rowman & 

Littlefield Publishers, 2009. 

MATTÉI, Jean-François; ROSENFIELD, Denis L. (org.). O Terror. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2002. 

MATTOS, Carlos de Meira. A Geopolítica e as projeções do poder. Rio de Janeiro: 

Bibliex, 1977. 
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MATTOS, Carlos de Meira. Geopolítica e Modernidade. Rio de Janeiro: Bibliex, 2002. 

MATTOS, Carlos de Meira. Geopolítica e Modernidade. Rio de Janeiro: Bibliex, 2002. 

MATTOS, Carlos de Meira. Geopolítica e Teoria de Fronteiras. Rio de Janeiro: 

Bibliex, 1990. 

MEAD, W. R.. Special Providence: American Foreign Policy and how it changed the world. 

London: Routledge, 2002. 

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. A formação do império americano. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005. 

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. A Presença dos EUA no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 

2007. 

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Brasil, Argentina e Estados Unidos: Conflito e Integração 

na América do Sul – Da Tríplice Aliança ao Mercosul. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003. 

MORGENTHAU, H.. A Política entre as Nações. Brasília: UnB, 2003. 

MORSE, Wayne et alii. Quem tem medo da Ásia. Rio de Janeiro: Saga, 1968. 

N’KRUMAH, Kwame. Neocolonialismo: Último estágio do capitalismo. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1967. 

NAU, Henry R.. O mito da decadência dos EUA: A liderança americana na economia 

mundial na década de 1990. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. 

NERÉ, Jacques. História Contemporânea. São Paulo: Difusão Editorial, 1981. 

NYE, Joseph S. O Paradoxo do Poder Americano. São Paulo: UNESP, 2002. 

OLIVEIRA, Miguel Darcy de. Globalização e Cidadania: a política externa brasileira e as 

ONGs. Brasília: FUNAG, 1999. 

PANIKKAR, K.M. A dominação ocidental na Ásia. Rio de Janeiro: Saga, 1969. 

PILLAR, Paul R.. Terrorism and U.S. Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press 

(Paperback), 2004. 

RASHID, Ahmed. Descent into Chaos: The U.S. and the Disaster in Pakistan, Afghanistan, 

and Central Asia. London: Penguin (paperback edition), 2009. 

RASHID, Ahmed. Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. London: I. B. 

Tauris & Company, 2008. 

ROSS, Robert S.; JOHNSON, Alastair (eds.). New Directions in the Study of China's Foreign 

Policy. Stanford: Stanford University Press, 2006. 

RUFIN, Jean-Christopher. O Império e os Novos Bárbaros. Rio de Janeiro: Record, 

1991.[Há nova edição da editora Bibliex] 

SARAIVA, José Flávio (org.). História das Relações Internacionais Contemporâneas: Da 

sociedade internacional do século XIX à era da globalização. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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SEGRILLO, Angelo. O Fim da URSS e a Nova Rússia: de Gorbachev ao pós-Yeltsin. 

Petrópolis, Vozes, 2000.  

SILVA, F. C. T.(org.). Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX – As Grandes 

Transformações do Mundo Contemporâneo: Conflitos, Cultura e Comportamento. Rio de 

Janeiro: Campus, 2004. 

SILVA, F.C.T.(org.). Dicionário Crítico do Pensamento da Direita. Rio de Janeiro: Mauad, 

2000. 

SMITH, Dan. O atlas do Oriente Médio. São Paulo: Publifolha, 2008. 

THUROW, Lester. Cabeça a Cabeça: A batalha econômica entre Japão, Europa e Estados 

Unidos. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 

THUROW, Lester. O futuro do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

TOSTA, Octávio. Teorias Geopolíticas. Rio de Janeiro: Bibliex, 1984. 

TSYGANKOV, Andrei. Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity. 

Rowman & Littlefield Publishers, 2006.  

VANG, Pobzeb. Five Principles of Chinese Foreign Policies. Bloomington: AuthorHouse, 

2008. 

VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Record, 1997. 
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